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RESUMO 

BOCHNIA, Marcos Marcelo. 0 impacto no resultado da Cooperativa Agraria 

Mista Entre Rios na substituic;ao da energia eh~trica consumida de terceiros 

pela energia propria. 2006. 73f. Monografia - Universidade Federal do Parana -

UFPR. 

Este trabalho tern como objetivo analisar a viabilidade da construgao de uma usina 

hidreletrica, bern como demonstrar o impacto causado no resultado e na 

rentabilidade, substituindo a energia eletrica adquirida de terceiros na Cooperativa 

Agraria Mista Entre Rios, pela energia eletrica produzida em uma usina hidreletrica 

propria, atendendo a demanda necessaria para linha de produgao atual. 0 suporte 

metodologico baseou-se em dados de engenharia eletrica para a construgao de 

uma usina produtora de 61.000 Mwh/ano e dados reais de resultado econ6mico 

fornecidos pela controladoria da empresa em questao. Descriminaram-se em 

referencial teorico as principais usinas hidreletricas e bacias hidrograficas existentes 

no Brasil e no Parana, para fornecer uma ideia geral da importancia economica e 

social das usinas hidreletricas no Brasil. Conclui-se que a construgao da usina 

hidreletrica para atender a linha de produgao da Cooperativa Agraria Mista Entre 

Rios e economicamente viavel. 
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1.1NTRODUC.AO 

Grande parte do Brasil e agraciado pela vasta extensao de recursos hfdricos 

capazes de gerar energia eletrica, o Parana esta entre os mais ricos estados 

detentores deste recursos. 

E possfvel explorar estes recursos de uma forma sustentada. Deve existir a 

consci€mcia de que o progresso gerando renda e aumentando a qualidade de vida 

da populagao, fique tambem a servigo do meio ambiente. E claro que os impactos 

ambientais na construgao de usinas existem, e preciso enfrentar o assunto de uma 

maneira seria e realista, sem prejufzo economico ou ambiental. De alguma forma 

qualquer obra que o ser humano produza, havera modificagao do meio ambiente, se 

nao e possfvel manter exatamente as caracterfsticas do local, e possfvel melhorar o 

que ja existe. 

A informagao do real impacto no resultado no uso de alternativa na 

aquisigao de energia eletrica permitira a visualizagao da importancia e das 

vantagens em termos economicos na Cooperativa Agraria Mista de Entre Rios. 

Com o monop61io estatal na energia nao ha interesse em reduzir tarifas, o 

contribuinte paga o imposto sobre a energia e area com o valor das ineficiencias 

administrativas do estado, o consumidor esta sem opgao de fornecedores. A falta da 

concorrencia prejudica a queda nas tarifas. 

A falta de investimento do governo no setor eletrico deixa vulneravel o 

abastecimento de energia em medio prazo. A tendencia nas taxas de energia e alta, 

considerando que historicamente, as alternativas encontradas foram aumentar 

pregos de tarifas e criar emprestimos compuls6rios que devem ser reclamados 

juridicamente para serem recuperados. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da 

construgao de uma usina hidreletrica, bem como demonstrar o impacto causado no 

resultado e na rentabilidade, substituindo a energia eletrica adquirida de terceiros na 

Cooperativa Agraria Mista Entre Rios, pela energia eletrica produzida em uma usina 

hidreletrica propria, atendendo a demanda necessaria para linha de produgao atual. 



10 

2. REV I SAO DE LITERA TURA 

2.1 CENARIO BRASILEIRO 

No Cenario Brasileiro a geragao de energia hidraulica e responsavel por 

cerca de 40% da oferta - percentual ligeiramente superior ao do petr61eo e do gas 

natural somados (37%)- e por mais de 90% do suprimento de eletricidade no pals. 

Somente cerca de 25% do total do potencial hidreletrico brasileiro (de 

aproximadamente 261 mil megawatts) corresponde a usinas em operagao, o que 

indica que a participagao da energia hidraulica na matriz energetica brasileira devera 

aumentar, sobretudo em razao do aproveitamento do potencial da Amazonia, 

considerado uma das melhores solugoes para assegurar o suprimento da demanda 

de energia eletrica no perlodo 2005-2020. 

0 pals possui 403 usinas em operagao e 25 em construgao, alem de mais 

de 3.500 unidades registradas no Sistema de lnformagao do Potencial Hidreletrico 

Brasileiro (instrumento desenvolvido pela divisao de Recursos Hldricos e lnventario 

da Eletrobras), em fases diversas de avaliagao ou planejamento. No rio Parana, 

situa-se a maior usina do mundo, a ltaipu Binacional, empreendimento conjunto do 

Brasil e do Paraguai, com potencia instalada de 12.600 megawatts (MW). As bacias 

brasileiras com maior potencial hidreletrico sao a do Parana (59.183MW) e a do 

Amazonas (1 05.440MW). 

A primeira exploragao de energia hidraulica no Brasil realizou-se em 1889, 

quando foi instalada a usina Marmelos no rio Paraibuna, em Minas Gerais. 0 grupo 

Light, primeiro grande grupo estrangeiro a se constituir no pals, instalou em 1911 no 

rio Tiete, em Sao Paulo, a Usina Hidreletrica Parnaiba, e foi responsavel pelo 

projeto e instalagao de grande parte das usinas hidreletricas do pals na fase inicial 

do setor. 

Na decada de 1930, o governo adotou uma serie de medidas para deter o 

processo de concentragao do setor eletrico, entao dominado pela Light e pelo grupo 

American & Foreign Power Company (Amforp), que se instalou no Brasil em 1927. 

Com a promulgagao do C6digo de Aguas, em 1934, consagrou-se o regime 

das autorizagoes e concessoes para os aproveitamentos hidreletricos e foram 

incorporadas ao patrimonio da Uniao todas as fontes de energia hidraulica situadas 
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em aguas publicas de uso comum e dominiais. Pelo C6digo, as empresas 

estrangeiras nao mais podiam ser concessionarias, mas estavam resguardados os 

direitos daquelas ja instaladas no pals. 

Em 1964, o governo brasileiro comprou as concessionarias do grupo Amforp 

que operavam no Brasil, e que passaram a ser subsidiarias da Eletrobras e, em 

1979, com a aquisic;ao das ac;oes da Light a multinacional Brascan Limited, concluiu 

o processo de nacionalizac;ao das concessionarias do setor eletrico. 

A primeira empresa de eletricidade do governo federal foi a Companhia 

Hidro Eletrica do Sao Francisco (Chest), institulda por decreta-lei de 1945, que 

marcou o inlcio de uma reorganizac;ao do setor, caracterizada pela divisao entre a 

gerac;ao e a distribuic;ao de energia e pela tendemcia a instalac;ao de centrais de 

grande porte. Na decada de 1950, as empresas brasileiras passaram a participar da 

construc;ao dos grandes empreendimentos hidreletricos no pals. 

Em meados da decada de 1990, o governo promoveu uma reestruturac;ao 

institucional do setor eletrico com a finalidade principal de estimular a participac;ao 

mais ampla do segmento privado na explorac;ao do potencial hidreletrico, atividade 

dominada por empresas de economia mista que tin ham como acionistas majoritarios 

o governo federal, estadual ou municipal. Urn dos principais instrumentos para 

atingir esse tim foi a Lei 8.987/95, pela qual regulamentou-se o regime de licitac;ao 

das concessoes, anteriormente restritas as concessionarias estaduais ou federais. A 

Lei 9.074/95, ao permitir aos grandes consumidores a livre aquisic;ao de energia, 

que antes tinha de ser feita a empresa geradora da regiao, isentou-os do monop61io 

comercial das concessionarias. Criada em 1961 para atuar como holding do setor 

eletrico, a Eletrobras e suas quatro empresas regionais (Chest, Furnas, Eletrosul e 

Eletronorte) foram incluldas no Programa Nacional de Desestatizac;ao, regulado pela 

Lei 9.491/97. 

