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RESUMO 

O presente trabalho identifica a problematica ambiental referente as constantes 
mudangas climaticas e a dificuldade de negociar e acordar com os grandes lideres 
politicos do planeta a tomar as medidas necessarias para urn desenvolvimento 
economico-industrial menos degradante a atmosfera global. Muitos tratados 
internacionais foram criados e discutidos ate chegar ao Protocolo de Kyoto, o mais 
importante e atual tratado internacional dessa area. Alguns pontos relevantes sao 
destacados nesta pesquisa como a lideranca nas negociagoes multilaterais da Uniao 
Europeia e a recusa em ratificar o Protocolo de Kyoto no ano de 2001, dos Estados 
Unidos e Australia em prol do desenvolvimento economico interno. O Protocolo de 
Kyoto entrou em vigor no ano de 2005, mesmo sem a presenga do maior emissor de 
gases relacionados ao efeito estufa, com grande destaque, para o prazo estipulado 
pra sua renovagao para o ano de 2012. Importante e analisar a possibilidade de 
transformagoes a ordem Ambiental Internacional para a fase Pos-Kyoto 2012, a 
partir dos tres principals mecanismos propostos pelo Protocolo de Kyoto: o Comereio 
de Emissoes; a Implementagao Conjunta e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL). Para o desenvolvimento deste objetivo, mister se faz o estudo de doutrinas e 
artigos pertinentes ao tema, utilizando-se dos metodos classicos de interpretagao 
das normas, como o literal, sistematico e historico. Para se ter uma abordagem 
adequada sobre o Protocolo de Kyoto foi necessario urn levantamento historico sob 
os aspectos da evolugao dos institutos internacionais competentes para solucionar 
os diferentes interesses entre as nagoes. Muitos apontam que as medidas do 
Protocolo de Kyoto sao muito brandas e nao resolveriam, dessa forma, o problema 
ambiental da Terra. Mas a intengao era justamente essa. Pois, a adesao em urn 
primeiro momento seria maior, mesmo com a dificuldade de negociar entre as 
nagoes. O posicionamento brasileiro e suas atitudes em relagao ao Tratado sao 
bastante favoraveis as renovagoes projetadas demonstradas, por exemplo, na 
politica energetica nacional, apesar de pecar muito no quesito de desmatamento 
florestal. A partir deste entendimento, conclui-se que cabe na renovagao do 
Protocolo pos 2012, medidas mais concernentes a realidade atual, utilizando a 
tecnologia para favorecer a meio ambiente, e nao o contrario, como historicamente 
aconteceu. 

Palavras-chave: Protocolo de Kyoto. Efeito Estufa. Renovagao. 



ABSTRACT 

This study identifies the environmental issue concerning the constant climate 
changes and the difficulty of negotiating and agreeing with the major political leaders 
on the planet to take the necessary measures for an economic and industrial 
development that will be less degrading to the global atmosphere. Many international 
treaties have been created and discussed. These led on to the Kyoto Protocol, the 
most important and current international treaty about this these subjects. Many 
barriers had to be broken and some forfeits had to be made by some of the countries 
interested in the subject. Some important points are highlighted in this research, for 
example: the leadership in the multilateral negotiations of the European Union and 
the refusal to ratify the Kyoto Protocol in 2001 by the United States and Australia, 
claiming that their priorities at the moment were to promote domestic economic 
development. The Kyoto Protocol began to take effect in 2005, even without the 
presence of the largest emitter of greenhouse gases, with great emphasis on the 
period stipulated for its renewal, the year of 2012. It's important to examine the 
possibility of transformations in the International Environment in the post-Kyoto 2012 
phase, from the three main mechanisms proposed by the Kyoto Protocol: emissions 
trading, joint implementation and Clean Development Mechanism (CDM). To develop 
this goal, it is of great importance the study of doctrines and articles relevant to the 
topic, using traditional methods of interpreting rules, like the literal, systematic and 
historic. To take an appropriate approach and have an appropriate understanding of 
the Kyoto Protocol it was necessary to make a historical survey on the aspects of the 
development of competent international institutions to address the different interests 
among nations. Many suggest that measures of the Kyoto Protocol are very soft and 
will not solve the problems faced, thus, the environmental problem of the Earth. But 
the intention was precisely this. For membership in a first time would be greater, 
even with the difficulty of negotiating between nations. The Brazilian position and 
attitude toward the treaty is quite favorable, the renovations designed demonstrate, 
for example, the national energy policy, although the country keeps sinning in the 
question of forest deforestation. From this understanding, it appears that it is 
necessary to make some changes in the renewal of the Protocol after 2012, further 
measures concerning the current reality, using technology to promote the 
environment, and not the contrary, as happened historically will need to be taken. 

Keyword: Kyoto Protocol. Hothouse Effect. Renovation. 
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INTRODUCAO 

O efeito estufa e um fenomeno inteiramente natural e essencial para a 

nnanutencao da vida em nosso planeta. E um efeito causado pela presenga, em 

concentragao adequada, de determinados gases na atmosfera terrestre os quais 

chamados de Gases de Efeito Estufa (GEE) que sao: dioxido de carbono (C0 2 ) , 

metano (CH 4), oxido nitroso (N 2 0) , CFC's (CFXCIX), dentre outros. Esses gases 

absorvem parte da radiacao infravermelha emitida pela superficie da Terra e radiam 

parte da energia absorvida de volta para Terra. Como resultado, a superficie recebe 

quase o dobro de energia que recebe do Sol, ficando a superficie em cerca de 30°C 

mais quente do que estaria sem a presenga dos gases de estufa, adequando a 

temperatura media do planeta aos niveis convenientes para o desenvolvimento da 

vida. 

Muitos desses gases sao produzidos naturalmente, como resultado de 

erupcoes vulcanicas, da decomposicao de materia organica e da fumaca de grandes 

incendios. Realmente a sua existencia e indispensavel para a existencia de vida no 

planeta, mas a densidade atual da camada gasosa e devida, em grande proporgao, 

a atividade humana. 0 Efeito Estufa esta sendo descontroladamente intensificado 

por acoes nao naturais, em virtude do desenvolvimento das atividades industrials e 

economicas de uma sociedade vorazmente capitalista, que emitem 

desenfreadamente gases de efeito estufa, principalmente o dioxido de carbono, 

quebrando o equilibrio natural atmosferico, aumentando a concentragao do gas no 

ambiente, ocasionando, assim, um processo de intensificagao do efeito estufa. 

Essa intensificagao da poluigao dos ultimos duzentos anos tomou mais 

espessa a camada de gases existentes na atmosfera. Essa camada impede a 
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dispersao da energia luminosa proveniente do Sol, que aquece e ilumina a Terra e 

retem a radiagao infravermelha (calor) emitida pela superficie do planeta. O efeito do 

espessamento da camada gasosa e semelhante ao de uma estufa de vidro para 

plantas, o que originou seu nome. Em escala global, o aumento exagerado dos 

gases responsaveis pelo efeito estufa pode causar consequencias catastroficas. 

Alguns dos resultados previsiveis sao: o derretimento das calotas polares, 

elevando o nivel das aguas dos oceanos e dos lagos, submergindo, assim, ilhas e 

amplas areas litoraneas densamente povoadas; o superaquecimento das regioes 

tropicais e subtropicais intensificando o processo de desertificagao e de proliferagao 

de insetos nocivos a saude humana e animal; a destruicao de habitats naturals 

provocando o desaparecimento de especies vegetais e animais imprecindiveis para 

o equilibrio natural do ambiente e a multiplicagao das secas, inundagoes e furacoes 

com suas seqiielas de destruigao e morte. 

Contextualizando essa intensificagao de emissao dos gases de estufa, sera 

notadamente verificado um salto nas projegoes no periodo que coincide com a 

Revolugao Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do seculo XVIII, quando a 

maquina foi suplantando o trabalho humano, o que provocou a exumagao do carvao 

enterrado ha milh5es de anos, em proporgoes gigantescas, com o objetivo de girar 

as maquinas a vapor recem inventadas. A produgao de carvao mineral ainda e muito 

grande. Para se ter uma ideia do volume de carvao minerado no mundo, basta 

ressaltar que 52% de toda a energia eletrica consumida nos Estados Unidos da 

America (EUA) e proveniente da queima de carvao mineral. Proporgoes 

semelhantes ou ainda maiores sao utilizadas na China, Russia e Alemanha. 

Considerando o consumo atual e futuro, calcula-se que ainda exista carvao para 

mais quatrocentos anos. 
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Com o advento da producao em escala industrial dos automoveis, no inicio 

do seculo XX, iniciou-se a producao e o consumo em massa do petroleo e, de 

utiiizacao mais recente, o gas natural na producao da energia eletrica, aquecimento 

domestico e industrial e no uso automotivo. 

O processo da queima de combustiveis fosseis criou condicoes para a 

melhoria da qualidade de vida da humanidade, porem produz como residuo o gas 

carbonico e outras substancia quimicas poluidoras. 

No melhor dos cenarios, com os negocios mantidos como sao atualmente, a 

emissao anual de C 0 2 no ano de 2100 sera de cinco teratoneladas (10 1 2 toneladas) 

de carbono, com uma concentracao de 500 ppmpv (partes por milhao por volume) 

de C 0 2 , a temperatura media da terra estara entre 4,5° C e 6,0° C mais elevada e 

havera um aumento do nivel medio dos mares de 90 cm. 

A temperatura aumentou em media 0,7°C nos ultimos 140 anos, e pode 

aumentar mais 6°C ate o ano 2100. Existem ciclos naturais de mudancas de 

temperatura na Terra e e dificil entender quanto desse aumento foi natural e quanto 

foi consequencia de acoes humanas. Com o objetivo de diminuir as emissoes de 

gases de efeito estufa, o Protocolo de Kyoto, tema principal dessa pesquisa, 

determina uma reducao de, em media, 5,2%. O debate em torno do Protocolo 

evidenciou diferencas politicas entre Europa e Estados Unidos, pois este, mesmo 

sendo o maior poluidor do planeta, nao entrou e nem deu a importancia devida ao 

acordo internacional. 

Por tais evidencias, esse trabalho contempla algumas das principais 

providencias e Conferencias historicamente realizadas para o controle dessa 

problematica, Alem de apontar as acoes a serem desenvolvidas na renovacao do 

Protocolo de Kyoto, que ocorrera no ano de 2012, demonstra tambem as 
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dificuldades apresentadas para alguns Estados ingressarem e se adaptarem ao 

contexto de desenvolvimento sustentavel, politicas de fontes de energias 

alternativas e mais atualmente no mercado de Creditos de Carbono e, por fim, 

contextualizar o cenario nacional, suas politicas e legislagoes pertinentes ao assunto 

exposto. 



CAPITULO 1 CONTEXTUALIZACAO DO PROTOCOLO DE KYOTO 

Em virtude de alteracoes climaticas cada vez mais intensas, e ressaltando a 

decorrencia, nao rara, de eventos climaticos atipicos e sabido que o planeta passara 

por graves transtornos climaticos neste seculo. Os mais renomados cientistas 

supoem que a terra tera uma elevacao de 6° C na temperatura ate o ano 2100, o 

que, provavelmente, ocasionara o derretimento das calotas polares e, 

consequentemente, a elevacao do nivel dos mares, bem como alteracao no regime 

e na intensidade das chuvas (tempestades), de furacoes, alem do desaparecimento 

de uma grande porcao das terras emersas continentais. 

Esses sintomas sao resultados de, pelo menos, 7 bilhoes de toneladas de 

gas carbonico emitidos anualmente na atmosfera terrestre. Novos e inteligentes 

limites deverao ser implantados emergencialmente, pois problemas ambientais ja 

sao uma realidade imediata e nao algo a ser resolvido por futuras geracoes, como 

sempre se imaginou. 

1.1 Aquecimento Global 

Apesar de muitas teorias e causas diversas, o Efeito Estufa e apontado 

como um dos principals causadores das mudancas climaticas mundial. A emissao 

de gases provocadores do Efeito Estufa, como o gas carbonico, dioxido de carbono, 

gas metano, dentre outros, em excesso, aumentaria a temperatura, retendo cada 
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vez mais calor na superficie terrestre. Originariamente, Estufa denota, de acordo 

com o Dicionario AURELIO 2008: 

1. Fogao para aquecer as casas. 
2. Parte do fogao, em geral acima ou abaixo do forno, que recebe o calor 
indiretamente. 
3. Galeria envidracada na qual se aquece artificialmente a atmosfera para 
cultura de plantas de climas quentes. 
4. Casa ou quarto muito quente. 

O Efeito Estufa teve sua primeira teoria formalizada em 1827 por um famoso 

matematico e fisico frances do seculo XIX, chamado Jean-Baptiste Fourier. Em 

1860, o cientista britanieo John Tyndall mediu a absorcao de calor pelo gas 

carbonico e pelo vapor d' agua. Ele foi o primeiro a introduzir a ideia que as grandes 

variacoes na temperatura media da Terra que produziriam epocas extremamente 

frias, como as chamadas "idades do gelo" ou muito quentes (como a que ocorreu na 

epoca da transicao do Cretaceo para o Terciario), poderiam ser devido a variacoes 

da quantidade de dioxido de carbono na atmosfera. Em 1896, Svante Arrenhuis foi 

um dos primeiros a criar um modelo para estudar a influencia do gas carbonico 

residente na atmosfera sobre a temperatura global. Ja o climatologista David 

Keeling, foi o responsavel pelo primeiro estudo que revelava a curva de crescimento 

do dioxido de carbono a partir da Revolucao Industrial (MARCOVITCH, 2006:27). 

Dessa forma, a degradacao ambiental nao pode ser caracterizada como um 

problema relativamente novo. O fenomeno da Revolucao Industrial foi emblematieo 

e demonstra a existencia da poluicao desde o seculo XIX. 

Entretanto, e importante enfatizar que o efeito estufa nao e um mal, muito 

pelo contrario, a humanidade e a maioria dos seres vivos hoje existentes, 

simplesmente nao se adequariam ao meio sem este fenomeno, pois provavelmente 

a Terra teria uma temperatura media de cerca de 6°C negativos. O problema e o 
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agravamento do efeito estufa em uma velocidade assustadora, antecipando, assim, 

a deteriorizacao e o desgaste do ambiente em que vivemos. 

A partir da explosao demografica e do aumento exponencial das atividades 

economicas e industriais globais, foi que o problema ambiental se mostrou acima de 

qualquer fronteira limitrofe internacional, visto que o modelo de desenvolvimento 

adotado fora baseado no uso dos combustiveis fosseis (petroleo, carvao e gas) e 

somente com o desenvolvimento da ciencia e que se descobriu que esses recursos 

eram limitados e implacavelmente danosos. 

1.2 Historico das Conferencias Ambientais Internacionais 

E importante identificar nao so como a problematica ambiental tern evoluido, 

mas tambem como possiveis solucoes foram desenvolvidas ao longo das diversas 

reunioes e encontros internacionais ocorridos durante as ultimas tres decadas, 

frisando a dificuldade de negociacao entre as nagoes, mesmo sendo todas elas 

partes interessadas no assunto, ja que no ar nao existem fronteiras ou barreiras 

naturals e muito menos protecionismo para poluicao atmosferica emitida por esse ou 

aquele pais. Todos sofrerao consequencias danosas. 



15 

1.2.1 Conferencia de Estocolrno 

O passo inicial de ordem internacional para as questoes ambientais foi a 

Conferencia das Nagoes Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na 

cidade de Estocolrno, Suecia, no periodo de 5 a 16 de junho de 1972 onde 113 paises 

participaram e presidida pelo canadense Maurice Strong. Foi quando, pela primeira vez, 

a comunidade internacional se reuniu para discutir e debater sobre o meio ambiente 

global e as necessidades da preservagao ambiental. 

Os resultados desta Conferencia foram notaveis, ja que foram discutidos 

todos os temas ambientais relevantes, incluindo mudangas climaticas. As 

consequencias do encontro foram inumeras, um exemplo bastante positivo disso foi 

a criagao do Programa das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

programa este que sera mais a frente explanado devidamente. Outro fato importante 

e que conclusoes evidentes puderam ser discutidas como as responsabilidades 

distintas entre paises desenvolvidos e paises em desenvolvimento, ficando decidido 

que caberiam aos paises desenvolvidos as iniciativas de medidas capazes de 

amenizar os efeitos negativos de anos de degradagao. Criava-se, portanto, o 

importante principio conhecido como o Principio das Responsabilidades Comuns, 

porem Diferenciadas, unindo, assim, paises desenvolvidos e em desenvolvimento 

numa mesma batalha ambiental, mas de maneira proporcional as suas 

responsabilidades. 

A Conferencia de Estocolrno proporcionou um aumento consideravel na 

quantidade de Organizagoes nao Governamentais (ONGs) Ambientais e obteve um 

de seus principals objetivos alcangados, mesmo que de maneira timida inicialmente, 



16 

que era o de pressionar os iideres responsaveis pelas politicas dos Estados 

internacionais em favor do meio ambiente e estabelecer um sistema capaz de trocar 

informacoes em escala mundial. 