Alguns dos produtos das parcerias estabelecidas com o setor privado, em 

consonancia com o programa, foram as usinas hidreletricas Serra da Mesa (1.293 

MW), no rio Tocantins, que ja esta em operac;ao, e Ita (1.450 MW), no rio Uruguai, 

em fase de construc;ao. 0 6rgao regulador do setor eletrico no Brasil e a Agencia 

Nacional de Energia Eletrica (Aneel), autarquia vinculada ao Ministerio das Minas e 

Energia criada pela Lei 9.427/96. Entre suas incumbencias, incluem-se a 

regularizac;ao e fiscalizac;ao da produc;ao, transmissao, distribuic;ao e 

comercializac;ao de energia eletrica, o controle das tarifas cobradas aos 
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consumidores e a execugao de diretrizes governamentais para a exploragao da 

energia eletrica e o aproveitamento do potencial hidraulico. 

2.1.1 Vantagens e desvantagens 

Nas usinas hidreletricas, a agua do lago (ou reservat6rio) formado pelo 

fechamento da barragem e transportada por canais, tuneis e/ou condutos metalicos 

ate a casa de forga, onde passa por uma turbina hidraulica acoplada a urn gerador, 

no qual a potencia mecanica e transformada em potencia eletrica; depois de passar 

pela turbina, a agua retorna ao leito natural do rio. A energia e conduzida por cabos 

ou barras condutoras dos terminais do gerador ate o transformador elevador, no 

qual sua voltagem e elevada para permitir a condugao, pelas linhas de transmissao, 

ate os centres consumidores, onde, por meio de transformadores abaixadores, o 

nlvel da voltagem e levado aos nlveis indicados para utilizagao. 

Em comparagao com as alternativas economicamente viaveis, as centrais 

hidreletricas sao consideradas formas mais eficientes, limpas e seguras de geragao 

de energia. Suas atividades provocam emissao incomparavelmente menor de gases 

causadores do efeito estufa do que as das termeletricas movidas a combustlveis 

f6sseis, alem de nao envolverem os riscos implicados, por exemplo, na operagao 

das usinas nucleares (vazamento, contaminagao de trabalhadores e da populagao 

com material radioativo etc.). Uma descoberta mais recente em favor das usinas 

hidreletricas e 0 metoda para aproveitamento da madeira inundada, que ja vern 

sendo adotado na usina de Tucurui, no rio Tocantins. 

Por outro lado, a construgao e a utilizagao de usinas pode ter uma serie de 

conseqOencias negativas, que abrangem desde alteragoes nas caracteristicas 

climaticas, hidrol6gicas e geomorfol6gicas locais ate a morte de especies que vivem 

nas areas de inundagao e nas proximidades. A construgao da usina de Porto 

Primavera, por exemplo, reduziu a planlcie de inundagao do alto rio Parana a quase 

metade dos 809km originais. 0 desajuste do regime hidrol6gico afeta a 

biodiversidade da planlcie e pode acarretar a interrupgao do ciclo de vida de muitas 

especies (mais comumente de peixes de grande porte e migrat6rios) e a 

multiplicagao de especies sedentarias (de menor valor), o que, conseqOentemente, 

afeta as populagoes ribeirinhas que vivem da pesca. Alem disso, o represamento do 

rio e a formagao do reservat6rio, aliado as modificagoes no ambiente decorrentes da 
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presenga do homem (principalmente pelas migrag6es relacionadas a obra) 

provocam o desequilfbrio do ecossistema e favorecem a propagagao de endemias 

como a esquistossomose, a malaria e o tracoma. 

Ao expulsar comunidades de seus locais de origem, a inundagao das 

represas tambem provoca impactos socioeconomicos de diffcil superagao, 

especialmente no caso de populagoes de baixa renda e que apresentam condigoes 

precarias de educagao, saude e alimentagao, como ocorreu com a construgao do 

reservat6rio de Sobradinho, no rio Sao Francisco, que afetou cerca de setenta mil 

habitantes - que viviam basicamente da agricultura de vazante, da pesca artesanal 

e da criagao de caprinos -, a maioria dos quais teve grandes dificuldades de 

adaptagao aos locais para onde foram transferidos e a pratica de novas atividades 

para garantir o sustento. A situagao e menos complicada quando a populagao 

atingida apresenta nfvel mais elevado de educagao formal, como ocorreu em ltaipu. 

A degeneragao de valores etnoculturais e outro risco apresentado pelas 

atividades que envolvem a instalagao de usinas hidreletricas, mais intenso quando 

atinge comunidades indfgenas - foi o que aconteceu, por exemplo, nas usinas de 

Balbina (com os Waimiri-Atroari) e Tucuruf (com os Paracana). 

As preocupagoes relativas aos efeitos danosos dos empreendimentos 

hidreletricos convergem, sobretudo para a regiao amazonica, devido as 

peculiaridades locais. Em primeiro Iugar, a area abriga a floresta amazonica, maior 

bioma terrestre do mundo, e declarada patrimonio nacional pela Constituigao 

Federal (art. 225), o que torna mais complexas as negociagoes para instalagao de 

quaisquer empreendimentos que provocam impactos ambientais e culturais. Alem 

disso, e a regiao onde se encontra a maior parte das comunidades indfgenas 

brasileiras, que pela Constituigao Federal nao podem ser removidas de suas terras 

- exceto em casos de catastrofes ou epidemias que ocasionem riscos a sua 

populagao, ou para defender a soberania do pals (o aproveitamento de recursos 

hfdricos nesses locais s6 pode ser feito com a autorizagao do Congresso Nacional, 

e depois de ouvidas as comunidades implicadas). 

Adicionalmente, a fragilidade de seus ecossistemas; seu atributo de 

regulador climatico do continente; sua riqueza em minerios e madeira; o fato de ter 

grande parte de sua extensao ocupada pela floresta tropical umida (da qual 

depende seu ciclo hidrol6gico); e as intensas tensoes sociais existentes na regiao, 
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entre outros fatores, exigem precaugoes singulares para o aproveitamento do 

potencial da regiao. 

Algumas das medidas obrigat6rias e/ou tradicionalmente adotadas pelos 

empreendedores para minimizar os impactos negatives da construgao de usinas 

revelaram-se insuficientes ou equivocadas. Par exemplo, nas estagoes de 

piscicultura, inicialmente usadas como uma alternativa as construgoes de escadas 

de peixes, consideradas caras e ineficazes, e que foram utilizadas par grande 

numero de concessionarias, em muitos casas houve a colocagao de especies 

erradas em locais inadequados e com a utilizagao de metodos impr6prios, o que 

invalidou os esforgos para preservagao da ictiofauna. Varios equfvocos tambem 

marcaram a utilizagao de escadas para transposigao de peixes - par exemplo, sua 

instalagao em riachos onde s6 havia especies sedentarias. Alem disso, ha 

indicadores de que as escadas dificilmente seriam eficazes para preservar ou 

conservar os estoques em presenga de barragens em serie, como na bacia do rio 

Parana. 

Ainda que alguns rios afluentes sejam areas propfcias para a desova, sao 

necessaries locais sazonalmente alagados para o desenvolvimento inicial das 

grandes especies migradoras da bacia, e a maioria dessas areas estao reguladas 

pelos reservat6rios ou foram drenadas para o desenvolvimento agricola. Em relagao 

as populag6es expulsas pela inundagao do reservat6rio, foi urn erro supor que o 

simples reassentamento (mesmo com indenizagao pela desapropriagao) seria 

suficiente para compensar transtornos e prejufzos decorrentes, sem esforgos para 

requalificar a mao-de-obra e programas de assistencia medica, educacional e 

financeira, ao menos no perfodo de adaptagao as novas condigoes. 

Entre os problemas par enfrentar incluem-se ainda a carencia de 

metodologias para avaliagao adequada de impactos ambientais (mapas tematicos, 

listagens de verificagao, matrizes de interagao etc.) e a deficiencia de mecanismos 

para articular a atuagao dos empreendedores com as instituigoes responsaveis pela 

polftica economica e social das regioes atingidas e para garantir a participagao dos 

grupos afetados na tomada de decisao desde a fase inicial do ciclo de planejamento 

da geragao hidroeletrica (que compreende a estimativa do potencial, o inventario, o 

estudo de viabilidade, o projeto basico eo projeto executive). 
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Em dais dos parses com maior capacidade instalada de geragao hidraulica, 

Estados Unidos e Canada, a sociedade participa da propria definigao dos termos de 

referenda dos Estudos de lmpacto Ambiental (EIAs). 

Especialistas apontam como providencias imprescindfveis para minimizar 

alguns dos efeitos adversos da construgao e usa de centrais hidreletricas o 

reflorestamento das margens dos reservat6rios e de seus afluentes; os programas 

de conservagao da flora e da fauna e implantagao de areas protegidas; o inventario, 

resgate, relocagao e monitoramento de especies ameagadas de extingao que 

ocorriam na area atingida; a avaliagao dos efeitos do enchimento dos reservat6rios 

sabre as aguas subterraneas; o monitoramento da qualidade da agua; e a 

realizagao de estudos arqueol6gicos antes do enchimento do reservat6rio (na usina 

de Samuel, no rio Jamari, esse procedimento levou ao resgate de fatos hist6ricos da 

regiao, que remontam a dez mil anos). 

Outro consenso entre os estudiosos e a vantagem de realizagao de um 

plano de Iongo prazo que privilegie, sempre que possfvel, a abertura em sequencia 

das bacias de determinada regiao (par oposigao a pratica usual de construgao de 

usinas dispersas em bacias distintas). Par esse metoda, s6 se iniciaria a exploragao 

de uma bacia ap6s estar quase conclufdo o aproveitamento de outra da regiao. 

Assim, par exemplo, a usina de Bela Monte, no rio Xingu, s6 seria construfda ap6s a 

implementagao da maioria dos aproveitamentos do media Tocantins; a bacia do 

Tapaj6s s6 seria explorada ap6s estar quase esgotado o potencial do Xingu, e 

assim par diante. Alem dos beneffcios ambientais - sobretudo o gerenciamento 

mais eficaz dos ecossistemas -, esse sistema acarreta uma serie de beneffcios 

economicos, como a otimizagao do aproveitamento de estradas de acesso e 

sistemas de transmissao. 

Entre os diversos instrumentos criados nos ultimos anos para ordenar a 

exploragao do potencial hidreletrico brasileiro e aprimorar as praticas ambientais no 

setor, alguns dos principais sao a Resolugao Aneel 393/98 - que estabelece que os 

detentores de registro de estudos de inventario deverao fazer consulta formal aos 

6rgaos estaduais e federais incumbidos da gestao dos recursos hfdricos, e aos 

6rgaos ambientais, para definir os estudos relativos a esses aspectos - e a Lei 

9.433, de 1997, que instituiu a Polftica Nacional de Recursos Hfdricos e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hfdricos. A lei determina a 

articulagao entre a atuagao dos empreendedores, os usuarios e os setores e 6rgaos 
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regionais, estaduais e federais responsaveis pelo planejamento de recursos 

hfdricos; estabelece a integrac;ao da gestao das bacias hidrograficas com a dos 

sistemas estuarinos e zonas costeiras; e estipula que os valores arrecadados com a 

cobranc;a pelo uso de recursos hfdricos serao aplicados na bacia em que foram 

gerados e usados para financiar pesquisas, projetos e obras inclufdos nos Pianos de 

Recursos Hfdricos. 

0 gerenciamento de bacias hidrograficas por meio da integrac;ao e 

participac;ao dos usuarios de suas aguas, de representantes dos municfpios 

afetados e da administrac;ao federal e feito com sucesso nos Estados Unidos (com a 

Tennessee Valley Authority) e na Franc;a, que foi dividida em seis bacias 

hidrograficas, cada qual com agencia financeira propria, encarregada de cobrar 

taxas pelo uso das aguas e administrar esses recursos. Cada comite de bacia tern a 

incumbencia de aprovar periodicamente urn programa plurianual, o orc;amento anual 

e as tarifas a serem cobradas aos usuarios (1). 
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2.2 CENARIO PARANAENSE 

0 sistema de energia no Estado do Parana pertence ao Sistema Sui que 

esta sob o controle da ELETROSUL e cobre quatro Estados: Parana, Santa 

Catarina, Rio Grande do sui e Mato Grosso do Sui. 0 sistema sui e interligado com 

o sistema sudeste, que cobre cinco Estados e urn Distrito Federal: Sao Paulo, Rio 

de Janeiro e Brasilia. 

0 abastecimento e distribuic;ao de energia no Estado do Parana e feito 

principalmente, pela COPEL (Companhia Paranaense de Energia Eletrica); 

companhia de energia pertencente ao Estado. Alem disso, algumas pequenas 

companhias de energia distribuem energia para areas locais e algumas industrias 

geram sua propria energia. 

Na fronteira Oeste do Estado formada pelo rio Parana, a usina hidreletrica 

de ltaipu (12,6 GW) esta em operac;ao desde 1985 pele companhia binacional 

Brasii/Paraguai. Na fronteira norte do Estado formada pelo rio Paranapanema, estao 

operando quatro hidreletricas da CSEP (Companhia de Energia de Sao Paulo). 

A gerac;ao de energia dentro do Estado do Parana, exceto nos rios limftrofes, e feita 

principalmente por duas companhias; COPEL e a ELETROSUL. 

2.2.1 Fontes de Energia Eh~trica no Estado do Parana (exceto os rios de 

fronteira) 1993 

A participac;ao das hidreletricas e perto de 97% do total da energia gerada 

no Estado do Parana, tanto em capacidade de gerac;ao quanto em energia. 

0 Estado do Parana e, de modo geral, dividido em 5 bacias hidrograficas: 

Rio lguac;u, Piquiri, Ivai e Tibagi, que sao tributaries primarios e secundarios do Rio 

Parana, e uma outra bacia composta dos rios do litoral (Litoranea). Atualmente, a 

fonte mais importante de energia eletrica no Estado do Parana e o Rio lguac;u. 

Tendo em vista a capacidade de gerac;ao em 1993, 0 rio lguac;u possui quatro 

usinas hidreletricas com uma capacidade agregada de 5.318 MW e participa com 

89% da capacidade total do Estado. 
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As principais usinas hidreletricas(> 5 MW) em operac;ao em 1993 no Estado 

sao apresentadas conforme a tabela 1 a seguir <
2

). 

TABELA 1 - As Maiores Usinas Hidreletricas no Estado do Parana (2) 

Nome da Esta~io Bacia Capacidad Proprietario Comissionado 
e lnstalada em 

(MW) 

dG.B.M. da Rocha Netto lguac;u 1.676 CO PEL 1980 
(Foz do Areia) lguac;u 

1.260 CO PEL 1992 
Segredo lguac;u 

1.332 Eletrosul 1980 
Saito Santiago lguac;u 

1.050 Eletrosul 1975 
Saito Osorio lguac;u 

50 CO PEL 1970 
G. de Mesquita Filho lguac;u 

7,4 Sta. Maria 1982 
Saito Guaricana Litoranea 

252 CO PEL 1970 
G. P. de Souza Litoranea 

36 CO PEL 1957 
Guaricana Litoranea 

18 CO PEL 1931 
Chamine Litoranea 

9,6 RFFSA 1961 
Marumbi Tibagi 

9,5 CO PEL 1949 
Apucaraninha Tibagi 

22,5 Klabin 1947 
Pres. Vargas Ivai 

7,5 CO PEL 1964 
Mourao 1 

TOTAL 5.731 

Fonte: COPELIGTI B/SI POT 
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2.3 BACIAS HIDROGRAFICAS 

Compreende como a area ocupada por um rio principal e todos os seus 

tributarios, cujos limites constituem as vertentes, que por sua vez limitam outras 

bacias. 