E importante enfatizar a criacao do PNUMA, fruto deste encontro em 

Estocolrno. Seu desenvolvimento se tomou fundamental no que concerne a 

formagao de consensos cientificos que auxiliam nas negociagoes internacionais e no 

desenvolvimento de uma agenda que ligasse o meio ambiente a outros problemas 

centrais. Um orgao especifico das Nagoes Unidas focado no Meio Ambiente, para 

auxiliar paises a gerirem os proprios programas ambientais estipulados, alem de 

coordenar politicas e medidas a fim de se ter a maior eficiencia possivel. Verifica-se, 

a partir desse contexto, um importante processo de institucionalizagao das politicas 

ambientais mundial. No piano nacional, a criacao de ministerios e agendas 

responsaveis, pelo tratamento do meio ambiente sao os casos mais representatives 

de nossa evolucao no assunto. 

Em 1982, uma avaliacao dos dez anos pos-Estocolmo aconteceu sob o 

patrocinio do PNUMA, em Nairobi, Quenia, e desse encontro emergiu um chamado 

para a formacao de uma Comissao Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

implementada em 1983. Em 1987, os resultados dessa Comissao apareceram como 

o Relatorio denominado de "Nosso Futuro Comum", tambem conhecido como 

"Relatorio Bruntland", tendo como uma de suas principais recomendagoes a 

realizacao de uma Conferencia mundial que direcionasse os assuntos explanados. 

Nesse documento, foi usada pela primeira vez a definigao de "Desenvolvimento 

Sustentavel", caracterizado como "o desenvolvimento que atende as necessidades 

das geracoes atuais sem comprometer a capacidade das futuras geracoes terem 

suas proprias necessidades atendidas" (Relatorio "Nosso Futuro Comum"). 
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Assim, ficou oficializado que o desenvolvimento sustentavel e aquele que 

atende as necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das geragoes 

futuras satisfazerem suas proprias necessidades. Ao se criar esta definigao, 

buscava-se encontrar um meio que promovesse o desenvolvimento economico e 

social, mas sem provocar danos ao meio ambiente. Portanto, nao se tratava de 

priorizar uma ou outra agao, mas sim de conciliar todas estas vertentes. 

Contudo, mesmo diante da relevancia deste conceito e do relatorio, nao se 

pode ignorar as criticas que tanto o relatorio como o proprio conceito sofreram. No 

caso especifico do conceito de "Desenvolvimento Sustentavel", diante da 

popularidade do termo e das dificuldades de se apresentar uma definigao 

consensual, corre-se o risco de simplifiea-lo ao extremo. De toda forma, este debate 

se insere nas discussoes sobre a necessidade de qualificar o desenvolvimento, isto 

e, ao se avaliar o desenvolvimento nao basta verificar exclusivamente as taxas de 

crescimento economico, mas sim, o conjunto de outras variaveis amplas e 

complexas. 

E neste contexto, que os preparativos para uma nova conferencia se 

iniciaram. 

Desejava-se reavaliar as transformagoes dos ultimos 20 anos e, para tanto, 

ficou agendado para 1992 a Cupula da Terra. Este evento, sediado pelo Rio de 

Janeiro, Brasil, foi o segundo marco para a politica ambiental mundial. Seu maior 

avango concerne na criagao de convengoes internacionais. Entre elas, destaca-se a 

Convengao-Quadro sobre Mudangas Climaticas. 
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1.2.2 A Cupula da Terra- Rio 92 

Apos a publicagao do "Relatorio Bruntland", a Assembleia Geral das Nagoes 

Unidas agendou a Conferencia das Nagoes Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que se realizou no Rio de Janeiro, em 1992. Essa Conferencia 

passou a ser eonhecida tambem como Cupula da Terra, Conferencia do Rio ou 

simplesmente RIO-92, e foi o segundo grande marco para a politica ambiental 

global, considerada um encontro de impacto, com a presenga de mais de 45.000 

pessoas, atraindo grande visibilidade e atengao da midia, e que gerou os seguintes 

documentos: 

a) Agenda 21 - um volumoso programa de ag io global enfatizando o 

desenvolvimento sustentavel; 

b) Declaragao do Rio - um conjunto de 27 principios pelos quais deve ser 

conduzida a interagao dos humanos com o planeta; 

c) Declaragao de Principios sobre Florestas; 

d) Convengao sobre Diversidade Biologica; 

e) Convengao-Quadro sobre Mudangas Climaticas. 

Esses documentos, particularmente a Agenda 21 e a Declaragao do Rio, 

definiram o contorno de politicas essenciais para almejar o modelo de 

desenvolvimento sustentavel que atendesse as necessidades dos paises pobres e 

reconhecesse os limites do desenvolvimento, de forma a atender as necessidades 

globais. 

Dentre os 27 principios da Declaragao do Rio dois devem ser explicados 

mais detalhadamente. O primeiro e o principio 7, que afirma que os Estados em 
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desenvolvimento quando comparados aos desenvolvidos possuem 

"responsabilidades comuns, porem diferenciadas" na tarefa de proteger o meio 

ambiente. Como ja explicado, este raciocinio reflete a divisao entre os paises 

emergentes que acusam os paises ricos de terem se desenvolvido as suas custas. 

O segundo e o de numero 15, referente ao principio da precaucao. Este 

termo garante que a falta de certeza cientifica nao pode ser usada como justificativa 

para a nao aceitacao ou adiamento de medidas que previnam a degradagao 

ambiental. E evidente que este principio, ate hoje, enfrenta criticas por nao ter 

conquistado uma definigao oficial e consensual. No caso especifico europeu, a 

Comissao Europeia indica que este principio deve ser empregado em casos em que 

os dados cientificos sejam insuficientes, pouco conclusivos ou incertos, mas que 

estudos preliminares tenham indicado efeitos potencialmente perigosos para o 

ambiente, para a saude das pessoas, dos animais bem como para a sanidade 

vegetal. 

Nessa mesma Conferencia foi acordada a criacao de uma nova instituigao 

no Sistema das Nagoes Unidas, a fim de monitorar a implantagao da Agenda 21 . 

Surge, em 1993, a Comissao de Desenvolvimento Sustentavel (CDS), que 

promoveu um avango no sistema de parcerias entre as ONGs e as Nagoes Unidas e 

estimulou, em varios paises, a criagao de Comissoes de Desenvolvimento 

Sustentavel juntamente com definigoes de estrategias nacionais de desenvolvimento 

sustentavel. 

Ja em fins de 2001 ganhava corpo a ideia de congregar govemos e 

sociedades, no Rio de Janeiro, para uma cerimonia que resgatasse o que se 

convencionou chamar de "Legado do Rio" e, ao mesmo tempo, marcar a passagem 

simbolica desse legado a cidade de Johanesburgo, Africa do Sul. O Seminario 
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Internacional sobre Desenvolvimento Sustentavel, de Estocolrno a Cupula da Terra, 

Rio de Janeiro reuniu, no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro, cerca de 1.200 

participantes entre chefes de Estado, representantes governamentais, de instituicoes 

multilaterais, organizacoes nao-govemamentais, empresarios e ambientalistas. 

Embora estivesse presente a ideia de celebrar trinta anos da realizagao da 

Conferencia das Nagoes Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolrno em 1972, e dez anos da realizagao da Conferencia das Nagoes Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, o 

evento ganhou contornos mais expressivos devido aos impasses observados no 

processo preparatorio da Cupula Mundial de Desenvolvimento Sustentavel (CMDS), 

que gerou um grande sentimento de frustragao a respeito da agenda a ser discutida 

em Johanesburgo. 

Ao termino das medidas preparatorias para a Cupula de Johanesburgo, a 

sensagao dominante foi de perplexidade e frustragao. Os resultados produzidos nao 

foram os esperados, diante da expectativa que se tinha quanto da convocagao da 

Cupula. Os documentos preliminares produzidos nas esferas oficiais de negociagao 

nao avangaram como se esperava na formulagao de decisoes orientadas a agao. 

Pelo contrario, grande parte da perplexidade que se verificou em Johanesburgo foi 

devido a constatagao de que os esforgos estiveram concentrados no sentido de se 

evitar retrocessos em relagao as conquistas de 1992, e nao no sentido de promover 

avangos significativos na implementagao daquelas ideias. 

As vesperas de Johanesburgo foi impossivel escapar da constatagao de que 

muitos dos compromissos assumidos no Rio, em 1992, perderam forga e adesao, 

reabrindo debates sobre aspectos ja amplamente aceitos na agenda global. A luz 

deste cenario desanimador, as projegoes quanto ao fracasso do Protocolo de Kyoto 
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eram ainda mais fortes. Logo, o fato de que muito esforco diplomatico foi requerido 

para fazer vigorar o regime de mudangas climaticas fica evidente. 

Mesmo diante de desafios consideraveis, o meio ambiente se tomou uma 

problematica internacional e a regulagao dos problemas ecologicos globais impos-se 

de modo definitive 

O periodo que sucedeu a Rio-92 evidenciou uma evolugao que, em um 

primeiro momento, pensou-se que o mais importante e urgente seria a adogao de 

decisoes que conduzissem a um modelo sustentavel de desenvolvimento. Tal ideia 

refletiu na produgao de convencoes e tratados que, de certa maneira, promovia a 

mudanca dos padroes de producao e consumo, como o caso das negociacoes sobre 

mudancas climaticas. Apesar desse impeto, a avaliagao unanime de governos e da 

sociedade em relacao a preparagao para a Rio+10 revelou resultados insatisfatorios. 

1.2.3 Convengao Quadro das Nagoes Unidas sobre Mudancas Climaticas 
(UNFCCC) 

Diante das preocupagoes com o clima, a Convengao-Quadro Sobre 

Mudangas Climaticas foi uma resposta politica internacional as alteragoes 

assistematicas do clima. Tal Convengao tomou corpo no ambito da ONU e 

estabelece principios, objetivos, instituigoes e procedimentos para, mais tarde, 

serem desenvolvidos afim de negociar um acordo para o problema. 

Adotada em 1992, a convengao entrou em vigor em 21 de margo de 1994. 

Com 186 signatarios, ela estabelece uma proposta de agao para a estabilizagao das 
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concentragoes atmosfericas dos gases geradores do efeito estufa, inibindo algumas 

acoes humanas caracterizadas como "interferencias perigosas" ao sistema climatico. 

Entretanto, estas propostas-obrigagoes nao eram legalmente validas ou 

expressas em objetivos quantitativos. Relatorios regulares sobre a situagao nacional 

de emissoes de suas projecoes e de suas politicas para lidar com o problema de 

cada Estado foram as unicas obrigagoes acordadas na convengao. Estes relatorios, 

chamados de inventarios, eram revisados e avaliados internacionalmente. O objetivo 

deste processo era o de estimular futuras negociagoes e promover a implementacao 

de metas nacionais. 

A Conferencia das Partes (COP) foi o orgao estabelecido para que, atraves 

de reunioes anuais, os paises pudessem se encontrar e negociar o problema das 

mudangas climaticas. A primeira COP (COP-1) ocorreu em Berlim, Alemanha, em 

1995, e desde entao, ja existiram 13 reunioes, sendo a ultima delas em a COP-13, 

realizada na cidade de Bali, Indonesia, em 2007. 

E natural que processos de negociagoes, principalmente sobre temas de 

grande complexidade politica, sejam caracterizados como lentos. Porem, a COP-1, 

decidiu que um Protocolo para a Convengao deveria ser negociado, estando pronto 

para aprovagao ate dezembro de 1997, na ocasiao da COP-3, em Kyoto no Japao. 

Desta forma, a construgao do Protocolo de Kyoto foi feita a partir do que se 

convencionou chamar "Mandato de Berlim". 

Na COP-2 de Genebra, Suiga em 1996, utilizaram o relatorio do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanga do Clima como referenda nas negociagoes que 

auxilia na elaboragao do Protocolo de Kyoto. Na COP-3 de 1997 em Kyoto, tiveram 

uma serie de negociagoes para a formulagao do Protocolo de Kyoto, em que os EUA 
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estabelecem metas baixas (5%) de redugao de emissoes em 2010 com base no ano 

1990. 

A COP-4 de 1998 em Buenos Aires, Argentina, caracterizou-se pela situagao 

de posigoes quanto a implementagao dos compromissos firmados, e a COP-5 de 

1999 em Bonn, Alemanha, foi um meio de preparar para COP-6 de 2000 em Haia, 

Holanda, que levou a nenhum acordo. Em 2001, em Bonn, todos os paises exceto 

os Estados Unidos, chegam a um acordo sobre as pendencias desde a Conferencia 

de Haia, em 2000. Na COP-7 de 2001 em Marrocos, retornam-se as discussoes do 

protocolo e a regulamentagao dos meios de compensagao das redugoes de emissao 

que nao foram fechadas em Bonn. 

Finalmente, como previsto, em 1997 durante a COP-3 adota-se o Protocolo 

de Kyoto como o principal documento das negociagoes sobre clima. Serve, ao 

mesmo tempo, como o maior e mais ambicioso acordo multilateral na area de meio 

ambiente, apesar de so ter sido formalizado com um termo de compromisso de 

redugao media de 5,5% na emissao dos gases de efeito estufa aos niveis de 1990, 

entre 2008 e 2012, para certos paises. 

O Protocolo de Kyoto estabelece tres mecanismos de flexibilizagao, com a 

finalidade de oferecer maior eficiencia economica na atenuagao do efeito estufa: 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que permite aos paises 

desenvolvidos financiar projetos que ajudem na redugao de emissao em paises em 

desenvolvimento e receber creditos, de forma a cumprir o seu compromisso; 

Implementagao Conjunta, que da maior flexibilidade aos paises participantes para 

investirem entre si no cumprimento de seus compromissos de redugao; Mercado 

Internacional das Emissoes, que possibilita aos paises do Anexo I, comercializarem 
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entre si as cotas de emissao e os creditos adquiridos atraves do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) em paises em desenvolvimento. 

Ao observar esses tres mecanismos, o MDL representa a transferencia de 

recursos dos paises industrializados para os paises em desenvolvimento, voltados a 

redugao das emissoes de carbono lancados na atmosfera. O objetivo do MDL, alem 

de reduzir o gas do efeito estufa atraves de sumidouros de carbono, e de buscar 

investimentos em tecnologia limpa e fontes alternativas de energia, gerando 

certificados de redugao de emissoes aos paises que financiaram os projetos. 

1.2.4 Protocolo de Kyoto (ANEXO A) 

Aberto para assinatura em 16 de margo de 1998, esse Protocolo estabelece 

que os paises do Anexo I, assim denominado os paises desenvolvidos com grandes 

indices de emissoes de gases poluentes, devem reduzir, em media, 5,2% seus 

niveis de emissoes de gases causadores do efeito estufa em relagao ao ano de 

1990. A data para verificagao de resultados e o periodo entre 2008 e 2012. 

O Protocolo de Kyoto, para entrar em vigor, teria que ser ratificado por, pelo 

menos, 55 dos paises signatarios, incluido entre eles um conjunto de paises do 

Anexo I responsaveis por, no minimo, 55% das emissoes mundiais totais de dioxido 

de carbono em 1990 e ficou acordado que os paises em desenvolvimento nao 

teriam metas quantitativas de redugao de emissoes no chamado primeiro periodo de 

compromisso, isto e, entre os anos de 2008 e 2012. Se em 1997 o protocolo e 

definido, muitos pontos ainda ficam indefinidos e sujeitos a negociagoes futuras. 
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Dois exemplos podem ser destacados: o primeiro se refere as definicoes de sancoes 

aqueles que nao cumprem os compromissos; o segundo diz respeito as condicoes 

de utilizacao de mecanismos de flexibilidade entre os paises do Anexo-I (paises 

desenvolvidos e, portanto, os maiores poluidores mundiais) e os paises em 

desenvolvimento. Sobre este ponto, mais detalhes serao discutidos adiante. 



CAPITULO 2 O PROTOCOLO DE KYOTO 

O Protocolo de Kyoto e um tratado resultante de uma Conferencia sobre 

mudangas climaticas que ocorreu na cidade de Kyoto no Japao em 1997 e, depois 

de muitas tentativas, finalmente um Tratado pode ter seu lado pratico positivado, 

normatizando e regularizando situacoes praticas sobre preservagao ambiental em 

detrimento ao desgovernado e irresponsavel crescimento economico e industrial 

mundial. 

2.1 Especificacoes do Protocolo de Kyoto 

O maior problema enfrentado para a implantacao do Protocolo de Kyoto foi 

que, pelo documento, para se tomar um regulamento internacional, o acordo 

precisaria da adesao de um grupo de paises que, juntos, seriam responsaveis por 

pelo menos 55% das emissoes de gases toxicos, porem os Estados Unidos, 

responsaveis por mais de 35% das emissoes de gases poluentes, se negavam a 

participar do acordo sem que fossem feitas alteragoes nas medidas exigidas pelo 

Protocolo e, em 2001, sem que suas medidas fossem exigidas, se retiraram 

definitivamente das negociagoes. 

Apesar de existir o Protocolo de Kyoto, ele so foi implementado de fato em 

2004 com a adesao da Russia, segundo maior emissor de gases provocadores do 
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efeito estufa, atingindo assim a porcentagem de 55% paises poluentes. O acordo 

comegou a vigorar em fevereiro de 2005. 

O documento tern a finalidade de estabelecer metas para a redugao das 

emissoes de gas carbonico por paises industrializados, mais precisamente, reduzir 

os niveis de emissao de gases do efeito estufa em 5,2% em 2012 comparando-se 

aos niveis de 1990. 

E importante ressalvar que nao foram apenas os americanos que se 

negaram a assinar o acordo. Paises como Australia e Canada tambem nao aderiram 

e a Russia somente assinou o acordo apos descobrir que com a adesao, eles 

poderiam usa-la como moeda de troca para conseguir ingresso na Organizagao 

Mundial do Comercio (OMC). 

Os motivos principals alegados por estes paises que nao aderiram ao 

Protocolo e que, pelo documento, apenas os paises mais ricos e industrializados 

seriam obrigados a reduzir as emissoes, enquanto que paises em desenvolvimento 

nao teriam nenhuma obrigagao especificada. Pelo acordo, paises como o Brasil, 

India e China, que tambem emitem grandes quantidades de gases poluentes, nao 

seriam obrigados a cumprir nenhuma meta de redugao de gases mesmo que do 

ponto de vista moral, legal e pratico a contribuigao inicial de redugao deve ser 

partida dos paises industrializados. 

Outros motivos tambem foram utilizados pelos paises contrarios ao 

Protocolo como, por exemplo, a provavel recessao economica ou atraso no 

desenvolvimento do pais caso assinassem e cumprissem as metas exigidas pelo 

documento. 

Em dezembro de 2007, apos a mudanga de governo, a Australia, que tanto 

relutou em assinar, acabou aderindo, durante a Conferencia das Nagoes Unidas, 
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que discutiu o relatorio do Painel Intergovernamental sobre as Mudancas Climaticas, 

o ja citado IPCC. Com a decisao da Australia, os Estados Unidos ficaram isolados 

em relacao ao resto dos paises desenvolvidos, aumentando a pressao para sua 

aderencia ao protocolo. Entretanto, possivelmente para maquiar sua postura perante 

o resto do planeta, paralelamente ao Protocolo de Kyoto os americanos criaram um 

programa nao obrigatorio para sua propria industria, denominado "Iniciativa Ceu 

Limpo", pelo qual, incentivos fiscais seriam oferecidos as empresas que reduzissem 

3 tipos de gases, nao incluso o gas carbonico. 

O fato do piano americano nao incluir o gas carbonico e que o efeito do gas 

carbonico ainda nao estaria cientificamente comprovado como responsavel pelo 

efeito estufa, alem de alegarem que a redugao poderia acarretar em recessao e que 

as teorias sobre aquecimento global sao questionaveis. Esse ultimo argumento cada 

vez tern menos forca na sociedade cientifica. 

Cerca de 190 paises ja ratificaram o documento, e apos a ratificacao, os 

paises comeearam a tomar medidas para reduzir as emissoes. 

Segundo o Protocolo de Kyoto, os paises desenvolvidos tern, dentre outras, 

tomar as seguintes medidas para atingir as metas de redueoes, como especifica o 

Art. 2° do Protocolo de Kyoto: 

Art. 2°. 
Paragrafo 1° Cada Parte inclufda no Anexo I, ao procurar atingir os seus 
compromissos quantificados de limitacao e redugao das emissoes nos 
termos do artigo 3.°, a fim de promover o desenvolvimento sustentavel, 
compromete-se a: 
a) Implementar e/ou desenvolver politicas e medidas de acordo com as 
suas especificidades nacionais, tais como; 
(i) Melhorar a eficiencia energetica em setores relevantes da economia 
nacional; 
(ii) Proteger e melhorar os escoadouros e reservatorios de gases com efeito 
de estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal, tomando em 
consideracao os compromissos assumidos ao abrigo de acordos 
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internacionais de ambiente relevantes, bem como promover praticas 
sustentaveis de gestao da floresta, de florestagao e de reflorestacao; 
(iii) Promover formas sustentaveis de agricultura a luz de consideracoes 
sobre as mudangas climaticas; 
(iv) Investigar, promover, desenvolver e aumentar a utiiizacao de formas de 
energia novas e renovaveis, de tecnologias de absorgao de dioxido de 
carbono e de tecnologias ambientalmente comprovadas que sejam 
avancadas e inovadoras; 
(v) Reduzir ou eliminar progressivamente distorcoes de mercado, incentivos 
fiscais, isencoes fiscais e subsidios em todos os setores emissores de 
gases com efeito de estufa contrarios aos objetivos da Convengao e aplicar 
instrumentos de mercado; 
(vi) Encorajar reformas apropriadas em setores relevantes com o objetivo de 
promover politicas e medidas que limitem ou reduzam as emissSes de 
gases com efeito de estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal; 
(vii) Limitar e/ou reduzir as emissoes de gases com efeito de estufa nao 
controlados pelo Protocolo de Montreal, atraves de medidas no setor dos 
transportes; 
(viii) Limitar e/ou reduzir as emissoes de metano atraves da sua 
recuperacao e uso na gestao de residues, bem como na producao, 
transporte e distribuicao de energia. 

Entre os paises mais engajados em realmente efetivar essas agoes, estao 

os membros da Comunidade Economica Europeia (CEE), que, por exemplo, irao 

multar os carros mais poluentes. Alem disso, sao paises europeus, como a Holanda, 

que mais financiam os certificados de redugao de emissao de carbono. Esses papeis 

financiam os chamados Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), que sao 

projetos em todo mundo que reduzem as emissoes de gases ou captam o carbono 

emitido por processos industrials. Os MDLs sao a base do comercio de 

carbono obrigatorio. E e nesse momento que entra a maior participagao dos paises 

em desenvolvimento. Brasil, China e India, por exemplo, tern varios projetos que ja 

emitiram certificados de carbono para serem comercializados. 

Porem, apesar de tantas medidas, a maioria dos cientistas que estudam o 

clima certifica que as metas instituidas em Kyoto apenas tocam a superficie do 

problema. 0 acordo visa reduzir as emissoes nos paises industrializados em 5%, 

enquanto o consenso entre os cientistas que defendem o corte nas emissoes como 

forma de controlar as mudangas climaticas, e de que a redugao tern que ser de 60%. 
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Estes desacordos sobre os termos finals do protocolo geraram varias criticas, com 

alguns dizendo que ele tera pouco impacto no clima e e praticamente inutil sem o 

apoio americano. Outros, no entanto, dizem que, apesar das falhas, o protocolo e 

importante porque estabelece prosperidade para futuras negociagoes sobre o clima. 

Os defensores do Protocolo de Kyoto dizem ainda que o tratado fez com que 

varios paises transformassem em lei as metas de reducoes das emissoes e que, 

sem o Protocolo, politicos e empresas, para implementar medidas ecologicas, teriam 

dificuldades ainda maiores. No entanto, tambem ha um grupo de cientistas que 

contesta o conceito em que o protocolo esta fundamentado, ou seja, de que o 

homem pode e deve "gerenciar" o clima por meio de mudancas no seu 

comportamento. 

2.2 Comercio de Carbono 

Por tras do dramatico quadro ambiental que existente e das relevantes 

mudancas ambientais, apresenta-se, uma estrutura de desenvolvimento de solugoes 

economicas para o problema. Existem duas opcoes principals no mercado de 

carbono: as voluntarias e as compulsorias. Alem disso, politicos de todo o mundo 

tern concordado que o comercio de carbono e o melhor metodo da atualidade para 

regular as emissoes de GEE. 

O comercio de carbono, muitas vezes chamado de comercio de redugao de 

emissoes, e uma ferramenta basica no mercado para limitar os gases do efeito 
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estufa. O mercado de carbono negocia emissoes sob o esquema de "limitar e 

negociar" ou atraves de creditos que pagam ou compensam as redugoes de GEE. 

O esquema "limitar e negociar" e um dos modos de tentar regular as 

emissoes de dioxido de carbono (CO2). A comissao que organiza o mercado 

primeiro fixa um limite sobre as emissoes permitidas. Em seguida, distribui ou leiloa 

licengas de emissoes que totalizam 0 limite. Empresas que nao tern licengas 

suficientes para cobrir suas emissoes devem fazer redugoes ou comprar creditos 

excedentes de outras corporagoes. Membros com licengas extras podem vende-las 

ou guarda-las para uso futuro. Os esquemas de "limitar e negociar" podem ser 

obrigatorios ou voluntarios. 

Assim, no esquema "limitar e negociar", sao considerados projetos que, por 

exemplo, reduzem e substituem fontes energeticas poluidoras por fontes menos 

impactantes ou mesmo a redugao das emissoes com melhoras nos processos 

produtivos, alem do discurso tradicional do mercado: o reflorestamento. 

As redugoes certificadas dos gases de efeito estufa dao origem aos 

chamados "Creditos de Carbono" que sao comercializados dentro de um esquema 

de mercado internacional, compensando as metas nao atingidas pelos 

compromissados. Esses creditos gerados sob o MDL precisam ser adicionais aos 

que ocorreriam na ausencia da atividade certificada de projeto. Em principio, o 

cumprimento da adicionalidade poderia ser assegurado por projetos que tenham 

redugoes reais e mensuraveis nas emissoes, preservando a integridade ambiental 

aclamada pelo Protocolo de Kyoto. 

Entretanto, nao ha nenhuma especificagao no Protocolo de que tipos de 

projetos sao elegiveis sob o MDL e, ainda, nao deixa claro se os creditos poderao 

ser elegiveis para serem comercializados no mercado internacional de emissoes. No 
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Brasil, algumas empresas ja estao se especializando em elaborar projetos de 

politica de carbono, acreditando ser esse um mercado promissor, esse tema sera 

devidamente abordado no Capitulo 4. 

E importante salientar que os efeitos juridicos desse mercado de carbono, 

ainda sao desconhecidos. Ao passo que o desenvolvimento de mecanismos legais 

capazes de garantir o direito de propriedade, principalmente, no pertinente ao 

institute da Reserva Legal sao imprescindiveis para a demonstracao de 

confiabilidade e seguranca no cenario internacional quanto a efetiva captura, ou 

sequestro de carbono. 

2.3 Criticas ao Protocolo de Kyoto 

Apesar do apoio de ecologistas e da maioria dos cientistas, o Protocolo de 

Kyoto recebe varias criticas. A principal delas e que as medidas podem causar 

recessao nos paises desenvolvidos e com economias estaveis, mesmo o protocolo 

estando aquem do que deveria. O argumento foi usado pela Australia, grande 

produtora de carvao mineral, e ainda e pelos EUA para nao ratificarem o tratado. 

Alem disso, alguns cientistas afirmam que as metas nao terao efeitos a 

longo prazo. Outro argumento usado anteriormente era que os efeitos do 

aquecimento global nao seriam tao danosos, porem esse argumento perdeu ainda 

mais a forca, depois do ultimo relatorio do IPCC, que, em 2007, ampliou as 

previsoes negativas em relacao ao clima na Terra. 
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Economistas voltados para questoes sociais dizem ainda que os 

mecanismos financeiros adotados podem contribuir para uma industrializaeao 

massiva dos paises em desenvolvimento, que nao sao obrigados a reduzir suas 

emissoes (a China e o exemplo mais citado), e consequentemente havera um 

aumento das emissoes de gases poluentes. 

Mas, para alguns pesquisadores, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

transformou o acordo mundial em um novo sistema financeiro, assim como sua 

conducao por parte da Uniao Europeia, tern sido alvo de criticas em todo o mundo. 

Considera-se o comercio de cotas de carbono oportunista e que poderia 

diminuir as obrigacoes daqueles que jogam C02 na atmosfera. Reduzir emissoes na 

Europa custa mais que na China, por exemplo. Por tras dessas escolhas pode haver 

interesses economicos obscuros. 

Ilustra muito bem o fato exposto o caso da Italia, que organizou um fundo de 

carbono, junto com o Banco Mundial, para investir em paises como China e 

Marrocos por ter aumentado fortemente suas emissoes. Em vez de diminuir 5%, o 

pais aumentou a emissao em 15% ou mais. Sao 95 milhoes de toneladas de C02 

que precisam ser reduzidos ate 2012, mas que serao trocados por creditos na 

China. E um imenso negocio. 

Um levantamento da Agenda de Mudangas Climaticas das Nagoes 

Unidas afirma que a emissao dos gases do efeito estufa aumentou 2,4% de 2000 

para 2004 nos paises industrializados. Se forem considerados apenas os 35 paises 

que tern metas de redugao de emissoes definidas no Protocolo de Kyoto, o aumento 

foi de 2,9%. E claro que esses numeros foram levantados antes do tratado entrar em 

vigor, mas mostram a dinamica da logica do desenvolvimento adotado pelos paises 

que e de dificil reversao. 
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Alguns dados sobre a porcentagem referente a variacao entre as emissoes 

de GEE entre 1990 e 2004 sao decepcionantes como o dos Estados Unidos que 

aumentaram 15,8% sua emissao, que e referente a 7 bilhOes de toneladas de 

carbono a mais; o Japao que aumentou 6,5% de sua emissao, que e referente a 1,4 

bilhoes de toneladas de carbono; o Canada que aumentou cerca de 26% sua 

emissao, que e referente a 758 milhoes de toneladas de carbono e a Italia que 

aumentou 12,1% sua emissao, que e referente a 582 milhoes de toneladas de 

carbono. Em contrapartida, alguns dados coletados podem ser considerados 

positivos, como os dados da Russia, que reduziu em 32% sua emissao de GEE; a 

Alemanha em 17%; a Inglaterra em 14% e a Franga que obteve redugao em 0,8% 

dos GEE. 



CAPITULO 3 RENOVACOES NECESSARIAS AO PROTOCOLO DE KYOTO 

Os argumentos de que as metas instituidas em Kyoto apenas tangenciam o 

grande problema ambiental existente na atualidade sao demasiados e convincentes. 

Ja que o acordo visa apenas reduzir as emissoes nos paises industrializados em 

5,2%, valores infimos estipulados apenas por questoes politicas e e praticamente 

consenso de que para se evitar piores consequencias nas mudancas climaticas, 

seria necessaria uma redugao de, no minimo, 60% das emissoes dos gases 

provocadores do efeito estufa. 

Diante do exposto, os termos finais de Kyoto receberam varias criticas, 

incluindo a de que o Protocolo tera pouco impacto no clima e e praticamente inutil 

sem o apoio norte-americano. No entanto, tera que ser observado que, apesar das 

falhas, o protocolo e importante porque estabelece linhas gerais para futuras 

negociagoes sobre o clima. 

3.1 Medidas emergenciais a curto prazo em detrimento as medidas a longo prazo 

O Protocolo de Kyoto e, no entanto, apenas um pequeno e cauteloso passo 

em diregao a outros muito mais amplos e rigorosos a serem dados. E para continuar 

a desenvolver uma politica climatica mundial e preciso criatividade e inteligencia nas 

negociagoes previstas. Uma abordagem flexivel e necessaria para garantir uma 

participagao mais geral e abrangente para obtengao de maiores resultados nas 
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redugoes de gases causadores do efeito de estufa. A flexibilidade e importante para 

facilitar as negociagoes, garantir a relacao custo-beneficio e a implementar um 

acordo global sobre o clima. Fortes progressos em negociagoes mundiais talvez 

possam ser assegurados nesse sentido, centrando-se sempre no objetivo da 

cooperagao, ao inves de atingir, a curto prazo, as emissoes mundiais adequadas por 

uma pequena quantidade de paises. 

Mas, ao mesmo tempo, o risco precoce de alteragoes climaticas irreversiveis 

e iminente, e tudo indica que temos que correr contra o tempo, e buscar solugoes 

plausiveis o mais rapido possivel. Se demasiada enfase e colocada em metas de 

longo prazo em detrimento as de curto prazo, os incentivos para a redugao das 

emissoes e as mudangas tecnologicas poderao ser enfraquecidos. 

A retirada dos Estados Unidos do Protocolo de Kyoto fez o acordo ser muito 

menos eficaz do que a meta original de 5,2% de redugao de emissoes de paises 

industrializados. Alem disso, as emissoes estao aumentando muito mais 

rapidamente em paises que nao possuem quaisquer objetivos vinculativos. As 

emissoes provenientes dos paises em desenvolvimento aumentaram em 30% de 

1990 a 2000. As emissoes nos Estados Unidos e na Australia tern majorado em 15% 

e 19%, respectivamente. Em um nivel global, o aumento foi 1 1 % dos GEE. 