No Brasil, a predominancia do clima umido propicia uma rede hidrografica 

numerosa e formada por rios com grande volume de agua. 

As bacias hidrograticas brasileiras sao formadas a partir de tres grandes 

divisores: 

• Planalto Brasileiro 

• Planalto das Guianas 

• Cordilheira dos Andes 

Ressaltam-se oito grandes bacias hidrograficas existentes no territ6rio 

brasileiro; a do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Atlantica Sui, trechos Norte e 

Nordeste, do Rio Sao Francisco, as do Atlantica Sui, trecho leste, a do Rio Parana, a 

do Rio Paraguai e as do Atlantica Sui, trecho Sudeste, conforme verificado na 

tabela 2 a seguir (3l. 
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TABELA 2- Bacias Hidrogn3ficas (3) 

Bacia Area Vazio Disponibilidad 
Hidrografic (103Km2

) 
% 

(m3/s) e Hidrica 
a OA, (Km3/ano) 

Amazonas 3900 45,8 6.687.893 4,3 133.380 4.206,27 

Tocantins 757 8,9 3.503.365 2,2 11.800 372,12 

Atlantica 
76 0,9 406.324 0,3 3.660 115,42 Norte 

Atlantica 
953 11,2 30.846.744 19,6 5.390 169,98 Nordeste 

Sao 
634 7,4 11.734.966 7,5 2.850 89,98 Francisco 

Atlantica 
242 2,8 11.681.868 7,4 680 21,44 Leste 1 

Atlantica 
303 3,6 24.198.545 15,4 3.670 115,74 Leste 2 

Paraguai 368 4,3 1.820.569 1,2 1.290 40,68 

Parana 877 10,3 49.294.540 31,8 11.000 346,90 

Uruguai 178 2,1 3.837.972 2,4 4.150 130,87 

Atlantica 
224 2,6 12.427.377 7,9 4.300 135,60 

Sudeste 

Brasil 8512 157.070.163 100 182.170 5.744,91 

Fonte:Superintendencia de Estudos e lnformac;oes Hidrol6gicas- AN EEL; 
Populac;ao- IBGE, 1998 

Dados referentes a area situada em territ6rios brasileiro. 

2.3.1 Bacia do Prata 

0 Brasil tambem e banhado pela segunda maior bacia hidrografica do 

planeta. Seus tres rios principais - Parana, Paraguai e Uruguai - formam o rio da 

Prata, ao se encontrarem em territ6rio argentino. 

Os demais rios que formam a Bacia do Prata sao apresentados na figura 1 a 

seguir. 



FIGURA 1 - Principais rios que formam a Bacia do Prata (4). 

LEGENDA 

1. Rio Uruguai 

2. Rio Paraguai 

3. Rio lgua<;u 

4. Rio Parana 

5. Rio Tiete 

6. Rio Paranapanema 

7. Rio Grande 

8. Rio Parnaiba 

9. Rio Taquari 

10. Rio Sepotuba 
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A bacia do rio Parana apresenta o maior potencial hidreletrico instalado do 

pals; alem de trechos importantes para a navega9ao, com destaque para a hidrovia 

do Tiete. A bacia do Paraguai, que atravessa o Pantanal Mato-grossense, e 

amplamente navegavel. Ja a bacia do Uruguai, com pequeno potencial hidreletrico e 

poucos trechos navegaveis, tem importancia economica apenas regional. 

0 rio Parana, principal formador da bacia do Prata, nao estando totalmente 

em territ6rio brasileiro, banhando tambem a Argentina e o Paraguai, no Brasil ocupa 

10,1 °/o da area do pals. 0 Rio Parana nasce da uniao dos Rios Paranalba e Grande, 

na divisa MS/MG/SP; possui o maier potencial hidreletrico instalado no pals, com 

destaque para a Usina Binacional de ltaipu, fronteira com o Paraguai. Os principais 

afluentes do Rio Parana estao na margem esquerda: Tiete, Paranapanema e 

lgua9u. Na margem direita, recebe como principais afluentes os Rios Surul, Verde e 

Pardo. 

Eo decimo maior do mundo em descarga, eo quarto em area de drenagem, 

drenando todo o centro-sui da America do Sui, desde as encostas dos Andes ate a 

Serra do Mar, nas proximidades da costa atlantica. De sua nascente, no planalto 
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central, ate a foz, no estuario do Prata, percorre 4.695 km. Em territ6rio brasileiro, 

drena uma area de 891.000 km2
. Os principais tributaries do rio Parana sao o 

Grande e o Paranaiba (formadores), Tiete, Paranapanema e lguagu.A bacia do 

Parana, em seu trecho brasileiro, e a que apresenta a maior densidade demografica 

do pais, levando a urn enorme consumo de agua para abastecimento, e tambem 

para industria e irrigagao. 

Alem do potencial hidreletrico, a Bacia do Parana e utilizada para 

navegagao, em trechos que estarao interligados no futuro com a construgao de 

canais e eclusas. 

A poluigao organica e inorganica (efluentes industriais e agrot6xicos) e a 

eliminagao da mata ciliar tambem contribuem para elevar o nivel de degradagao da 

qualidade da agua de grandes extensoes dos principais afluentes do trecho superior 

do rio Parana, tornando-a impr6pria para usa do homem e para a vida aquatica. De 

certa forma, as barragens ao Iongo dos rios tern contribuido para a autodepuragao e 

retengao de poluentes, sendo constatado melhoria da qualidade da agua, a jusante 

das barragens. 

Entre as principais bacias hidrograficas da America do Sui, a bacia do 

Parana, e a que sofreu maior numero de represamentos para geragao de energia. 

Existem mais de 130 barragens na bacia, considerando apenas aquelas com alturas 

superiores a 10 m, que transformaram o rio Parana e seus principais tributaries 

(Grande, Paranaiba, Tiete, Paranapanema e lguagu) em uma sucessao de lagos. 

Dos 809 km originais do rio somente 230 km ainda sao de agua corrente. Com a 

construgao de llha Grande, a ultima porgao 16tica do rio ira desaparecer, e os 

ultimos 30 km, ainda em territ6rio brasileiro, abaixo do reservat6rio de ltaipu, 

tambem ira desaparecer com a construgao do reservat6rio de Corpus 

(Argentina/Paraguai). 

0 ultimo trecho nao represado do rio Parana apresenta urn amplo canal, ora 

com uma extensa planicie fluvial com pequenas ilhas (mais de 300), ora com 

grandes ilhas e uma planicie alagavel mais restrita. A planicie chega a 20 km de 

largura, apresentando numerosos canais secundarios e lagoas. As flutuagoes dos 

niveis da agua, embora com duragao prolongada pelos represamentos, ainda 

mantem a sazonalidade e uma amplitude media de cinco metros. Este 

remanescente de varzea tern importancia fundamental na manutengao das especies 

de peixes, ja eliminada dos trechos superiores da bacia, especialmente especies de 
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grande porte que realizam extensas migrac;oes reprodutivas. Cerca de 170 especies 

de peixes sao encontradas neste trecho do rio Parana. 

Em virtude da abundancia e diversidade de peixes, a pesca sempre foi uma 

atividade economica tradicional no Pantanal. A partir de meados da decada de 80, o 

setor turistico se estruturou para oferecer transporte, hospedagem e servic;os 

especializados para o pescador amador, que se tornou seu principal cliente. Cerca 

de 46.161 pescadores amadores, principalmente de Sao Paulo, Parana e Rio de 

Janeiro, visitaram o Mato Grosso do Sui entre 1994 e 1995. Dados do mesmo 

periodo indicam que a maior captura ocorreu nos meses de outubro a novembro 

(epoca de cheia), nos rios Paraguai, Miranda, Taquari e Aquidauana (4l. 
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2.4 ENERGIA ELETRICA 

No Brasil, devido a sua enorme quantidade de rios, a maior parte da energia 

eletrica disponivel e proveniente de grandes usinas hidreletricas. A energia primaria 

de uma hidreletrica e a energia potencial gravitacional da agua contida numa 

represa elevada. Antes de se tornar energia eletrica, a energia primaria deve ser 

convertida em energia cinetica de rota<;ao. 0 dispositive que realiza essa 

transforma<;ao e a turbina. Ela consiste basicamente em uma roda dotada de pas, 

que e pasta em rapida rota<;ao ao receber a massa de agua. 0 ultimo elemento 

dessa cadeia de transforma<;oes e o gerador, que converte o movimento rotat6rio da 

turbina em energia eletrica, como observado na figura 2 a seguir. 

Reservat6rio Linha de transmissao 

Agua sob pressao 

FIGURA 2 - Esquema do funcionamento de uma usina hidreletrica (s) . 

Urn rio nao e percorrido pela mesma quantidade de agua durante o ano 

inteiro. Em uma esta<;ao chuvosa, e clara, a quantidade de agua aumenta. Para 

aproveitar ao maximo as possibilidades de fornecimento de energia de urn rio, 
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deve-se regularizar a sua vazao, a fim de que a usina possa funcionar 

continuamente com toda a potencia instalada. 

A vazao de agua e regularizada pela constru<;ao de lagos artificiais. Uma 

represa, construida de material muito resistente - pedra, terra, frequentemente 

cimento armada que fecha o vale pelo qual corre o rio. As aguas param e formam o 

lago artificial. Dele pode-se tirar agua quando o rio esta baixo ou mesmo seco, 

obtendo-se assim uma vazao constante, como apresentado na figura 3 a seguir. 

FIGURA 3- Usina Hidreletrica de ltaipu (S) . 

A constru<;ao de represas quase sempre constitui uma grande empreitada 

da engenharia civil. Os paredoes, de tamanho gigante, devem resistir as 

extraordinarias for<;as exercidas pelas aguas que ela deve canter. As vezes, tem que 

suportar ainda a pressao das paredes rochosas da montanha em que se ap6iam. 

Para diminuir o efeito das dilata<;6es e contra<;6es devidas as mudan<;as de 

temperatura, a constru<;ao e feita em diversos blocos, separados por juntas de 

dilata<;ao. Quando a represa esta concluida, em sua massa sao colocados 

termometros capazes de transmitir a medida da temperatura a distancia; eles 

registram as diferen<;as de temperatura que se possam verificar entre um ponto e 

outro do paredao e indicam se ha perigo de ocorrerem tensoes que provoquem 

fend as. 
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A energia que pode ser fornecida por unidade de tempo chama-se pot€mcia, 

e e medida em watt (W). Como as potencias fornecidas pelas usinas hidreletricas 

sao muito grandes, sempre expressas em milhares de watts, utiliza-se para sua 

medida urn multiplo dessa unidade, o quilowatt (kW), que equivale a 1.000 W. 

A potencia de uma fonte de energia eletrica pode ser calculada multiplicando-se a 

tensao em volts que ela e capaz de fornecer pela corrente em amperes que distribui. 

Dessa maneira, uma fonte capaz de distribuir 1.000 A com uma tensao de 

10.000 V possui uma potencia de 10 milhoes de watts, ou 10.000 kW. 

Uma linha de transmissao, portanto, e capaz de transportar a mesma potencia de 

duas maneiras: com voltagem elevada e corrente de baixa intensidade, ou com 

voltagem baixa e alta corrente. 

Quando a energia eletrica atravessa urn condutor, transforma-se 

parcialmente em calor. Essa perda e tanto maior quanta mais elevada for a 

intensidade da corrente transportada e maior for a resistencia do fio condutor. 

Assim, seria conveniente efetuar a transmissao da energia eletrica por meio de fios 

muito grossos, que apresentam menos resistencia. Porem, nao se pode aumentar 

excessivamente o diametro do condutor, pois isso traria graves problemas de 

construc;ao e transporte, alem de encarecer muita a instalac;ao. Assim, prefere-se 

usar altos valores de tensao, que vao de 150.000 ate 400.000 V. 

A energia eletrica produzida nas centrais nao e dotada de tensao tao alta. 

Nos geradores, originalmente, essa energia tern uma tensao de cerca de 10.000 V. 

Valores mais altos sao inadequados, porque os geradores deveriam ser construidos 

com dimensoes enormes. Alem disso, os geradores possuem partes em movimento 

e nao e possivel aumentar arbitrariamente suas dimensoes. 

A energia eletrica e, pois, produzida a uma tensao relativamente baixa, que 

em seguida e elevada, para fins de transporte. Ao chegar as vizinhanc;as dos locais 

de utilizac;ao, a tensao e rebaixada. Essas elevac;oes e abaixamentos sao feitos por 

meio de transformadores. 

0 gerador e urn dispositive que funciona com base nas leis da induc;ao 

eletromagnetica. Em sua forma mais simples, consiste numa espira em forma de 

retangulo. Ela fica imersa num campo magnetico e gira em torno de urn eixo 

perpendicular as linhas desse campo, conforme apresentado na figura 4 a seguir. 
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Gerador 

FIGURA 4 - Esquema de um gerador (5) . 

Quando fazemos a espira girar com movimento regular, o fluxo magnetico 

que atravessa sua superffcie varia continuamente. Surge assim, na espira, uma 

corrente induzida peri6dica. A cada meia volta da espira o sentido da corrente se 

inverte, por isso ela recebe o nome de corrente alternada (5) . 

2.4.1 Hidreletricas no Brasil 

A Rede Hidrometeorol6gica Nacional, conforme dados da Agencia Nacional 

de Energia Eletrica -AN EEL, e composta hoje por 5.138 esta96es, das quais 2.234 

pluviometricas, 1.87 4 fluviometricas e 1.030 de outros tipos, como 

sedimentometricas, telemetricas, de qualidade das aguas, evaporimetricas e 

climatol6gicas. 
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A energia eletrica atende a cerca de 92°/o dos domicilios no pais. A 

produgao de energia e realizada por usinas hidreletricas e termoeletricas, sendo que 

as usinas hidreletricas respondem, por cerca de 97°/o da energia eletrica gerada. 

Segue na tabela 3 as principais usinas hidreletricas do Brasil , bem como 

sua localizagao e capacidade respectivamente (s). 

TABELA 3- Principais hidreh§tricas do Brasil (G). 

USINA LOCALIZACAO 
~==== ====~==== ==~~==~==~ 

REGIAO NORTE 

Tucurui Rio Tocantins 

Balbina Rio Uatuma 

REGIAO NORDESTE 

Paulo Afonso Rio Sao Francisco 

Sobradinho Rio Sao Francisco 

Moxot6 Rio Sao Fran cisco 

ltaparica Rio Sao Fran cisco 

Xingo Rio Sao Francisco 

REGIAO SUDESTE 

Sao Simao Rio Paranaiba 

Nova Ponte Rio Araguari 

Agua Vermelha Rio Grande 

Tres lrmaos Rio Tiete 

Emborcagao Rio Paranaiba 

llha Solteira Rio Parana 

Porto Primavera Rio Parana 

Jaguara Rio Grande 

Tres Marias Rio Sao Francisco 

REGIAO SUL 

Foz do Areia Rio lguagu 

3.980 

250 

2.460 

1.050 

439,2 

1.500 

3000 

1.715 

510 

1.380 

808 

1.192 

3.230 

1.854 

425,6 

387,6 

2.511 
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Capivara Rio Paranapanema 640 

ltaipu Rio Parana 12.600 

Parigot de 
Rio Capivari 246,96 Souza 

ltauba Rio Jacui 625 

Saito Osorio Rio lgua9u 1.050 

REGIAO CENTRO-OESTE 

llha Solteira Rio Parana 3.230 

ltumbiara Rio Paranaiba 2.080 

Jupia Rio Parana 1.411,2 

Fonte: CEMIG 
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2.5 VISAO GERAL DO COMPLEXO ENERGETICO DO BRASIL 

0 Brasil possui no total 1.429 usinas, onde 1.076 estao em operac;ao, 

gerando 76.136.364 kW de potencia, 110 usinas em construc;ao e outras 243 com 

sua construc;ao prevista, conforme apresentado na tabela 4 a seguir. 