Gases com efeito de estufa a partir dos 36 paises industrializados, que 

contara com metas vinculativas, com a entrada do Protocolo de Kyoto em vigor, 

foram reduzidas, as emissoes, em 14% entre 1990 e 2000. Assim, a quota de 

emissoes mundiais caiu de 37% para 29%. Isso ocorre porque as emissoes na UE 

diminuiram, contando tambem com sensivel redugao nas economias em 

transigao. Emissoes da Russia cairam em 35% de tomada de sua quota global em 

2000, apenas 5,7% comparativamente a 9,6% em 1990. 
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De acordo com o artigo 3.9 do Protocolo de Kyoto, a negociacao sobre 

compromissos para o periodo apos 2012 deve comegar o mais tardar em 2005. A 

tentativa da Uniao Europeia para iniciar uma discussao sobre futuros compromissos 

iniciou durante a oitava Conferencia das Partes na Convengao Quadro das Nagoes 

Unidas sobre Mudangas Climaticas (UNFCCC). Conclui-se que, o primeiro grande 

desafio e conseguir uma participagao mais ampla na politica do clima, em primeiro 

lugar, trazendo a bordo os Estados Unidos e os paises em desenvolvimento com 

elevado crescimento das emissoes. O segundo desafio seria atingir amplas 

redugoes das emissoes mundiais de gases causadores do efeito estufa nas 

proximas decadas para evitar uma interferencia antropogenica perigosa no sistema 

climatico. O trabalho de previsao de um futuro regime climatico se concentra, 

sobretudo em dois temas-chave: formulagao de objetivos de longo prazo para o 

clima e projetar um quadro de arquitetura para a execugao politica climatica. 

A formulagao de politicas especificas climaticas exige realmente paciencia e 

comprometimento, ressaltando o objetivo geral da UNFCCC. Mesmo que isso possa 

parecer impossivel, chegar a um acordo sobre as metas climaticas de curto e longo 

prazo e necessario. Tal objetivo pode ser uma orientagao para as metas de curto 

prazo e servirao de base para avaliar a meta a ser conquistada. Isso pode tambem 

ajudar a promover o desenvolvimento tecnologico e de mobilizagao da sociedade em 

torno do desafio climatico. As metas de longo prazo podem ser expressas em 

termos de um limite de temperatura ou concentragoes de GEE. Metas de longo 

prazo baseada em concentragoes e temperatura parecem ser mais viavel do que 

metas baseadas em efeitos das alteragoes climaticas. Isso ocorre porque e dificil 

escolher os indicadores relativos as alteragoes climaticas ou determinar a forma de 

comparar o efeito de diferentes indicadores entre paises e regioes. Muito mais 



38 

conhecimentos sobre a distribuigao dos efeitos de um ciima cenario ao longo do 

tempo e do espaco sera uma valiosa adigao para a formagao e aprofundamento 

cientifico das emissoes e concentragoes de GEE, baseando-se em metas. 

Seria mais facil chegar a um acordo sobre o clima globalmente vinculativo se 

houvesse uma visualizagao suficientemente longe no tempo. Existe a possibilidade 

de ir alem dos auto-interesses e em vez de trabalhar em direcao a nossa meta 

comum para proteger a Terra para o futuro. 

Alguns especialistas tern medo das negociagoes sobre as metas de longo 

prazo que poderao ser contraproducente e na sequencia interminavel de discussao 

sobre a forma de que os objetivos de longo prazo devem ter em vez do que pode ser 

feito agora. Uma abordagem mais construtiva do que a do Protocolo de Kyoto, de 

curto prazo ou de uma perspectiva remota a longo prazo, seria o desenvolvimento 

de metas para o medio prazo, que visam prevenir as alteragoes climaticas 

irreversiveis e manter abertas possibilidades futuras. O desafio politico torna-se, 

assim, a desenvolver acordos em que ambos sao suficientemente rigorosos e 

flexiveis com relagao ao futuro, para atingir varias concentragoes que serao 

coerentes com os objetivos da UNFCCC. O objetivo mais importante sera o de 

manter a flexibilidade a longo prazo e evitar uma mudanga climatica irreversivel. 

Tambem e possivel imaginar varios novos projetos de diferentes modos de 

participagoes e empenho, com base nas diferengas importantes dos paises, niveis 

de desenvolvimento, tecnologia, sistemas de energia, estrutura da economia e 

recursos basicos. Um sistema heterogeneo deste tipo pode tomar mais simples a 

participar e assumir compromissos. Possivelmente com diferentes graus de 

comprometimento. 
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3,2 Medidas a longo prazo 

Os Ministros que participam da reuniao sobre clima da ONU decidiram 

revisar o Protocolo de Kyoto em 2007 e adotaram outras medidas sobre o combate a 

longo prazo ao aquecimento global. O acordo dos 35 paises ricos pode ser um 

passo importante para que paises em desenvolvimento, como China e India, sejam 

mobilizados quando o Protocolo de Kyoto expirar, em 2012. 

Essas decisoes tern boas chances de serem aprovadas pelos 189 paises 

que participaram da reuniao em Nairobi, Quenia. 

Os organizadores tambem apontaram progressos a respeito da proposta 

russa para criar um mecanismo que permita a novos paises se comprometerem com 

redugoes nas emissoes dos gases do efeito estufa, conforme preve o Protocolo de 

Kyoto, o que e outra grande questao nao resolvida, e que estava sendo apontada 

como prejudicial as negociagoes. 

Muitos defensores de Kyoto querem uma revisao, em parte para demonstrar 

que os atuais limites de emissoes sao inadequados para conter o aquecimento. 

Esse fator pode servir para pressionar os paises em desenvolvimento em aderir. 

Mas os paises pobres defendem que os paises ricos precisam continuar 

sendo mais cobrados depois de 2012. Os Estados Unidos, maior poluidor do mundo, 

abandonaram o Protocolo de Kyoto em 2001, alegando que os limites prejudicam 

sua economia e que o acordo deveria valer tambem para o mundo em 

desenvolvimento. 
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O Protocolo de Kyoto obriga que ate 2012 os paises ricos emitam 5% menos 

gases do efeito estufa do que em 1990. Esses paises representam 30% das 

emissoes globais e querem um acordo que valha para todos os paises. 

E importante ressaltar que os EUA prometem, independentemente do 

resultado das eleicoes presidenciais, discutirem no proximo ano as bases de uma lei 

de controle de emissoes de gases de efeito estufa. 

Tres principals propostas estao sendo formadas. A mais importante foi a Lei 

de Seguranca Climatica da America, 2007, sistema conhecido como "Cap and 

Trade" (Captura e Comercio), com apoio de grandes empresas privadas. O 

mecanismo, que ja vigora na Europa, surgiu nos EUA para combater as emissoes de 

dioxido de sulfureo, causadoras de chuva acida. 

Outra ideia formulada por economistas e cientistas, defende a cobranca de 

impostos sobre a emissao. Esse grupo acredita que a estrategia da captura e 

comercio nao funciona para o carbono na mesma medida em que o caso da chuva 

acida, por dois motivos principals: o grande numero de emissores e a falta de 

solucoes tecnologicas adequadas. 

Uma terceira proposta, ainda pouco conhecida, mas bastante criativa, seria 

de estabelecer cotas nao sobre as emissoes, mas sobre o fornecimento de energias 

fosseis. A torneira estaria no uso das energias fosseis, encarecendo o fornecimento 

de energia para o consumidor final, com compensacao para quern usar menos. 

As negociagoes para o pos-Kyoto ja iniciadas, retomam o multilateralismo, 

principalmente com a entrada da China na discussao. Grandes sao os riscos se a 

manutencao do descolamento entre a gravidade da situacao e as iniciativas politicas 

persistirem, sendo o foco maior para aumento da produtividade do tratado uma 

participacao maior da sociedade civil na tomada de decisoes pelos governos. 



CAPITULO 4 0 BRASIL NO CONTEXTO DAS RENOVAQOES PRETENDIDAS 

O Brasil foi o 81° pais a aderir ao Protocolo. A assinatura foi em 29 de abril 

de 1998 e a ratificagao e aceitagao em 23 de agosto de 2002. Ao todo 186 paises 

assinaram, aceitaram e ratificaram. Australia e os Estados Unidos assinaram sem 

intencao de ratificar. E apenas 26 paises nao assinaram e nem ratificaram. E como 

ja citado anteriormente, a rejeicao dos EUA a ratificar o Protocolo de Kyoto se deve 

as alegacoes de George W. Bush, atual presidente do pais, que os compromissos 

resultantes interfeririam negativamente na economia e industrializagao norte-

americana. 

O Brasil encontra-se em posigao de privilegio no tema abordado por sua 

grande extensao territorial com possibilidade de ser utilizada na geracao de 

mecanismos limpos e resgate de carbono da atmosfera. Com a vigencia do 

Protocolo de Kyoto, a partir de 16 de fevereiro de 2005, o pais pode representar a 

melhor alternativa para paises desenvolvidos participantes do acordo mundial para 

redugao de suas emissoes de Gases de Efeito Estufa. 

Interessam muito ao Brasil as relagoes contratuais que venham a se formar 

devido ao estabelecimento do comercio de creditos de carbono, assim como os 

beneficios advindos desses contratos na area ambiental, social e economica. 

Por suas caracteristicas: geografica, climatica, legal e de nao poluente como 

os paises desenvolvidos, o Brasil destaca-se como espago viavel na realizagao de 

projetos de resgate de carbono da atmosfera (Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo). O Brasil tern potencial de recebimento liquido por projetos do MDL no valor 

de, aproximadamente, US$ 130 milhoes. Esta estimativa de valores refere-se a 
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projetos em energia sem incluir os da area florestal. 0 prego medio de tonelada 

atualmente e de US$ 6,00 / toneladas. 

Devido aos estudos e indices de poluicao levantados nas ultimas decadas, 

decidiram, os paises participantes da UNFCCC, pela realizagao de acoes visando a 

conter e diminuir este efeito, futuramente prejudicial a manutencao das especies 

vivas no planeta. A UNFCCC de 1992 de fato apresentou duas relagoes de paises 

considerados grandes emissores de gases poluentes e as suas responsabilidades 

para com o compromisso global de redugao da poluigao atmosferica. 

Segundo pesquisas cientificas realizadas neste ambito e fundamental o 

conhecimento da quantidade existente de biomassa na area objeto, pois esta e 

referencial para a quantidade de carbono proporcional que se espera obter. Neste 

sentido, para definir Creditos de Carbono e necessaria a consulta ao Protocolo de 

Kyoto, o qual em seu artigo 6° apresenta: 

1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3°, qualquer 
Parte incluida no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra 
dessas Partes unidades de redugao de emiss5es resultantes de projetos 
visando a redugao das emissoes antropicas por fontes ou o aumento das 
remocoes antropicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer 
setor da economia, desde que: 
a) O projeto tenha a aprovacao das Partes envolvidas; 
b) O projeto promova uma reducao das emissoes por fontes ou um aumento 
das remocoes por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na 
sua ausencia; 
c) A Parte nao adquira nenhuma unidade de redugao de emissoes se nao 
estiver em conformidade com suas obrigagSes assumidas sob os Artigos 5° 
e7°; 
d) A aquisigao de unidades de redugao de emissoes seja suplementar as 
agoes domesticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos 
previstos no Artigo 3. 

Sobre o principio, as agendas de protegao ambiental reguladoras emitem 

certificados autorizando emissoes de toneladas de dioxido de enxofre, monoxido de 
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carbono e outros gases poluentes. As empresas recebem bonus negociaveis na 

proporcao de suas responsabilidades. Cada bonus, cotado em dolar (moeda 

americana) equivaie a uma tonelada de poluentes. Quern nao cumpre as metas de 

redugao progressiva estabelecidas por lei, tern que comprar certificados das 

empresas mais bem sucedidas. 

O sistema tern a vantagem de permitir que cada empresa estabelega seu 

proprio ritmo de adequagao as leis ambientais. Esses certificados podem ser 

comercializados atraves das Bolsas de Valores e de Mercadorias. 

Importante destacar que todos os procedimentos tecnicos relativos a 

Compra de Creditos de Carbono estao definidos dentro dos documentos oficiais 

assinados pelos Estados. Assim, as provaveis partes de futuras relagoes contratuais 

terao embasamento tecnico e juridico para tal, devendo apenas determinar questoes 

pontuais e de adaptagao do proprio mercado que vira a se formar. 

Para uma real implantagao de mercado de carbono e necessario o 

cumprimento dos itens estabelecidos nos Acordos entre as Partes, principalmente o 

Protocolo de Kyoto. Com a entrada em vigor deste documento, em 16 de fevereiro 

2005, e possivel dizer que grande parte das etapas foram realizadas. 

Para a estipulagao de participantes no mercado de carbono, ou de fato a 

redugao das emissoes, a UNFCCC adotou duas referencias importantes para o 

tratamento da poluigao e sua redugao que foram, respectivamente, os paises 

desenvolvidos e outros da Europa Oriental com grandes indices de emissoes 

atmosfericas e os paises desenvolvidos com condigoes de ajuda aqueles em 

desenvolvimento. 
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Cabe destacar que o Brasil nao e parte do ehamado Anexo I, mas possivel 

area de implantagao de projetos para o cumprimento dos objetivos da Convengao 

Internacional UNFCCC. 

O Brasil tambem possui indices de emissoes, os quais nao chegam a afetar 

tao significativamente a atmosfera terrestre como os paises desenvolvidos. Assim, 

sendo participante da UNFCCC e do Protocolo de Kyoto, o Brasil realizou em 2002 

um levantamento da emissao de Gases de Efeito Estufa dentro das varias atividades 

industrials e produtivas. Sua parte introdutoria ja diferencia o pais dentro do ambito 

mundial de poluicao, fazendo a colocacao sobre as emissoes no contexto de 

energia. 

Sob o aspecto politico e governamental, o Brasil encontra-se em uma fase 

de determinacoes de criterios para realizagao de projetos em MDL. O poder publico 

estabeleceu a equipe destinada a administrar a questao de MDL no pais, editou 

normas e estabeleceu programas junto a entidades de pesquisa para o 

monitoramento de dados. 

O Forum Brasileiro de Mudangas Climaticas foi criado pelo Decreto n° 3.515, 

de 20 de junho de 2000, com objetivo de: 

(...) conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussal e tomada de 
posicao sobre os problemas decorrentes da mudanca do clima por gases de 
efeito estufa, bem como sobre o Mecanssmo de Desenvoivimento Limpo 
(MDL) definido no artigo 12, do Protocolo de Kyoto, a Convengao Quadro 
das Nagoes Unidas sobre Mudanga do Clima, ratificada pelo Congresso 
Nacional por meio do Decreto Legislativo no. 1, de 3 de fevereiro de 1994. 
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4.1 Leg is la tes brasileiras vigentes 

A legislacao brasileira e receptiva a operacionalizagao dos principios do 

MDL. A propria Constituicao Federal de 1988 e taxativa ao apresentar as condicoes 

para produgao economica e industrial aliadas a protegao ambiental. Alem da Carta 

Maior, temos: a Lei n° 6.938/81 que traga a Politica Nacional de Meio Ambiente, 

devidamente recepcionada pela Constituicao; o Codigo Florestal Brasileiro, Lei n° 

4.771/65; as Resolucoes do Conselho Nacional de Meio Ambiente sobre poluicao 

ambiental e parametros de funcionamento para empresas; Lei n° 9.605/98 e Decreto 

n° 3.179/99 para a questao de crimes ambientais, entre outras, na forma de protegao 

de unidades de conservagao e gestao ambiental para produgao economica. 

Outras legislacoes brasileiras que consideram questao ambiental e 

favorecem a aplicagao dos principios do MDL sao: Programa Nacional do Alcool -

Proalcool, criado pelo Decreto n° 76.593 de 1975; Programa Nacional de Combate 

ao Desperdicio de Energia Eletrica (PROCEL), criado em 1985; Racionalizacao do 

Uso de Derivados de Petroleo e Gas Natural (CONPET) criado em 1991; Programa 

de Redugao das Emissoes Veiculares (PROCONVE), criado pela Lei n° 8.723 de 

1993; Programa de Qualidade do Ar, criado pela Resolugao n° 005/89 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), orgao vinculado ao Ministerio do Meio 

Ambiente (MMA) e entre outras. 

O govemo brasileiro com vistas ao processo de melhoria da base energetica 

do pais, tambem editou a Lei n° 10.438 de 2002 a qual contempla o tema de MDL ja 

que cria o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Eletrica 

(PROINFA). 
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Em 2004 o poder executivo publicou os Decretos n° 5.297 e n° 5.298, os 

quais referem-se a redugao dos tributos PIS/PASEP e COFINS na produgao e 

comercializagao do biodiesel e redugao do IPI sobre o mesmo produto, 

respectivamente. 

Em 14 de Janeiro de 2005, o governo brasileiro sancionou a Lei n° 11.097, 

que inclui o biodiesel na matriz energetica brasileira. 

Na condigao de Tratado Internacional tanto a UNFCCC como o Protocolo de 

Kyoto foram recepcionados pelo ordenamento juridico brasileiro conforme preve os 

artigos 84 e 49 da Constituigao Federal de 1988. Para o texto de Kyoto teve o 

Decreto Legislativo n° 144/02 que o aprovou dentro do preceito juridico brasileiro. 