TABELA 4- Resumo energetico do Brasil (?) . 

Usinas em Opera~ao 

Tipo Quanti dade Potencia (kW) 0/o 

EOL 7 21.200 0,03 

PCH 314 864.151 1 '14 

UHE 135 62.069.692 81 ,52 

UTE 618 11.174.321 14,68 

UTN 2 2.007.000 2,64 

TOTAL 1.076 76.136.364 100 

Potencia ela) D EOL 

II PCH 

UHE 

UTE 

UTN 

Usinas em Constru~ao 

Tipo Quantidade Potencia (kW) o/o 

PCH 39 463.643 3,54 

UHE 19 4.402.100 33,56 

UTE 52 8.249.837 62,90 

TOTAL 110 13.115.580 100 
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Potencia (%) • PCH 

UHE 

UTE 

Usinas Outorgadas (1998/2001) 
(Usinas que nao iniciaram construc;ao) 

Tipo Quantidade Potencia (kW) 0/o 

EOL 47 3.757.000 13,98 

PCH 84 1.088.161 4,05 

SOL 1 20 0 

UHE 29 6.114.300 22,75 

UTE 82 15.920.825 59,23 

TOTAL 243 26.880.306 100 

Potencia (%) D EOL 

II PCH 

SOL 

UHE 

UTE 

Legenda 

PCH Pequena Central Hidreletrica 

SOL Usina Solar Fotovoltaica 

UHE Usina Hidreletrica de Energia 

UTE Usina Termeletrica de Energia 

UTN Usina Termonuclear 

EOL Usina Eolioeletrica de Energia 

Fonte: ANEEL 
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2.6 IMPACTO AMBIENTAL 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteragao das propriedades 

ffsicas, qufmicas e biol6gicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

materia ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao; as atividades sociais e 

economicas; a biota, as condigoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; a 

qualidade dos recursos ambientais (B)_ 

As principais bacias hidrograficas do Brasil foram reguladas pela construgao 

de reservat6rio, os quais isoladamente ou em cascata, constituem urn importante 

impacto qualitative e quantitativa nos principais ecossistemas de aguas interiores. 

Os reservat6rios de grande porte ou pequeno porte sao utilizados para inumeras 

finalidades: hidroeletricidade, reserva de agua para irrigagao, reserva de agua 

potavel, produgao de biomassa (cultivo de peixes e pesca intensiva), transporte 

(hidrovias) recreagao e turismo. 

lnicialmente, a construgao de hidreletricas e a reserva de agua para diversos 

fins foi 0 principal prop6sito. Nos ultimos vinte anos, OS usos multiples desses 

sistemas diversificaram-se, ampliando a importancia economica e social desses 

ecossistemas artificiais e, ao mesmo tempo, produzindo e introduzindo novas 

complexidades no seu funcionamento e impactos. 

Esta grande cadeia de reservat6rios tern, portanto, urn enorme significado 

economico, ecol6gico, hidrol6gico e social; em muitas regioes do Pals esses 

ecossistemas foram utilizados como base para o desenvolvimento regional. Em 

alguns projetos houve planejamento inicial e uma preocupagao com a insergao 

regional; em outros casos, este planejamento foi pouco desenvolvido. Entretanto, 

devido a pressoes por usos multiples, estudos intensives foram realizados com a 

finalidade de ampliar as informagoes existentes e promover uma base de dados 

adequada que sirva como plataforma para futuros desenvolvimentos. 

Os impactos da construgao de represas sao relativamente bern 

documentados para muitas bacias hidrograficas. Estes impactos estao relacionados 

ao tamanho, volume, tempo de retengao do reservat6rio, localizagao geografica e 

localizagao no continuum do rio. Os principais impactos detectados sao: 

• inundagao de areas agricultaveis; 
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• perda de vegetagao e da fauna terrestres; 

• interfer€mcia na migragao dos peixes; 

• mudangas hidrol6gicas a jusante da represa; 

• alteragoes na fauna do rio; 

• interfen3ncias no transporte de sedimentos; 

• aumento da distribuigao geografica de doengas de veiculagao hfdrica; 

• perdas de herangas hist6ricas e culturais, alteragoes em atividades 

economicas e usos tradicionais da terra; 

• problemas de saude publica, devido a deterioragao ambiental; 

• problemas geoffsicos devido a acumulagao de agua foram detectados 

em alguns reservat6rios; 

• perda da biodiversidade, terrestre e aquatica; 

• efeitos sociais por relocagao; 

Todas estas alteragoes podem resultar de efeitos diretos ou indiretos. 

Reservat6rios em cascata como os construfdos nos rios Tiete, Grande, 

Paranapanema e Sao Francisco, produzem efeitos e impactos cumulativos, 

transformando inteiramente as condigoes biogeoffsicas, economicas e sociais de 

todo o rio. 

Nem todos os efeitos da construgao de reservat6rios sao negativos. Deve-se 

considerar tambem muitos efeitos positivos como: 

• produgao de energia: hidroeletricidade; 

• retengao de agua regionalmente; 

• aumento do potencial de agua potavel e de recursos hfdricos reservados; 

• criagao de possibilidades de recreagao e turismo; 

• aumento do potencial de irrigagao; 

• aumento e melhoria da navegagao e transporte; 

• aumento da produgao de peixes e na possibilidade de aqOicultura; 

• regulagao do fluxo e inundagoes; 

• aumento das possibilidades de trabalho para a populagao local (B-
9
l. 



2.7 ARTICULA<;OES DO PROTOCOLO DE KYOTO 

Foi realizado em dezembro de 1997, em Kyoto, no Japao, a terceira 

confen§ncia das Nac;oes Unidas sabre mudanc;a do clima, com a presenc;a de 

representantes de mais de 160 pafses. Teve os seguintes objetivos: a) fixar 

compromissos de reduc;ao e limitac;ao da emissao de di6xido de carbona e outros 

gases responsaveis pelo efeito estufa, para os pafses desenvolvidos; b) trazer a 

possibilidade de utilizac;ao de mecanismos de flexibilidade para que os pafses em 

desenvolvimento possam atingir os objetivos de reduc;ao de gases do efeito 

estufa. 

0 mercado de CERs - Certificados de Emissoes Reduzidas anda em 

franca expansao no Brasil. Espera-se que os pafses da UE estabelec;am um 

acordo paralelo ao protocolo global, assinado em 1997, no Japao. Com isso, o 

comercio dos CERs junto as nac;oes em desenvolvimento e os criterios 

acumulados ate entao estarao assegurados. 

0 mundo comec;ara a sofrer os efeitos do aquecimento do clima, e tanto 

consumidores quanta o mercado, darao prefen§ncias para empresas que se 

preocuparem com as questoes ambientais (1o). 

Segue abaixo, na tabela 5 a relac;ao dos maiores emissores de carbona 

do mundo. 

TABELA 5-Os maiores emissores de carbone do mundo (10
). 