A partir da disponibilidade de documentos internacionais bem como regras 

internas (legislagoes, instituigoes responsaveis, politicas publicas) e possivel afirmar 

que o Brasil encontra-se pronto para a realizagao de projetos em MDL. Deve-se, 

porem, rever algumas situagoes que sao pertinentes ao prosseguimento de qualquer 

das agoes previstas na UNFCCC e Protocolo de Kyoto, como no caso de projetos de 

ambito florestal e sua real viabilidade, tratamento de projetos com pequenos 

proprietaries rurais, apoio governamental permanente e agil, orientagao da 

comunidade em geral para estes tratados em que o Brasil e signatario. 

4.2 Mercado de Carbono no Brasil 

Apesar de nao figurar entre os paises que devem reduzir emissoes segundo 

o Protocolo de Kyoto, em vigor desde fevereiro de 2005, o Brasil esta entre o dez 
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que mais emitem gas carbonico na atmosfera. Do volume total de lancamentos 

desse gas, causador do efeito estufa, 74% advem do desmatamento, outros 23% 

tern origem na queima de combustiveis fosseis e 3% sao contribuigoes industrials. 

A expansao da fronteira agricola rumo ao norte do pais, devido ao aumento 

das plantacoes de soja e ao crescimento das atividades pecuarias, ja faz com que 

14%o da Amazonia esteja degradada, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Ainda de acordo com o orgao, entre 2001 e 2002 o Brasil perdeu 

23.266 km 2 de floresta; no ano seguinte, foram 24.597 km 2 e, em 2003/2004, o 

Instituto registrou 27.200 km 2 a menos de mata. 

Outro fator que contribui para compor esse quadro, alem das queimadas, e o 

modo de vida que se leva de consumo excessivo, por exemplo, que exige uma rede 

de produgao cada vez maior. Em todo o mundo, as emissoes de gases de efeito 

estufa aumentam ano a ano, acompanhando o incessante crescimento industrial e 

tecnologico: durante a decada de 90, elas cresceram 6% e, apenas nos Estados 

Unidos, 13%. 

O sistema de transportes individual baseado no automovel tambem e um 

grande contribuinte para o superaquecimento. A solugao possivel para a redugao de 

gases de efeito estufa e tambem a mais racional: a mesma que ira reduzir a poluigao 

em geral e proporcionar um deslocamento mais rapido do cidadao. Nesse sentido, 

comprar um carro nao significa apenas comegar a gastar combustivel fossil para 

circular: o proprio veiculo e feito com material plastico, borracha e possui 

componentes quimicos perigosos, como a bateria. 

O principal resultado desse processo e o aquecimento global, pois em um 

seculo, a temperatura media do planeta sofreu aumento de aproximadamente 1°C. 

Se antes os cientistas faziam previsoes a longo prazo sobre as possiveis 
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consequencias do aumento da temperatura, elas ja se fazem notar. Nunca houve 

tantos furacoes nos Estados Unidos e na America Central como em 2005, por 

exemplo. Nem o Brasil foi poupado, com uma serie de intemperies na regiao Sul. 

Pode parecer exagero, mas a elevacao de cada grau centigrado tern 

influencia sobre o equilibrio do planeta, agindo sobre padroes de vento, chuva e 

comportamento dos oceanos. Assim, e possivel que, nos proximos anos, furacoes 

como o Katrina, que destruiu Nova Orleans, Estados Unidos, se tornem mais 

frequentes. Outros acontecimentos possiveis sao a extingao de algumas especies 

da fauna e flora, pela mudanca dos ecossistemas, bem como a falta d'agua, devido 

a desertificagao de algumas regioes, e a elevacao do nivel do mar. 

Frente a esse cenario, embora exista consenso em todos os setores da 

sociedade sobre a necessidade urgente de se agir sobre o lancamento de gases de 

efeito estufa na atmosfera, ainda nao se chegou a conclusao de quern deve ceder 

para que isso de fato ocorra. A consciencia ambiental tern o limite do bolso. Nesse 

contexto, a polemica se volta para as solucoes trazidas pelo Protocolo de Kyoto, que 

entrou em vigor em fevereiro de 2005. Ja esta valendo o MDL, que possibilita a troca 

de "permissoes para poluir" entre paises desenvolvidos e subdesenvolvidos, com o 

objetivo de atingir a meta de redugao das emissoes de gases de efeito estufa. 

O novo artificio traz ao debate ambiental a ideia de compensacao: em vez 

de uma empresa na Holanda ter de gastar grandes somas na reformulagao de seu 

processo produtivo, ela pode investir, no Brasil, em projetos de redugao de emissoes 

ou captura de carbono da atmosfera, massa que se convencionou chamar de 

credito-carbono ou carbono equivalente. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Diante do objetivo proposto deste trabalho de apontar agoes a serem 

desenvolvidas na renovagao Protocolo mais importante ja desenvolvido dos ultimos 

anos, e as dificuldades apresentadas em reunir e negociar com os lideres politicos 

internacionais sobre o aquecimento global, conclui-se que e de fundamental valia o 

apoio de todos os membros da sociedade por essa causa que, muitas vezes, parece 

perdida. 

Como e sabido essa pesquisa esta longe de acolher ambientalistas radicals, 

principalmente porque as ideias e propostas aqui expostas nada tern de utopicas e 

contam com o auxilio e atitudes dos maiores empresarios mundiais e uma classe 

politica poderosa. 

Enfatizando a atual consolidagao da iideranga da Uniao Europeia no campo 

das mudancas climaticas, nao sabendo, ao certo, se o objetivo nao teria fins 

lucrativos, pois mesmo anteriormente a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto 

muitas criticas ja eram destinadas ao bloco que alavancou o Protocolo, Em grande 

medida, a Uniao Europeia foi, muitas vezes, acusada injustamente de obstruir ou 

retardar as negociagoes, principalmente, por nao conseguir articular propostas que 

fossem concretas e coordenadas entre seus membros. Nesta diregao, a criagao de 

seu proprio esquema de comercio de emissoes que vigoraria com ou sem protocolo, 

foi um avango fundamental. 

Em suma, o Capitulo 2 tratou especificamente na explicagao do Protocolo de 

Kyoto, suas fundamentagoes, criticas e recursos utilizados pelo modelo adotado. 
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Em um segundo momenta, discutiu-se tambem que a busca por melhores e 

mais eficientes meios de tornar o Protocolo de Kyoto realmente ativo para todas as 

nagoes do planeta. 

Solucoes modernas e tecnologicas foram abordadas, sistemas de captura 

de carbono, e ate impostos elevados para emissao descontrolada dos GEE. 

Importante desenvolver a finco sobre uma real renovagao, onde os 

interesses ambientais teriam prioridade sobre os interesses economicos, com ideias 

inovadoras e que ja estao sendo planejadas para serem postas em pratica em um 

futuro proximo, incluindo metas para os paises em desenvolvimento, pois, ate entao, 

nao possuem. A meta, de 5,2% de redugao de emissao dos gases provocadores do 

efeito estufa, teria que ser de no minimo de 60%, numeros, a principio, elevados 

para os padroes mundiais, ja que tecnologias nesse sentido ainda possui um custo 

muito alto. 

A substituigao das fontes de energia mundial, seria uma alternativa razoavel, 

ja que a queima de combustiveis fosseis e extremamente poluidora para o ar 

atmosferico, porem um processo lento e penoso para nossa sociedade capitalista, 

que dificulta mudangas profundas na base da economia mundial. 

Por fim, foram apontadas as agoes e dificuldades para um projeto de MDL 

no pais sede certa forma, contribuimos com discussao sobre o aquecimento global, 

suas causas, efeitos e agoes desenvolvidas para atenuar este problema. Nota-se 

tambem que ainda sao incertas perspectivas futuras para o mercado de carbono, 

uma vez que o Protocolo torna-se incerto apos 2012, mas a busca incessante por 

melhorias ambientais passou e dever depois de tantos anos de degradagao e 

desrespeito tanto para o meio em que vivemos como para as futuras geragoes. 



51 

Entende-se entao, que o presente trabalho aglomera opeoes diversas sobre 

as renovacoes e inovagoes que cautelosamente terao que ser implantadas e 

acordadas por todas as nagoes deste planeta, alem de aspectos positivos e 

negativos que giram em torno de pianos elaborados sem a razoabilidade ou a 

especialidade necessaria para o tema em referenda. Conclui-se, portanto, ser o 

estudo bastante peculiar e merecedor de atengao especial, principalmente como 

verificado no caso brasileiro, adaptando-se rapidamente as normas internacionais. E 

vislumbrado no estudo a decorrente da iminente globalizagao e estreitamento dos 

lacos das diversas nagoes, para, abragadas, garantir recursos para futuras 

geragoes. 
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ANEXO A 

PROTOCOLO DE KYOTO A CONVENGAO QUADRO DAS NACOES UNIDAS 

SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS 

As Partes do presente Protocolo, 

Sendo Partes da Convengao Quadro das Nagoes Unidas relativa as 

Mudangas Climaticas a seguir designada como "a Convengao", 

Na prossecugao do objetivo fundamental da Convengao, conforme 

estabelecido no eu artigo 2.°, 

Recordando as disposigoes da Convengao, Guiadas pelo artigo 3.° da 

Convengao. 

Em conformidade com o Mandato de Berlim, adotado pela decisao 1/CP.1 da 

1 a sessao da Conferencia das Partes da Convengao, Acordaram o seguinte: 

Artigo 1.° 

Para efeitos do presente Protocolo, aplicar-se-ao as definigoes contidas no artigo 1.° 

da Convengao, as quais acrescem as seguintes: 

1. "Conferencia das Partes" significa a Conferencia das Partes da Convengao. 

2. "Convengao" significa a Convengao Quadro das Nagoes Unidas relativa as 

Mudangas Climaticas, adotada em 9 de Maio de 1992 em Nova lorque. 

3. "Painel Intergovernamental sobre as Mudangas Climaticas" significa o Painel 

Intergovernamental sobre as Mudangas Climaticas criado em 1988, conjuntamente 

pela Organizagao Meteorologica Internacional e pelo Programa das Nagoes Unidas 

para o Ambiente. 



55 

4. "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo de Montreal sobre as Substancias 

que Empobrecem a Camada de Ozonio, adotado em 16 de Setembro de 1987 em 

Montreal, assim como os ajustamentos e emendas subsequentes. 

5. "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes e que votem 

afirmativa ou negativamente. 

6. "Parte" significa, salvo indicacao em contrario, uma Parte do presente Protocolo. 

7. ("Parte incluida no Anexo I" significa uma Parte incluida no Anexo I da 

Convengao, assim como nas possiveis emendas, ou uma Parte que tenha feito uma 

notificagao nos termos do n.° 2, alinea g), do artigo 4.° da Convengao. 

Artigo 2 ° 

1. Cada Parte incluida no Anexo I, ao procurar atingir os seus compromissos 

quantificados de limitagao e redugao das emissoes nos termos do artigo 3.°, a fim 

de promover o desenvolvimento sustentavel, compromete-se a: 

a) Implementar e/ou desenvolver politicas e medidas de acordo com as 

suas especificidades nacionais, tais como: 

(i) Melhorar a eficiencia energetica em sectores relevantes da 

economia nacional; 

(ii) Proteger e melhorar os escoadouros e reservatorios de gases com 

efeito de estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal, tomando 

em consideragao os compromissos assumidos ao abrigo de acordos 

internacionais de ambiente relevantes, bem como promover praticas 

sustentaveis de gestao da floresta, de florestagao e de reflorestagao; 

(iii) Promover formas sustentaveis de agricultura a luz de consideragoes 

sobre as mudangas climaticas; 

(iv) Investigar, promover, desenvolver e aumentar a utilizagao de formas 

de energia novas e renovaveis, de tecnologias de absorgao de dioxido de 

carbono e de tecnologias ambientalmente comprovadas que sejam 

avangadas e inovadoras; 
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(v) Reduzir ou eliminar progressivamente distorgoes de mercado, 

incentivos fiscais, isencoes fiscais e subsidios em todos os sectores 

emissores de gases com efeito de estufa contrarios aos objetivos da 

Convengao e aplicar instrumentos de mercado; 

(vi) Encorajar reformas apropriadas em setores relevantes com o objetivo 

de promover politicas e medidas que limitem ou reduzam as emissoes de 

gases com efeito de estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal; 

(vii) Limitar e/ou reduzir as emissoes de gases com efeito de estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal, atraves de medidas no setor dos 

transportes; 

(viii) Limitar e/ou reduzir as emissoes de metano atraves da sua 

recuperacao e uso na gestao de residuos, bem como na producao, 

transporte e distribuicao de energia. 

b) Cooperar com outras Partes por forma a reforcar a eficiencia das politicas e 

medidas individuals e conjuntas adaptadas nos termos do presente artigo, de 

acordo com o disposto no n.° 2, (alineas "e" e "i") (e i), do artigo 4.° da Convengao. 

Para este fim, as Partes comprometem-se a desenvolver agoes por forma a 

partilhar a sua experiencia e a trocar informagao sobre essas politicas e medidas, 

incluindo o desenvolvimento de meios para melhorar a sua comparabilidade, 

transparencia e eficacia. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, deve considerar, na sua 

primeira sessao ou subsequentemente quando for viavel, formas de facilitar tal 

cooperagao tomando em consideragao toda a informagao relevante. 

As Partes incluidas no Anexo I comprometem-se a procurar limitar ou reduzir 

as emissoes de gases com efeito de estufa nao controlados pelo Protocolo de 

Montreal resultantes do combustivel usado nos transportes aereos e maritimos 

internacionais, por intermedio da Organizagao de Aviagao Civil Internacional e da 

Organizagao Maritima Internacional, respectivamente. 

3. As Partes incluidas no Anexo I comprometem-se a empenhar-se em implementar 

politicas e medidas, nos termos do presente artigo, por forma a minimizar os efeitos 

adversos, incluindo os efeitos adversos das Mudangas climaticas, os efeitos no 

comercio internacional e os impactes sociais, ambientais e economicos em outras 

Partes, especialmente as Partes constituidas por paises em desenvolvimento 
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e, em particular, as referidas nos n.°s 8 e 9 do artigo 4.° da Convengao, 

tendo em consideragao o artigo 3.° da Convengao. A Conferencia das Partes, 

atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, 

pode desenvolver, se apropriado, agoes suplementares para promover a aplicagao 

das disposigoes constantes do presente numero. 

4. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, caso decida ser vantajoso coordenar alguma das 

politicas e medidas mencionadas na alinea a) do n.° 1, considerara formas e 

meios de elaborar a coordenagao de tais politicas e medidas, tendo 

em consideragao as diferentes especificidades nacionais e potenciais efeitos. 

Artigo 3.° 

1. As Partes incluidas no Anexo I comprometem-se a assegurar, individual ou 

conjuntamente, que as suas emissoes antropogenicas agregadas, expressas em 

equivalentes de dioxido de carbono, dos gases com efeito de estufa incluidos no 

Anexo A nao excedam as quantidades atribuidas, calculadas de acordo com os 

compromissos quantificados de limitagao e redugao das suas emissoes, nos 

termos do Anexo B e de acordo com as disposigoes do presente artigo, com o 

objetivo de reduzir as suas emissoes globais desses gases em pelo menos 5% 

relativamente aos niveis de 1990, no periodo de cumprimento de 2008 a 2012. 

2. Cada Parte incluida no Anexo I compromete-se a realizar, ate 2005, progressos 

demonstraveis para atingir os compromissos assumidos ao abrigo do presente 

Protocolo. 

3. As alteragoes liquidas nas emissoes de gases com efeito de estufa por fontes e a 

remogao por escoadouros resultantes de Mudangas induzidas diretamente pelo 

homem do uso do solo e de atividades florestais, limitadas a florestagao, 

reflorestagao e desflorestagao, desde 1990, medidas como alteragoes verificaveis 

nos stocks de carbono em cada periodo de cumprimento, serao usadas para 

satisfazer os compromissos decorrentes do presente artigo relativamente a cada 

Parte incluida no Anexo I. As emissoes de gases com efeito de estufa por fontes e a 
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remogao por escoadouros associadas as atividades acima mencionadas serao 

comunicadas de maneira transparente e comprovavel e analisadas em conformidade 

com os artigos 7 0 e 8.°. 

4. Antes da realizagao da primeira sessao da Conferencia das Partes, atuando na 

qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, cada Parte 

incluida no Anexo I compromete-se a submeter dados a consideragao do Orgao 

Subsidiario depara conselhos Cientificos e Tecnologicos, por forma a 

stabelecer os seus niveis de stocks de carbono em 1990 e a permitir que seja feita 

uma estimativa das alteragoes desses stocks de carbono nos anos subsequentes. 