Os Maiores Emissores de Carbono 

Toneladas de 
Pais 

Percentual Posi~ao sobre 

carbono em 1990 de emissao Kyoto 

Estados 
4957022 36,1 nao vai validar 

Unidos 

Russia 2388720 17,4 validou 

Japao 1173360 8,5 valid au 

Alemanha 1012443 7,4 valid au 

Reina Unido 584078 4,3 validou 

Canada 457441 3,3 indeciso 
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ltalia 

Pol6nia 

Fran9a 

Australia 

Espanha 

Paises 

Baixos 

Republica 

Checa 

Romenia 

428941 

414930 

336536 

288965 

260654 

167600 

169514 

171130 

0 Mercado de Carbono 

3,1 

3 

2,7 

2,1 

1,9 

1,2 

1,2 

1,2 

validou 

indeciso 

em processo de 

validar 

nao vai validar 

validou 

em processo de 

validar 

em processo de 

validar 

validou 

• 13.728.306 toneladas de carbona sao emitidas por ano 

pelos 14 paises que mais poluem 

• US$1 0 mil hoes e o valor mundial estimado do mercado 

entre US$5 e US$1 0 e o valor pago hoje pel a tone lad a 

• sao 39 o numero de na96es industrializadas que precisam 

reduzir em 5o/o suas emissoes ate 2012 

• 300 milhoes de toneladas terao de deixar de ser emitidas 

ate 2012 
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3. METODOLOGIA 

0 presente trabalho foi executado dando enfoque principal ao estudo e 

levantamento de dados da visao do impacto no resultado e a analise de retorno 

sobre o investimento da Cooperativa Agraria Mista Entre Rios, na substituigao de 

energia de terceiros pela utilizagao de energia propria gerada na construgao de uma 

usina hidreiE§trica. 

Para a condugao da pesquisa, fez-se necessaria a divisao de atividades em 

cinco mementos, sendo apresentados a seguir: 

No primeiro momento, fez-se o levantamento bibliografico, a cerca do 

cenario brasileiro, cenario paranaense na geragao de energia eletrica atraves da 

usina hidreletrica, bern como suas vantagens e desvantagens; as bacias 

hidrograticas; a bacia do Prata; o processo de funcionamento de uma usina 

hidreletrica; as principais hidreletricas do Brasil e do Parana; visao geral do 

complexo energetico do Brasil; bern como o impacto ambiental gerado, e 

articulag6es do Protocolo de Kyoto. 

No segundo momento, coletou-se dados reais de resultados da 

controladoria e do departamento de engenharia eletrica da Cooperativa Agraria 

Mista Entre Rios. 

No terceiro momento, elaborou-se planilhas de calculos e ensaios com base 

nos dados reais coletados. 

No quarto momento, fez-se a descrigao das percepg6es com analise dos 

resultados e discussao. 

No quinto e ultimo momento, concluiu-se a viabilidade do investimento e o 

impacto no resultado da Cooperativa Agraria Mista Entre Rios. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 ANALISE DO PAGAMENTO ANUAL DO FINANCIAMENTO 

Para a analise deste parametro, fez-se OS calculos dos juros durante a 

construc;ao da hidreh§trica com carencia de dais anos de pagamento, considerando 

os periodos de entrada de capital de terceiros e suas respectivas amortizac;oes, 

conforme apresentado na tabela 6 a seguir. 

TABELA 6- Calculos dos juros durante a constru((ao da hidreletrica com carencia de dois anos. 

CALCULO DO PAGAMENTO ANUAL DO FINANCIAMENTO 
A no Libera~ao (R$) Juros (R$) Amortiza~ao (R$) Sa/do dev. (R$) Pgto. Anua/ (R$) 

Ano 1 16.000.000,00 1.280.000,00 Carencia 16.000.000,00 1.280.000,00 
Ano 2 1.280.000,00 Carencia 16.000.000,00 1.280.000,00 
Ano 3 1.280.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00 3.280.000,00 
Ano4 1.280.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 3.280.000,00 
Ano 5 1.280.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 3.280.000,00 
Ano 6 1.280.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 3.280.000,00 
Ano 7 1.280.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 3.280.000,00 
Ano 8 1.280.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 3.280.000,00 
Ano 9 1.280.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.280.000,00 
Ano 10 1.280.000,00 2.000.000,00 - 3.280.000,00 

12.800.000,00 16.000.000,00 28.800.000,00 

Pode-se observar que serao necessaries R$ 20.000.000,00, na construc;ao 

da usina hidreletrica utilizando 20°/o de capital proprio R$ 4.000.000,00 e 80 o/o de 

capital de terceiros no valor de R$ 16.000.000,00. No final de dez anos, o 

pagamento somente de juros com taxa de 8 °/o ao ano serao R$ 12.800.000,00 com 

a carencia de 2 anos. 
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4.2 CUSTO DA ENERGIA ELETRICA 

Para demonstrar o custo na produgao de energia eletrica, projetou-se urn 

estudo de quatorze anos indicando os fatores que influenciam o custo da produgao 

de 61.000 Mwh/ano, conforme apresentados na tabelas 7 a seguir. 

TABELA 7- Custo da producao de Energia Eletrica. 

Custo da Produ~ao de Energia Eletrica 

Produ~ao em Kwhlano 
RECEITAS 
Receita c/ cred. De carbo no 
SOMA 
IMPOSTOS E TAXAS 
Tx. Fisc. ANEEL 
Outras taxas 
SOMA 

Op_eragao 
Manutenc;ao 
Despesa com Pessal 
Seguros 
Depreciac;ao (investimento * 4°/o a. a) 
Enc. Transmissao 
SOMA 
CUSTOS+DESPESAS-RECEITA 
CUSTO (R$/mwH) l 17,46 

CARBONO SEQUESTRADO -ONU 
PROTOCOLO DE KIOTO 

Produgao anual de Carbona em ( t ) 
Taxa de cambio R$ 
Prego no Mercado lnternacional U$ 

61000 

522.450,08 
522.450,08 

14.995,79 
14.995,79 
29.991,58 

56.000,00 
50.000,00 
35.000,00 
40.000,00 

1.312.000,00 
64.800,00 

1.557.800,00 
1.065.341 ,50 

28.992,79 
2,12 
8,50 

Com base nos dados, verificou-se que o custo da energia eletrica propria 

produzida e R$ 17,46 por Mwh. 
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4.3 VIABILIDADE 

Para verificar a viabilidade do real impacto da substitui9ao do custo da 

energia eletrica de terceiros pela energia propria produzida, elaborou-se um 

demonstrative de resultado de sabras e perdas, apresentado na tabela 8 a seguir. 

T ABELA 8 - Demonstrative de so bras e perdas. 

Cooperativa Agraria Mista Entre Rios Ltda 
Demonstra~ao de Sobras e Perdas Encerradas em 31 de Julho de 2006 

ENERGIA ENERGIA 
ELETRICA DE ELETRICA DIFERENc;A 
TERCEIROS PROPRIA 

R$ R$ R$ 

1(-) CUSTO DE ENERGIA ELETRICA (387.343,54) (38.656,03) (348.687,51)1 

I 

I I 
(-) DISPE:NDIOS/DESPESAS ENERGIA ELETRICA (125.639,41) (12.538,54) (113.100,87)1 

I 

Considerando que o custo da energia eletrica adquirida de terceiros e 

R$ 175,00/Mhw e o custo da energia propria e R$ 17,46/Mhw, substituiu-se no 

demonstrative de sabras e perdas o pre9o da energia, mantendo o mesmo 

consumo. 