A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos 

do presente Protocolo, decidira, na sua primeira sessao ou subsequentemente logo 

que seja viavel, as modalidades, regras e diretrizes a aplicar para decidir que 

atividades adicionais induzidas pelo homem, relacionadas com alteragoes nas 

emissoes por fonte e na remogao por escoadouros de gases com efeito de estufa 

nas categorias de solos agricolas, de Mudangas do uso do solo e florestas, 

serao adicionadas a, ou subtraidas da, quantidade atribuida a cada Parte 

incluida no Anexo I, bem como o modo de proceder a esse respeito, tendo em 

consideragao as incertezas, a transparencia no fornecimento da informagao, a 

comprovagao, o trabalho metodologico do Painel Intergovernamental sobre 

Mudangas Climaticas e o parecer elaborado pelo Orgao Subsidiario para 

Conselhos Cientificos e Tecnologicos de acordo com o artigo 5.° e as 

decisoes da Conferencia das Partes. Tal decisao sera aplicada a partir do 

segundo periodo de cumprimento. As Partes podem optar por aplicar essa decisao 

sobre estas atividades adicionais induzidas pelo homem ao seu primeiro periodo de 

cumprimento, desde que essas atividades tenham sido realizadas a partir de 1990. 

5. As Partes incluidas no Anexo I em processo de transigao para uma economia de 

mercado, e cujo ano ou periodo de referenda seja estabelecido ao abrigo da 

decisao 9/CP.2 na segunda sessao da Conferencia das Partes, usarao esse ano ou 

periodo de referenda na implementagao dos seus compromissos previstos no 

presente artigo. Qualquer outra Parte incluida no Anexo I, que esteja num processo 

de transigao para uma economia de mercado e que nao tenha ainda submetido a 

sua primeira comunicagao nacional nos termos do artigo 12.° da Convengao, 
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pode tambem notificar a Conferencia das Partes, atuando na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, que em vez do ano de 

1990 pretende usar outro ano ou periodo de referenda na 

implementagao dos seus compromissos, nos termos do presente artigo. A 

Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos 

do presente Protocolo, decidira sobre a aceitagao da mencionada notificacao. 

6. Tendo em conta o n.° 6 do artigo 4.° da Convengao, no cumprimento dos seus 

compromissos decorrentes do presente Protocolo para alem dos constantes do 

presente artigo, a Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das 

Partes para efeitos do presente Protocolo, permitira um certo grau de flexibilidade 

as Partes incluidas no Anexo I que se encontrem em processo de transigao para 

uma economia de mercado. 

7. No primeiro periodo de compromissos quantificados de limitagao ou redugao das 

emissoes, de 2008 a 2012, a quantidade atribuida a cada Parte incluida no Anexo I 

sera igual a percentagem, inscrita para esta no Anexo B, das suas emissoes 

antropogenicas agregadas, expressas em equivalentes de dioxido de carbono, dos 

gases com efeito de estufa incluidos no Anexo A em 1990 ou no ano ou periodo de 

referenda determinado em conformidade com n.° 5 anterior, multiplicado por cinco. 

As Partes incluidas no Anexo I para as quais as Mudangas ao uso do solo e das 

florestas constituiram uma fonte Ifquida de emissoes de gases com efeito de 

estufa em 1990, comprometem-se a incluir, no seu periodo ou ano de referenda de 

emissoes de 1990, para efeitos de calculo das quantidades que Ihes serao 

atribuidas, as emissoes antropogenicas agregadas por fontes deduzindo as 

remogoes por escoadouros em 1990, expressas em equivalentes de dioxido de 

carbono, resultantes das Mudangas do uso do solo. 

8. Qualquer Parte incluida no Anexo I pode, com o objetivo de calcular as 

quantidades referidas no n.° 7, usar o ano de 1995 como o seu ano de referenda 

para os hidrofluorcarbonetos, perfluorcarbonetos e hexafluoreto de enxofre. 

9. Os compromissos das Partes incluidas no Anexo I para os periodos 

subsequentes serao estabelecidos em emendas ao Anexo B do presente Protocolo, 
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as quais serao adotada de acordo com o disposto no n.° 7 do artigo. 

21° . A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, iniciara a consideragao de tais compromissos pelo 

menos sete anos antes do termino do primeiro periodo de cumprimento mencionado 

no n.°1 

10. Qualquer unidade de redugao de emissoes, ou qualquer parte de uma 

quantidade atribuida, que uma Parte adquira de outra Parte de acordo com o 

disposto no artigo 6.° ou no artigo 17.° sera adicionada a quantidade atribuida a 

Parte que adquire. 

11. Qualquer unidade de redugao de emissoes, ou qualquer parte de uma 

quantidade atribuida, que uma Parte transfira para outra Parte de acordo com o 

disposto no artigo 6° ou no artigo 17°, sera deduzida da quantidade atribuida a Parte 

que transfere. 

12. Qualquer redugao certificada de emissoes que uma Parte adquira de outra Parte, 

de acordo com o disposto no artigo 12.°, sera adicionada a quantidade atribuida a 

Parte que adquire. 

13. Se as emissoes de uma Parte incluida no Anexo I durante um periodo de 

cumprimento forem inferiores a quantidade que Ihe foi atribuida de acordo com o 

presente artigo,. essa diferenga sera, a pedido dessa Parte, adicionada a 

quantidade que Ihe vier a ser atribuida relativamente aos periodos de 

cumprimento subsequentes. 

14. Cada Parte incluida no Anexo I compromete-se a empenhar-se na 

implementagao dos compromissos constantes do n.°1 de forma a minimizar os 

impactos sociais, ambientais e economicos adversos nas Partes constituidas por 

paises em desenvolvimento, particularmente as identificadas nos n.° 8 e 9 do 

artigo 4.° da Convengao.De acordo com as decisoes relevantes da Conferencia das 

Partes relativas a aplicagao desses numeros, a Conferencia das Partes, atuando na 

qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, considerara na 

sua primeira sessao as agoes necessarias para minimizar os efeitos adversos das 
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Mudangas climaticas e/ou os impactes das medidas de resposta nas Partes 

referidas naqueles numeros. Entre as questoes a considerar estarao o 

estabelecimento de fundos, seguros e transferencia de tecnologia. 

Artigo 4.° 

1. Qualquer Parte incluida no Anexo l que, nos termos do artigo 3.°, tenha acordado 

cumprir conjuntamente os seus compromissos, sera considerada como tendo-os 

cumprido se o total combinado das suas emissoes antropogenicas agregadas, 

expressas em equivalentes de dioxido de carbono, dos gases com efeito de 

estufa incluidos no Anexo A nao exceder as quantidades atribuidas, calculadas ao 

abrigo do artigo 3.° e de acordo com os compromissos quantificados de 

redugao e limitagao das emissoes inscritos no Anexo B. O respectivo nivel das 

emissoes imputado a cada uma das Partes pelo acordo sera fixado nesse 

acordo. 

2. As Partes de qualquer acordo dessa natureza notificarao o Secretariado sobre os 

termos do acordo, na data de deposito dos seus instrumentos de ratificagao, 

aceitagao, aprovaglo ou adesao ao presente Protocolo. O Secretariado, por sua 

vez, informara as Partes e signatarios da Convengao dos termos do acordo. 

3. Qualquer desses acordos permanecera valido durante o periodo de cumprimento 

especificado no n.° 7 do artigo 3°. 

4. Se as Partes atuarem em conjunto com outras Partes dentro da estrutura de, e 

em conjunto com, uma organizagao regional de integragao economica, qualquer 

alteragao na composigao da organizagao, posterior a adogao do presente Protocolo, 

nao afetara os compromissos existentes ao abrigo do presente Protocolo. Qualquer 

alteragao na composigao da organizagao aplicar-se-a apenas aos compromissos 

constantes do artigo 3.° que venham a ser adotados apos essa alteragao. 

5. Na eventualidade de as Partes de qualquer acordo dessa natureza nao atingirem 

os seus niveis totals combinados de redugao de emissoes, cada Parte desse acordo 

sera responsavel pelos seus proprios niveis de emissao, determinados no proprio 
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acordo. 

6. Se as Partes atuarem em conjunto com outras Partes dentro da estrutura de, e 

em conjunto com, uma organizagao regional de integragao economica que por si 

propria seja Parte do presente Protocolo, cada Estado membro da mencionada 

organizagao regional de integragao economica, individualmente e em conjunto com 

a organizagao regional de integragao economica atuando nos termos do artigo 

24.°, devera, caso nao sejam atingidos os niveis totais combinados de 

redugao de emissoes, ser responsavel pelos seus niveis de emissoes como 

notificados de acordo com o presente artigo. 

Artigo 5.° 

1. Cada Parte incluida no Anexo I compromete-se a criar, o mais tardar um ano 

antes do inicio do primeiro periodo de cumprimento, um sistema nacional para a 

estimativa das emissoes antropogenicas por fontes, bem como das remogoes por 

escoadouros, de todos os gases com efeito de estufa nao controlados pelo Protocolo 

de Montreal. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes 

para efeitos do presente Protocolo, decidira na sua primeira sessao sobre as 

diretrizes dos mencionados sistemas nacionais, os quais incorporarao as 

metodologias especificadas no n.° 2. 

2. As metodologias para a estimativa das emissoes antropogenicas por fontes, bem 

como das remogoes por escoadouros, de todos os gases com efeito de estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal serao as que forem aceites pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudangas Climaticas e acordadas pela Conferencia das 

Partes, na sua terceira sessao. Nos casos em que tais metodologias nao sejam 

utilizadas, a Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes 

para efeitos do presente Protocolo, decidira na sua primeira sessao sobre os 

ajustamentos apropriados a essas metodologias. Com base no trabalho, inter alia, 

do Painel Intergovernamental sobre Mudangas Climaticas e de recomendagdes do 

Orgao Subsidiario para Conselhos Cientificos e Tecnologicos, a Conferencia das 

Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente 

Protocolo, examinara regularmente e, quando apropriado, procedera a anaiise das 
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mencionadas metodologias e respectivos ajustamentos, tomando plenamente em 

consideragao qualquer decisao relevante da Conferencia das Partes. Qualquer 

revisao das metodologias ou ajustamentos serao apenas utilizados para verificar a 

conformidade com os compromissos assumidos nos termos do artigo 3.°, no que diz 

respeito a qualquer periodo de cumprimento adotado posteriormente aquela revisao. 

3. Os potenciais de aquecimento global utilizados para calcular a equivalencia em 

dioxido de carbono das emissoes antropogenicas por fontes e das remocoes por 

escoadouros dos gases com efeito de estufa incluidos no Anexo A serao aqueles 

que forem aceites pelo Painel Intergovernamental sobre Mudangas Climaticas e 

acordados pela Conferencia das Partes, na sua terceira sessao. Com base nos 

trabalhos, inter alia, do Painel Intergovernamental sobre Mudangas Climaticas e de 

recomendagoes do Orgao Subsidiario para Conselhos Cientificos e Tecnologicos, a 

Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do 

presente Protocolo, examinara regularmente e, quando apropriado, procedera a 

revisao dos potenciais de aquecimento global de cada gas com efeito de estufa, 

tomando plenamente em consideragao qualquer decisao relevante da Conferencia 

das Partes. Qualquer revisao de um dos potenciais de aquecimento global sera 

apenas utilizada para verificar a conformidade com os compromissos assumidos nos 

termos do artigo 3.°, no que diz respeito a qualquer periodo de cumprimento adotado 

posteriormente aquela revisao. 

Artigo 6.° 

1. Com o objetivo de satisfazer os compromissos assumidos ao abrigo do artigo 3.°, 

qualquer Parte incluida no Anexo I pode transferir para, ou adquirir de, qualquer 

outra dessas Partes unidades de redugao de emissoes resultantes de projetos 

destinados a reduzir as emissoes antropogenicas por fontes ou a aumentar as 

remog5es antropogenicas por escoadouros de gases com efeito de estufa em 

qualquer setor da economia, desde que: 

a. Os mencionados projetos tenham a aprovagao das Partes envolvidas; 

b. Os mencionados projetos assegurem uma redugao das emissoes por 
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fontes, ou um aumento das remogoes por escoadouros, que sejam 

adicionais as que ocorreriam de qualquer outra forma; 

c. A mencionada Parte nao adquira nenhuma unidade de redugao 

de emissoes se nao estiver em conformidade com as suas obrigagoes ao 

abrigo dos artigos 5.° e 7.°; e 

d. A aquisigao de unidades de redugao de emissoes seja suplementar 

as agoes nacionais destinadas a satisfazer os compromissos assumidos 

ao abrigo do artigo 3.°. 

2. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo pode, na sua primeira sessao ou posteriormente 

logo que seja viavel, desenvolver diretrizes adicionais para a aplicagao do 

disposto no presente artigo, incluindo as respeitantes a verificagao e elaboragao de 

relatorios. 

3. Uma Parte incluida no Anexo I pode autorizar entidades legais a participar, sob a 

sua responsabilidade, em agoes destinadas a gerar, transferir ou adquirir unidades 

de redugao de emissoes, ao abrigo do presente artigo. 

4. Se uma questao relativa a implementagao por uma das Partes incluidas no 

Anexo I dos requisitos referidos no presente artigo for identificado de acordo com as 

disposig5es pertinentes do artigo 8.°, a transference e aquisigao de unidades de 

redugao de emissoes pode continuar a ser realizada apos a questao ter sido 

identificada, desde que essas unidades nao sejam usadas pela Parte para 

satisfazer os compromissos assumidos nos termos do artigo 3.°, ate que seja 

resolvida qualquer questao sobre o cumprimento. 

Artigo 7° 

1. Cada Parte incluida no Anexo I compromete-se a incorporar no seu inventario 

anual de emissoes antropogenicas por fontes e remogoes por escoadouros 

de gases com efeito de estufa nao controlados pelo Protocolo de 
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Montreal, submetido de acordo com as decisoes relevantes da Conferencia das 

Partes, a informagao suplementar necessaria por forma a garantir a conformidade 

com o disposto no artigo 3.°, a ser determinada ao abrigo do n.° 4. 

2. Cada Parte incluida no Anexo I compromete-se a incorporar nas suas 

comunicagoes nacionais, submetidas de acordo com o artigo 12.° da Convengao, a 

informagao suplementar necessaria para demonstrar o cumprimento dos seus 

compromissos assumidos no ambito do presente Protocolo, a ser determinada ao 

abrigo do n.° 4. 

3. Cada Parte incluida no Anexo I compromete-se a apresentar anualmente a 

informagao requerida ao abrigo do n.° 1 anterior, comegando com o primeiro 

inventario devido, nos termos da Convengao, para o primeiro ano do periodo de 

cumprimento apos a entrada em vigor do presente Protocolo para essa Parte. 

Cada uma das mencionadas Partes submetera a informagao requerida ao abrigo do 

disposto no numero anterior como parte da primeira comunicagao nacional 

devida, nos termos de Convengao, apos a entrada em vigor do presente 

Protocolo e apos a adogao de diretrizes nos termos do n.° 4. A frequencia da 

apresentagao de informagoes subsequent.es, requerida ao abrigo do presente artigo, 

sera determinada pela Conferencia das Partes atuando na qualidade de reuniao das 

Partes para efeitos do presente Protocolo, tomando em consideragao os prazos 

para apresentagao das comunicagoes nacionais fixados pela Conferencia das 

Partes. 

4. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, adotara, na sua primeira sessao, e examinara 

periodicamente a partir de entao, as diretrizes para a preparagao da informagao 

requerida ao abrigo do presente artigo, tomando em consideragao as diretrizes para 

a preparagao das comunicagoes nacionais das Partes incluidas no Anexo I, 

adotadas pela Conferencia das Partes. A Conferencia das Partes, atuando na 

qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, decidira 

tambem, antes do primeiro periodo de cumprimento, sobre as modalidades de 

contabilizagao das quantidades atribuidas. 

http://subsequent.es
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Artigo 8.° 

1. A informagao apresentada nos termos do artigo 7° por cada uma das Partes 

incluidas no Anexo I sera analisada por equipes de avaliagao especializadas, em 

conformidade com as decisoes relevantes da Conferencia das Partes e de acordo 

com as diretrizes para esse fim adotadas pela Conferencia das Partes, atuando na 

qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo e ao abrigo do 

n.° 4. A informagao apresentada nos termos do n.° 1 do artigo 7.° por cada uma das 

Partes incluidas no Anexo I sera analisada como parte da compilagao e da 

contabilizagao anual dos inventarios. das emissoes e das quantidades atribuidas. 

Adicionalmente, a informagao apresentada nos termos do n.° 2 do artigo 7.° por cada 

uma das Partes incluidas no Anexo I sera analisada como parte da analise das 

comunicagoes. 

2. As equipes de avaliagao especializadas serao coordenadas pelo Secretariado e 

serao compostas por especialistas selecionados entre os nomeados pelas Partes da 

Convengao e, quando apropriado, por organizagoes inter-governamentais, de 

acordo com as orientagoes estabelecidas para esse fim pela Conferencia das 

Partes. 

3. O processo de analise fornecera uma avaliagao tecnica detalhada e exaustiva de 

todos os aspectos relativos a implementagao do presente Protocolo por uma Parte. 

As equipes de avaliagao especializadas prepararao um relatorio para a Conferencia 

das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente 

Protocolo, avaliando a implementagao dos compromissos assumidos pela Parte e 

identificando quaisquer potenciais problemas e fatores que possam vir a influenciar o 

cumprimento desses compromissos. O Secretariado enviara esses relatorios a todas 

as Partes da Convengao. O Secretariado fara uma lista das questoes relativas a 

implementagao indicadas nesses relatorios para futura consideragao pela 

Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do 

presente Protocolo. 

4. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, adotara, na sua primeira sessao, e examinara 
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periodicamente a partir de entao, as diretrizes para avaliagao da implementagao do 

presente Protocolo por equipas de avaliagao especializadas, tomando em 

consideragao as decisoes relevantes da Conferencia das Partes. 

5. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo e com a assistencia do Orgao Subsidiario para a 

Implementagao e, quando apropriado, do Orgao Subsidiario para Conselhos 

Cientificos e Tecnologicos, considerara o seguinte: 

a. A informagao submetida pelas Partes nos termos do artigo 7 ° e 

os relatorios de avaliagao dos especialistas sobre essa informagao, 

elaborados de acordo com o estipulado no presente artigo; e 

b. As questoes relativas a implementagao apresentadas pelo 

Secretariado, nos termos do n.° 3, bem como qualquer questao 

levantada pelas Partes. 

6. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das 

Partes para efeitos do presente Protocolo, tomara decisoes sobre 

qualquer materia necessaria para a aplicagao do presente Protocolo, de 

acordo com a sua analise sobre a informagao referida no n.° 5. 

Artigo 9.° 

1. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, procedera periodicamente a revisao do presente 

Protocolo a luz das melhores informagoes e avaliagoes cientificas disponiveis sobre 

as Mudangas climaticas e seus impactes, assim como de relevante 

informagao tecnica, social e economica. Tais revisoes serao coordenadas com as 

revisoes pertinentes ao abrigo da Convengao, em particular as previstas no n.° 2, 

alinea d), do artigo 4.° e no n.° 2, alinea a), do artigo 7.° da Convengao. A 

Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos 

do presente Protocolo, tomara as agoes necessarias com base nas revisoes 

mencionadas. 
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2. A primeira revisao tera lugar na segunda sessao da Conferencia das Partes, 

atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo. 

Revisoes subsequentes serao efetuadas a intervalos regulares e de maneira 

oportuna. 

Artigo 10.° 

Tomando em consideragao as suas responsabilidades comuns, mas 

diferenciadas e as suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstancias 

especificas, nacionais e regionais, sem introduzirem novos compromissos para 

as Partes nao incluidas no Anexo I, mas reafirmando compromissos existentes ao 

abrigo do n.° 1 do artigo 4.° da Convengao e continuando a promover a 

implementagao destes compromissos por forma a atingir o desenvolvimento 

sustentavel, tendo em conta os n.° 3, 5 e 7 do artigo 4.° da Convengao, as Partes 

comprometem-se a: 

a. Formular, quando apropriado e na medida do possivel, programas 

nacionais, e conforme o caso regionais, eficazes em relagao ao custo, 

para melhorar a qualidade dos fatores de emissao local, dados sobre a 

atividade e/ou modelos que refletem as condigoes socio -

economlcas de cada Parte para a preparagao e atualizagao periodica dos 

inventarios nacionais de emissoes antropogenicas por fontes e as 

remogoes por escoadouros de todos os gases com efeito de estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal, mediante a utilizagao de 

metodologias comparaveis, a acordar pela Conferencia das Partes, e 

consistentes com as diretrizes para a preparagao das comunicagoes 

nacionais adotadas pela Conferencia das Partes; 

b. Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente 

programas nacionais e, conforme o caso, regionais contendo medidas 

para mitigar as Mudangas climaticas e medidas para facilitar a adaptagao 

adequada a essas Mudangas climaticas: 

i. Tais programas envolveriam os sectores da, inter alia, energia, 
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transports e industria, bem como os da agricultura, silvicultura e gestao 

de residuos. Alem disso, tecnologias de adaptagao e metodos para 

aperfeicoar o planejamento espacial melhorariam a adaptagao as 

Mudangas climaticas; e 

ii. As Partes incluidas no Anexo I comprometem-se a submeter 

informagao sobre agoes ao abrigo do presente Protocolo, incluindo 

programas nacionais, de acordo com o estabelecido no artigo 7.° e 

as outras Partes procurarao incluir nas suas comunicagoes 

nacionais, quando apropriado, informagao sobre programas que 

contenham medidas que as Partes considerem poder contribuir para 

lidar com as Mudangas climaticas e os seus impactes adversos, 

incluindo a diminuigao do aumento de emissoes de gases com 

efeito de estufa, e aumento dos escoadouros e respectivas 

remogoes, capacitagao e medidas de adaptagao. 

c. Cooperar na promogao de modalidades efetivas para o 

desenvolvimento, aplicagao e difusao de tecnologias, know-how, 

praticas e processos pertinentes para as Mudangas climaticas, 

desenvolvendo todas as agoes necessarias para promover, facilitar e 

financiar, conforme o caso, o acesso a tecnologias ambientalmente 

comprovadas ou a sua transferencia, em particular para os paises em 

desenvolvimento, incluindo a formulagao de politicas e programas para a 

efetiva transferencia de tecnologias ambientalmente comprovadas quer 

sejam estatais ou do dominio publico e a criagao de um ambiente propicio 

ao sector privado, a fim de promover e melhorar o acesso a tecnologias 

ambientalmente comprovadas e respectiva transferencia; 

d. Cooperar na investigagao cientifica e tecnica e promover a manutengao 

e o desenvolvimento de sistemas de observagao sistematica e o 

desenvolvimento de arquivos de dados por forma a reduzir as incertezas 

relativas ao sistema climatico, os impactes adversos das Mudangas 

climaticas e as consequencias economicas e sociais das varias 

estrategias de resposta, e promover o desenvolvimento e o reforgo das 
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capacidades e das faculdades endogenas para participar nos esforgos, 

programas e redes internacionais e inter - governamentais de 

investigagao e observaeao sistematica, tomando em consideragao o artigo 

5.° da Convengao; 

e. Cooperar e promover a nivel internacional, e conforme o caso, por 

meio de organismos existentes, o desenvolvimento e implementagao de 

programas de educagao e formagao, incluindo o reforgo da capacitagao 

nacional, em particular a capacitagao humana e institucional, e o 

intercambio ou disponibilizagao de pessoal para formar especialistas 

nesta materia, em particular nos paises em desenvolvimento, e facilitar, 

ao nivel nacional, a sensibilizagao do publico e o seu acesso a 

informagao sobre Mudangas climaticas. Deverao ser desenvolvidas 

modalidades apropriadas para implementar estas atividades atraves dos 

orgaos relevantes da Convengao, tomando em consideragao o artigo 6.° 

da Convengao; 

f. Incluir nas suas comunicagoes nacionais, informagao sobre programas 

e atividades desenvolvidas ao abrigo do presente artigo, de acordo 

com as decisoes relevantes da Conferencia das Partes; e 

g. Levar plenamente em conta, na implementagao dos compromissos 

previstos no presente artigo, o disposto no n.° 8 do artigo 4.° da 

Convengao. 

Artigo 11.° 

1. Na aplicagao do artigo 10.° as Partes tomarao em consideragao as disposigoes 

dos n.° 4, 5, 7, 8 e 9 do artigo 4 ° da Convengao. 

2. No contexto da aplicagao do n.° 1 do artigo 4.° da Convengao, ao abrigo 

do disposto no n.° 3 do artigo 4 ° e do artigo 11.° da mesma, e atraves da entidade 

ou entidades encarregues do mecanismo financeiro da Convengao, as Partes 
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constituidas por paises desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas incluidas no 

Anexo II da Convengao comprometem-se a: 

a. Providenciar recursos financeiros novos e adicionais para cobrir a 

totalidade dos custos acordados incorridos por Partes constituidas por 

paises em desenvolvimento a fim de promoverem a implementagao 

dos compromissos assumidos nos termos do n.° 1, alinea a), do artigo 

4.° da Convengao, que sao abrangidos pela alinea a) do artigo 10.°; e 

b. Providenciar tambem esses recursos financeiros, inclusive para a 

transferencia de tecnologia, de que necessitam as Partes constituidas 

por paises em desenvolvimento para cobrir a totalidade dos custos 

adicionais destinados a promoverem a implementagao dos 

compromissos assumidos, de acordo com o n.° 1 do artigo 4° da 

Convengao e abrangidos pelo artigo 10.°, e que sejam acordados entre 

uma Parte constituida por um pais em desenvolvimento e a entidade ou 

entidades internacionais referidas no artigo 11,° da Convengao, ao abrigo 

do mesmo artigo. 

3. A implementagao destes compromissos existentes tera em consideragao a 

necessidade de que o fluxo de recursos financeiros seja adequado e previsivel e a 

importancia de uma partilha apropriada da responsabilidade entre as Partes 

constituidas por paises desenvolvidos. As orientagoes dadas a entidade ou 

entidades responsaveis pela operagao do mecanismo financeiro da Convengao em 

decisoes relevantes da Conferencia das Partes, incluindo aquelas acordadas antes 

da adogao do presente Protocolo, aplicam-se mutatis mutandis ao previsto no 

presente numero. 

4. As Partes constituidas por paises desenvolvidos, e demais Partes desenvolvidas 

incluidas no Anexo II da Convengao, podem tambem providenciar recursos 

financeiros para a aplicagao do disposto no artigo 10.°, atraves de canais 

bilaterais, regionais e outros de tipo multilateral, e as Partes constituidas por 

paises em desenvolvimento poderao beneficiar desses recursos. 
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Artigo 12 0 

1. E criado o mecanismo de desenvolvimento limpo. 

2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo sera assistir as Partes nao 

incluidas no Anexo I de modo a alcangarem o desenvolvimento sustentavel e a 

contribuirem para o objetivo fundamental da Convengao, e assistir as Partes 

incluidas no Anexo I no cumprimento dos seus compromissos quantificados de 

limitagao e redugao das emissoes, de acordo com o artigo 3.° 

3. Ao abrigo do mecanismo de desenvolvimento limpo: 

a. As Partes nao incluidas no Anexo I beneficiarao das atividades 

de projeto que resultem em redugoes certificadas de emissoes; e 

b. As Partes incluidas no Anexo I podem utilizar as redugoes certificadas 

de emissoes resultantes dessas atividades de projeto como contributo 

para cumprimento de parte dos seus compromissos quantificados de 

limitagao e redugao das emissoes, ao abrigo do artigo 3.°, conforme 

determinado pela Conferencia das Partes, atuando na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo. 

4. O mecanismo de desenvolvimento limpo sera sujeito a autoridade e orientagao 

da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, e sera supervisionado por um conselho executivo do 

mecanismo de desenvolvimento limpo. 

5. As redugoes de emissoes resultantes de cada atividade de projeto serao 

certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferencia 

das Partes atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do 

presente Protocolo, com base em: 

a. Participagao voluntaria aprovada por cada Parte envolvida; 
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b. Beneffcios reais, mensuraveis e de longo prazo relacionados com 

a mitigagao das Mudangas climaticas; e 

c. Redugoes das emissoes que sejam adicionais as que ocorreriam 

na ausencia da atividade certificada de projeto. 

6. O mecanismo de desenvolvimento limpo assistira na obtengao de financiamento 

para as atividades certificadas de projeto, quando necessario. 

7. A Conferencia das Partes atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo elaborara, na sua primeira sessao, modalidades e 

procedimentos como objetivo de assegurar transparencia, eficiencia e 

responsabilidade nas atividades de projeto atraves de auditoria e de 

verificagao independentes. 

8. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, assegurara que uma parte do rendimento das 

atividades certificadas do projeto seja usada para cobrir despesas administrativas, 

bem como para assistir as Partes constituidas por paises em desenvolvimento, 

que sejam particularmente vulneraveis aos efeitos adversos das Mudangas 

climaticas, a suportar os custos de adaptagao. 

9. A participagao no ambito do mecanismo de desenvolvimento limpo, incluindo nas 

atividades mencionadas na alinea a) do n.° 3 e na aquisigao de redugoes 

certificadas de emissao, pode envolver entidades privadas e/ou publicas e sera 

sujeita as orientagoes que forem definidas pelo conselho executivo do mecanismo 

de desenvolvimento limpo. 

10. As redugoes certificadas de emissoes, obtidas durante o periodo do ano 2000 

ate ao inicio do primeiro periodo de cumprimento, podem ser utilizadas para auxiliar 

no cumprimento dos compromissos assumidos relativos ao primeiro periodo de 

cumprimento. 
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Artigo 13° 

1. A Conferencia das Partes, orgao supremo da Convengao, atuara na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo. 

2. As Partes da Convengao que nao sejam Partes do presente Protocolo podem 

participar como observadores nos trabalhos de qualquer sessao da Conferencia das 

Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para o efeito do presente 

Protocolo. Quando a Conferencia das Partes atuar na qualidade de reuniao das 

Partes do presente Protocolo, as decisoes no ambito do presente Protocolo 

serao tomadas apenas pelas Partes do Protocolo. 

3. Quando a Conferencia das Partes atuar na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, qualquer membro da Mesa da Conferencia das 

Partes que represente uma Parte da Convengao mas, que nessa altura, nao seja 

uma Parte do presente Protocolo, sera substituido por um membro adicional 

escolhido entre as Partes do presente Protocolo e por elas eleito. 

4. A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, devera anaiisar regularmente a aplicagao do 

presente Protocolo e tomara, no ambito do seu mandato, as decisoes 

necessarias para promover a sua efetiva aplicagao. A Conferencia das Partes, 

atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, 

exercera as fungoes que Ihe forem atribuidas pelo presente Protocolo e 

compromete-se a: 

a. Avaliar, com base em toda a informagao que Ihe for disponibilizada de 

acordo com as disposigoes do presente Protocolo, a aplicagao do 

presente Protocolo pelas Partes, os efeitos globais das medidas 

tomadas ao abrigo do Protocolo, em particular os efeitos ambientais, 

economicos e sociais, assim como os seus impactes cumulativos, e em 

que medida estao a ser realizados progressos para atingir os 

objetivos da Convengao; 
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b. Examinar periodicamente as obrigacoes das Partes ao abrigo do 

presente Protocolo, dando a devida atengao a quaisquer analises que 

sejam necessarias ao abrigo do n 0 2, alinea d), do artigo 4.° e do n.° 2 do 

artigo 7.° da Convengao, a luz do objetivo da Convengao, da 

experience obtida na sua aplicagao e da evolugao do conhecimento 

cientifico e tecnoiogico, e a este respeito considerar e adotar 

relatorios periodicos sobre a aplicagao do presente Protocolo; 

c. Promover e facilitar o intercambio de informagao sobre as 

medidas adotadas pelas Partes para lidar com as Mudangas 

climaticas e os seus efeitos, tomando em consideragao as diferentes 

circunstancias, responsabilidades e capacidades das Partes e os 

seus respectivos compromissos ao abrigo do presente Protocolo; 

d. Facilitar, por solicitagao de duas ou mais Partes, a coordenagao 

de medidas por elas adotadas para lidar com as Mudangas climaticas e os 

seus efeitos, tomando em consideragao as diferentes circunstancias, 

responsabilidades e capacidades das Partes e os seus respectivos 

compromissos ao abrigo do presente Protocolo; 

e. Promover e orientar, de acordo com os objetivos da Convengao e 

com as disposigoes do presente Protocolo e tomando plenamente em 

consideragao as decisoes relevantes da Conferencia das Partes, o 

desenvolvimento e aperfeigoamento periodico de metodologias 

comparaveis para a efetiva aplicagao do presente Protocolo, a serem 

acordadas pela Conferencia das Partes, atuando na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo; 

f. Fazer recomendagoes sobre quaisquer materias necessarias para 

a aplicagao do presente Protocolo; 

g. Procurar mobilizar recursos financeiros adicionais, de acordo com o n.° 

2 do artigo 11.°; 
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h. Estabelecer os orgaos subsidiaries considerados necessarios para 

a implementagao do presente Protocolo; 

i. Procurar e utilizar, quando apropriado, os servigos e a cooperagao de 

organizagoes internacionais, inter-governamentais e nao governamentais 

competentes, bem como a informagao por elas fornecida; e 

j . Exercer outras fungoes que possam vir a ser requeridas para a 

aplicagao do presente Protocolo e considerar quaisquer outras que 

resultem de uma decisao da Conferencia das Partes. 

5. 0 regulamento interno da Conferencia das Partes, bem como os procedimentos 

financeiros aplicados segundo a Convengao aplicar-se-ao mutatis mutandis ao 

presente Protocolo, exceto se for outra a decisao consensual da Conferencia das 

Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente 

Protocolo. 

6. A primeira sessao da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao 

das Partes para efeitos do presente Protocolo, sera convocada pelo Secretariado em 

conjungao com a primeira sessao da Conferencia das Partes que tiver lugar apos a 

entrada em vigor do presente Protocolo. As sessoes ordinarias subsequentes 

da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos 

do presente Protocolo, serao realizadas todos os anos e em conjungao com as 

sessoes ordinarias da Conferencia das Partes, a menos que seja outra a decisao 

da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo. 

7. As sessoes extraordinarias da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, realizar-se-ao sempre que 

assim for considerado necessario pela Conferencia das Partes, atuando na 

qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, ou mediante 

solicitagao escrita de qualquer Parte desde que, dentro de seis meses apos tal 

solicitagao ter sido comunicada as Partes pelo Secretariado, esta venha a 

receber o apoio de, pelo menos, um tergo das Partes. 
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8. As Nagoes Unidas, as suas agendas especializadas e a Agenda Internacional de 

Energia Atomica, assim como qualquer Estado membro dessas organizagoes ou 

observador junto as mesmas que nao seja parte da Convengao, poderao estar 

representados como observadores nas sessoes da Conferencia das Partes, 

atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo. 

Qualquer orgao ou agenda, nacional ou internacional, governamental ou nao 

governamental, com competencia em materias tratadas pelo presente Protocolo e 

que tenha informado o Secretariado do seu desejo de estar representado como 

observador numa sessao da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de 

reuniao das Partes para efeitos do presente Protocolo, podera ser admitido 

nessa qualidade a menos que se verifique a oposigao de, pelo menos, um tergo das 

Partes presentes. A admissao e participagao de observadores serao sujeitas ao 

regulamento interno referido no n.° 5. 

Artigo 14.° 

1. O Secretariado estabelecido pelo artigo 8.° da Convengao servira como 

Secretariado do presente Protocolo. 

2. O n.°2 do artigo 8 ° d a Convengao, sobre asfungoesdo Secretariado, e o n.°3 

do artigo 8.° da Convengao, sobre as disposigoes tomadas para o seu 

funcionamento, aplicar-se-ao, mutatis mutandis ao presente Protocolo. O 

Secretariado exercera, adicionalmente, as fungoes que Ihe sejam atribuidas no 

ambito do presente Protocolo. 

Artigo 15.° 

1. O Orgao Subsidiario para Conselhos Cientificos e Tecnologicos e o Orgao 

Subsidiario para Implementagao, previstos nos artigos 9 ° e 10.° da Convengao, 

servirao, respectivamente, como Orgao Subsidiario para Conselhos Cientificos e 

Tecnologicos e Orgao Subsidiario para Implementagao do presente Protocolo. As 

disposigoes da Convengao relativas ao funcionamento destes dois orgaos aplicar-se-

ao, mutatis mutandis, ao presente Protocolo. As sessoes do Orgao Subsidiario para 
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Conselhos Cientificos e Tecnologicos e do Orgao Subsidiario para Implementagao 

do presente Protocolo realizar-se-ao em conjunto, espectivamente, com as reunioes 

do Orgao Subsidiario para Conselhos Cientificos e Tecnologicos e do Orgao 

Subsidiario para Implementagao da Convengao. 

2. As Partes da Convengao que nao sejam Partes do presente Protocolo podem 

participar como observadores nos trabalhos de qualquer sessao dos orgaos 

subsidiaries. Quando os orgaos subsidiaries atuarem na qualidade de orgaos 

subsidiaries do presente Protocolo, as decisoes relativas ao Protocolo serao 

tomadas apenas pelas Partes do presente Protocolo. 

3. Quando os orgaos subsidiaries estabelecidos pelos artigos 9.° e 10.° da 

Convengao exercerem as suas fungoes em relagao a materias do presente 

Protocolo, qualquer membro da Mesa desses orgaos subsidiaries representando 

uma Parte da Convengao mas que, nessa altura, nao seja uma parte do presente 

Protocolo, sera substituido por um membro adicional escolhido entre as Partes 

do presente Protocolo e por elas eleito. 

Artigo 16.° 

A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos 

do presente Protocolo, considerara, o mais cedo possivel, a aplicagao ao presente 

Protocolo e modificara, conforme adequado, o processo consultivo multilateral 

previsto no artigo 13.° da Convengao, a luz de qualquer decisao relevante que possa 

vir a ser tomada pela Conferencia das Partes. Qualquer processo consultivo 

multilateral que possa vir a ser aplicado ao presente Protocolo funcionara sem 

prejuizo dos procedimentos e mecanismos previstos no artigo 18.°. 

Artigo 17.° 

A Conferencia das Partes definira os principios, modalidades, regras e diretrizes 

relevantes, em particular para a verificagao, elaboragao de relatorios e 

responsabilizagao no que diz respeito a comercio de emissoes. As Partes incluidas 
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no Anexo B podem participar no comercio de emissoes com o objetivo de cumprir 

os seus compromissos constantes do artigo 3.° do presente Protocolo. Tal comercio 

sera suplementar as agoes nacionais destinadas a satisfazer os compromissos 

quantificados de limitagao e redugao de emissoes previstos naquele artigo. 

Artigo 18.° 

A Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para 

efeitos do presente Protocolo, aprovara, na sua primeira sessao, os 

procedimentos e mecanismos adequados e eficazes para determinar e lidar 

com os casos de nao cumprimento das disposigoes do presente Protocolo, 

inclusive por meio do desenvolvimento de uma lista indicativa de consequencias, 

tomando em consideragao a causa, tipo, grau e frequencia do nao 

cumprimento. Quaisquer procedimentos e mecanismos no ambito deste artigo que 

impliquem consequencias vinculativas serao adotados atraves de uma emenda ao 

presente Protocolo. 

Artigo 19.° 

As disposigoes do artigo 14.° da Convengao sobre resolugao de conflitos 

aplicar-se- ao mutatis mutandis ao presente Protocolo. 

Artigo 20.° 

1. Qualquer Parte pode propor emendas ao presente Protocolo. 

2. As emendas ao presente Protocolo serao adotadas em sessao ordinaria da 

Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao das Partes para efeitos do 

presente Protocolo. O Secretariado comunicara as Partes o texto de qualquer 

proposta de emenda do presente Protocolo, pelo menos seis meses antes da 

reuniao na qual sera proposta a sua adogao. O Secretariado comunicara tambem o 

texto de qualquer proposta de emenda as Partes e signatarios da Convengao e, para 

informagao, ao Depositario. 
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3. As Partes esforgar-se-ao por chegar a acordo por consenso sobre qualquer 

emenda proposta ao Protocolo. Uma vez esgotados todos os esforgos para se obter 

consenso sem que se tenha chegado a acordo, as emendas serao adotadas, como 

ultimo recurso, por uma maioria de tres quartos dos votos das Partes presentes e 

votantes na sessao. A emenda adotada sera comunicada pelo Secretariado ao 

Depositario, o qual a enviara a todas as Partes para aceitagao. 

4. Os instrumentos de aceitagao relativos a uma emenda serao depositados junto 

do Depositario. Uma emenda adotada de acordo com o n.° 3 entrara em vigor, para 

as Partes que a aceitaram, no nonagesimo dia apos a data de recepgao, pelo 

Depositario, de um instrumento de aceitagao de pelo menos tres quartos das Partes 

do Protocolo. 

5. A emenda entrara em vigor para qualquer outra Parte no nonagesimo dia apos a 

data em que essa Parte depositou, junto do Depositario, o seu instrumento de 

aceitagao da referida emenda. 

Artigo 21.° 

1. Os anexos ao presente Protocolo constituem parte integrante do mesmo e, salvo 

declaragao expressa em contrario, uma referenda ao presente Protocolo constitui 

simultaneamente uma referenda aos seus anexos. Quaisquer anexos que sejam 

adotados apos a entrada em vigor do presente Protocolo consistirao apenas em 

listas, formularios e qualquer outro material de natureza descritiva que tenha um 

carater cientifico, tecnico, processual ou administrative 

2. Qualquer Parte pode apresentar propostas de anexo ao presente Protocolo e 

propor emendas aos anexos do Protocolo. 

3. Os anexos ao presente Protocolo e as emendas aos seus anexos serao adotados 

em sessoes ordinarias da Conferencia das Partes, atuando na qualidade de reuniao 

das Partes para efeitos do presente Protocolo. O texto de qualquer proposta de 

anexo ou de emenda a um anexo sera comunicado as Partes pelo Secretariado, 
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pelo menos seis meses antes da reuniao na qual sera proposta a sua adogao. O 

Secretariado comunicara tambem o texto de qualquer proposta de anexo ou de 

emenda a um anexo as Partes e signatarios da Convengao e, para informagao, 

ao Depositario. 

4. As Partes esforgar-se-ao por chegar a acordo por consenso sobre qualquer 

proposta de anexo ou emenda a um anexo. Uma vez esgotados todos os 

esforgos para se obter consenso sem que se tenha chegado a um acordo, o 

anexo ou emenda a um anexo serao adotados, como ultimo recurso, por uma 

maioria de tres quartos dos votos das Partes presente e votantes na reuniao. O 

anexo ou emenda a um anexo adotado sera comunicado pelo Secretariado ao 

Depositario, o qual o enviara a todas as Partes para aceitagao. 

5. Um anexo ou emenda a um anexo, a excegao do Anexo A ou B, que tenha sido 

adotado de acordo com os n.° 3 e 4, entrara em vigor para todas as Partes do 

presente Protocolo seis meses apos a data de comunicagao pelo Depositario as 

Partes da adogao do anexo ou da emenda ao anexo, com excegao das Partes que 

tenham notificado o Depositario por escrito, e dentro desse prazo, da sua nao 

aceitagao do anexo ou da emenda ao anexo. 0 anexo ou emenda a um anexo 

entrara em vigor, para as Partes que tenham retirado a sua notificagao de nao 

aceitagao, no nonagesimo dia apos a data em que a retirada de tal notificagao tenha 

sido recebida pelo Depositario. 

6. Se a adogao de um anexo ou de uma emenda a um anexo implicar uma emenda 

ao presente Protocolo, esse anexo ou emenda a um anexo so entrara em vigor no 

momento em que a emenda ao presente Protocolo entrar em vigor. 

7. As emendas aos Anexos A e B do presente Protocolo serao adotadas e 

entrarao em vigor de acordo com o processo constante do artigo 20.°, sob 

condigao de que qualquer emenda ao Anexo B so sera adotada com o 

consentimento escrito da Parte envolvida. 
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Artigo 22.° 

1. Cada Parte tera direito a um voto, a excegao do disposto no n.° 2. 

2. As organizagoes regionais de integragao economica exercerao o seu direito de 

voto, em materias da sua competencia, com um numero de votos igual ao 

numero dos seus Estados membros que sejam Partes do presente Protocolo. 

Estas organizagoes nao poderao exercer o seu direito de voto se algum dos seus 

Estados membros exercer esse direito, e vice-versa. 

Artigo 2 3 ° 

O Secretario Geral das Nagoes Unidas sera o Depositario do presente 

Protocolo. 

Artigo 2 4 ° 

1. O presente Protocolo sera aberto para assinatura e sujeito a ratificagao, 

aceitagao ou aprovagao pelos Estados e organizagoes regionais de integragao 

economica que sejam Partes da Convengao. O Protocolo estara aberto para 

assinatura, na sede das Nagoes Unidas em Nova lorque, de 16 de Margo de 1998 a 

15 de Margo de 1999. O presente Protocolo sera aberto para adesao no dia seguinte 

a data em que for encerrado a assinatura. Os instrumentos e ratificagao, aceitagao, 

aprovagao ou adesao serao depositados junto do Depositario. 

2. Qualquer organizagao regional de integragao economica que se torne Parte do 

presente Protocolo, sem que qualquer dos seus Estados membros seja Parte, 

ficara sujeita a todas as obrigagoes decorrentes do presente Protocolo. No caso de 

um ou mais Estados membros dessa organizagao serem Partes do presente 

Protocolo, a organizagao e os seus Estados membros decidirao sobre as suas 

respectivas responsabilidades no que diz respeito ao cumprimento das suas 

obrigagoes nos termos do Protocolo. Em tais casos, a organizagao e os seus 

Estados membros nao poderao exercer simultaneamente os direitos que decorrem 

do presente Protocolo. 
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3. Nos seus instrumentos de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou adesao, as 

organizagoes regionais de integragao economica declararao o ambito das suas 

competencias relativamente as materias regidas pelo presente Protocolo. Estas 

organizagoes informarao tambem o Depositario, o qual, por sua vez, informara as 

Partes, sobre qualquer alteragao substancial no ambito das suas competencias. 

Artigo 25.° 

1. O presente Protocolo entrara em vigor no nonagesimo dia apos a data em que 

pelo menos 55 Partes da Convengao, englobando as Partes incluidas no Anexo I 

que contabilizaram no total um minimo de 55 por cento das emissoes totais de 

dioxido de carbono em 1990 das Partes incluidas no Anexo I, tenham depositado os 

seus instrumentos de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou adesao. 

2. Para efeitos do presente artigo, "as emissoes totais de dioxido de carbono 

em 1990 das Partes incluidas no Anexo I" significa a quantidade comunicada pelas 

Partes incluidas no Anexo I, na data de adogao do Protocolo ou em data 

anterior, na sua primeira comunicagao nacional submetida em conformidade com o 

artigo 12° da Convengao. 

3. Para cada Estado ou organizagao regional de integragao economica que 

ratifique, aceite ou aprove o presente Protocolo, ou adira a ele depois 

de verificadas as condigoes para a sua entrada em vigor previstas no n.° 1, o 

presente Protocolo entrara em vigor no nonagesimo dia apos a data de deposito do 

seu instrumento de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou adesao. 

4. Para os efeitos do presente artigo, qualquer instrumento depositado por uma 

organizagao regional de integragao economica nao sera considerado como 

adicional aosinstrumentosdepositados pelos Estados membros dessa organizagao. 
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Artigo 2 6 ° 

Nao poderao ser formuladas reservas ao presente Protocolo. 

Artigo 27.° 

1. Decorridos tres anos apos a data de entrada em vigor do presente Protocolo para 

uma Parte, esta podera, em qualquer altura, denunciar o presente Protocolo 

mediante notificagao escrita ao Depositario. 

2. Esta denuncia sera efetiva decorrido que seja um ano contado desde a data da 

recepgao, pelo Depositario, da notificagao de denuncia, ou em data posterior 

especificada na referida notificagao. 

3. Qualquer Parte que denuncie a Convengao sera considerada como tendo 

tambem denunciado o presente Protocolo. 

Artigo 28.° 

O original do presente Protocolo, cujos textos em Arabe, Chines, Ingles, Frances, 

Russo e Espanhol sao igualmente autenticos, sera depositado junto do 

Secretario Geral das Nagoes Unidas 

Feito em Kyoto no decimo primeiro dia do mes de Dezembro de mil novecentos e 

noventa e sete. 

Em virtude do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, 

assinaram o presente Protocolo nas datas indicadas. 
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ANEXO A 

Gases com efeito de estufa 

Dioxido de carbono (CO2) 

Metano (CH4) 

Oxido nitroso (N2O) Hidrofluorcarbonetos (HFCs) Perfluorcarbonetos (PFCs) 

Hexafluoreto de enxofre (SF6) 

Sectores/ Cateaorias de fontes 

Energia 

Combustao de combustivel 

Industrias de energia 

Industrias transformadoras e de construcao 

Transportes 

Outros 

sectores Outros 

Emissoes fugitivas de combustiveis 

Combustiveis solidos Petroleo e gas natural Outros 

Processos industriais 

Produtos minerais 
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Industria quimica 

Produgao de metais 

Outras produgoes 

Produgao de halocarbonetos e de hexafluoreto de enxofre Consumo de 

halocarbonetos e de hexafluoreto de enxofre Outros 

Uso de solventes e de outros produtos 

Agricultura 

Fermentagao enterica Gestao de estrume Cultivo de arroz 

Solos agricolas 

Queimada intencional de savanas 

Queimada de residuos agricolas Outros 

Residuos 

Deposigao de residuos solidos no solo Manuseamento de aguas residuals 

Incineragao de residuos 

Outros 



ANEXO B 

Parte 

Australia 

Austria 

Belgica 

Bulgaria* 

Canada 

Croacia* 

Republica Checa* 

Dinamarca 

Estonia* 

Comunidade Europeia 

Finlandia 

Franca 

Alemanha 

Grecia 

Hungria* 

Islandia 

lrlanda 

Italia 

Japao 

LetSnia* 

Liechtenstein 

Compromisso quantificado de limitagao ou redugao 
de emissoes (percentagem do ano ou periodo 
de referenda) 

108 

92 

92 

92 

94 

95 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

110 

92 

92 

94 

92 

92 



Lituania 92 

Luxemburgo 92 

Mdnaeo 92 

Paises Baixos 92 

Nova Zelandia 100 

Noruega 101 

Polonia 94 

Portugal 92 

Romenia* 92 

Federacao Russa* 100 

Eslovaquia* 92 

Eslovenia* 92 

Espanha 92 

Suecia 92 

Suica 92 

Ucrania* 100 

Reino Unido da Gra-Bretanha e da 92 

Irlanda do Norte 

Estados Unidos da America 93 

* Paises que estao no processo de transigao para uma economia de mercado 