A redu9ao de R$ 157,54/ Mhw, ocasionou um aumento do resultado mensal 

R$ 461.788,38 e 1,1 0°/o na rentabilidade. 0 resultado projetado apontou uma 

economia anual de R$ 5.541.460,57, considerando que o custo total do projeto e 

R$ 32.800.000,00, o investimento seria recuperado no 71 o mes apos o inicio da 

produ9ao de energia. 
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5. CONCLUSOES 

0 impacto no resultado da Cooperativa Agraria Mista Entre Rios Ltda 

substituindo a energia eletrica consumida de terceiros pela energia propria adquirida 

e economicamente viavel a apresentou resultado favoravel em R$ 461.788,38 

mensa I, com incremento na rentabilidade de 1,10% . 0 resultado projetado em urn 

ana demonstrou uma economia de R$ 5.541.460,57, considerando que o custo total 

do projeto (incluindo OS juros do financiamento) e R$ 32.800.000,00, investimento 

este que sera recuperado no 71° mes ap6s o infcio da produc;ao de energia. 
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7. ANEXOS 

7.1 PROTOCOLO DE KYOTO 

Em 1997, na cidade de Quioto no Japao, contando com representantes de 

159 nac;oes, foi realizada a terceira Confen3ncia das Partes (COP 3), que culminou 

na adoc;ao por consenso, de urn protocolo - Protocolo de Quioto - que ficou como 

urn dos marcos mais importantes desde a criac;ao da Convenc;ao-Quadro das 

Nac;oes Unidas sabre Mudanc;a do Clima CQNUMC no combate a mudanc;a 

climatica. 

0 Protocolo de Quioto define que os pafses industrializados (Anexo I) 

reduziriam em pelo menos 5,2% suas emissoes combinadas de gases de efeito 

estufa em relac;ao aos nfveis de 1990. 

Para que o Protocolo de Quioto entrasse em vigor ficou decidido que seria 

necessaria a ratificac;ao de pelo menos 55 pafses, e que juntos deveriam 

corresponder por pelo menos 55% das emissoes globais de GEEs. 

0 protocolo entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 e isto significa que 

passa a ter urn compromisso legal vinculando todas as Partes envolvidas, e a nao 

complacencia de alguma Parte estara sujeita a penalidades dentro do Protocolo. 

Protocolo de Quioto a Conven~ao-Quadro das Na~oes Unidas 

sobre Mudan~a do Clima 

As Partes deste Protocolo, 

Sendo Partes da Convenc;ao-Quadro das Nac;oes Unidas sabre Mudanc;a do 

Clima, doravante denominada "Convenc;ao", 

Procurando atingir o objetivo final da Convenc;ao, conforme expresso no 

Artigo 2, Lembrando as disposic;oes da Convenc;ao, 

Seguindo as orientac;oes do Artigo 3 da Convenc;ao, 

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

Conferencia das Partes da Convenc;ao em sua primeira sessao, 

Convieram no seguinte: 
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ARTIGO 1 

Para os fins deste Protocolo, aplicam-se as definic;oes contidas no Artigo 1 da 

Convenc;ao. Adicionalmente: 

1. "Conferencia das Partes" significa a Conferencia das Partes da Convenc;ao. 

"Convenc;ao" significa a Convenc;ao-Quadro das Nac;oes Unidas sabre Mudanc;a do 

Clima, adotada em Nova York em 9 de maio de 1992. 

2. "Painel lntergovernamental sabre Mudanc;a do Clima" significa o Painel 

lntergovernamental sabre Mudanc;a do Clima estabelecido conjuntamente pela 

Organizac;ao Meteorol6gica Mundial e pelo Programa das Nac;oes Unidas para o 

Meio Ambiente em 1988. 

03. "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo de Montreal sabre Substancias que 

Destroem a Camada de Ozonic, adotado em Montreal em 16 de setembro de 1987 

e com os ajustes e emendas adotados posteriormente. 

4. "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes e que emitam voto 

afirmativo ou negative. 

5. "Parte" significa uma Parte deste Protocolo, a menos que de outra forma indicado 

pelo contexte. 

6. "Parte incluida no Anexo I" significa uma Parte incluida no Anexo I da Convenc;ao, 

com as emendas de que possa ser objeto, ou uma Parte que tenha feito uma 

notificac;ao conforme previsto no Artigo 4, paragrafo 2(g), da Convenc;ao. 

ARTIGO 2 

1. Cada Parte incluida no Anexo I, ao cumprir seus compromissos quantificados de 

limitac;ao e reduc;ao de emissoes assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o 

desenvolvimento sustentavel, deve: 

(a) lmplementar e/ou aprimorar politicas e medidas de acordo com suas 

circunstancias nacionais, tais como: 
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0 aumento da eficiencia energetica em setores relevantes da economia nacional; 

A protec;ao e o aumento de sumidouros e reservat6rios de gases de efeito estufa 

nao controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos 

assumidos em acordos internacionais relevantes sobre o meio ambiente, a 

promoc;ao de prc:Uicas sustentaveis de manejo florestal, florestamento e 

reflorestamento; 

A promoc;ao de formas sustentaveis de agricultura a luz das considerac;oes sobre a 

mudanc;a do clima; 

A pesquisa, a promoc;ao, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e 

renovaveis de energia, de tecnologias de sequestra de di6xido de carbone e de 

tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avanc;adas e inovadoras; 

A reduc;ao gradual ou eliminac;ao de imperfeic;oes de mercado, de incentives fiscais, 

de isenc;oes tributarias e tarifarias e de subsfdios para todos os setores emissores 

de gases de efeito estufa que sejam contraries ao objetivo da Convenc;ao e 

aplicac;ao de instrumentos de mercado; 

0 estrmulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promoc;ao de 

polfticas e medidas que limitem ou reduzam emissoes de gases de efeito estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal; 

Medidas para limitar e/ou reduzir as emissoes de gases de efeito estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes; 

A limitac;ao e/ou reduc;ao de emissoes de metano por meio de sua recuperac;ao e 

utilizac;ao no tratamento de resfduos, bern como na produc;ao, no transporte e na 

distribuic;ao de energia; 

(b) Cooperar com outras Partes inclufdas no Anexo I no aumento da eficacia 

individual e combinada de suas polfticas e medidas adotadas segundo este Artigo, 

conforme o Artigo 4, paragrafo 2(e)(i), da Convenc;ao. Para esse fim, essas Partes 

devem adotar medidas para compartilhar experiencias e trocar informac;oes sobre 

tais polfticas e medidas, inclusive desenvolvendo formas de melhorar sua 

comparabilidade, transparencia e eficacia. A Conferencia das Partes na qualidade 

de reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessao ou tao logo 

seja praticavel a partir de entao, considerar maneiras de facilitar tal cooperac;ao, 

levando em conta toda a informac;ao relevante. 

2. As Partes inclufdas no Anexo I devem procurar limitar ou reduzir as emissoes de 
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gases de efeito estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal originarias de 

combustfveis do transporte aereo e marftimo internacional, conduzindo o trabalho 

pela Organizac;ao de Aviac;ao Civil lnternacional e pela Organizac;ao Maritima 

lnternacional, respectivamente. 

3. As Partes inclufdas no Anexo I devem empenhar-se em implementar polfticas e 

medidas a que se refere este Artigo de forma a minimizar efeitos adversos, incluindo 

os efeitos adversos da mudanc;a do clima, os efeitos sobre o comercio internacional 

e os impactos sociais, ambientais e economicos sobre outras Partes, especialmente 

as Partes parses em desenvolvimento e em particular as identificadas no Artigo 4, 

paragrafos 8 e 9, da Convenc;ao, levando em conta o Artigo 3 da Convenc;ao. A 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo pode 

realizar ac;oes adicionais, conforme o caso, para promover a implementac;ao das 

disposic;oes deste paragrafo. 

4. Caso a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo considere proveitoso coordenar qualquer uma das polfticas e medidas do 

paragrafo 1 (a) acima, levando em conta as diferentes circunstancias nacionais e os 

possfveis efeitos, deve considerar modes e meios de definir a coordenac;ao de tais 

polfticas e medidas. 

ARTIGO 3 

1. As Partes inclufdas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar 

que suas emissoes antr6picas agregadas, expressas em di6xido de carbone 

equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A nao excedam suas 

quantidades atribufdas, calculadas em conformidade com seus compromissos 

quantificados de limitac;ao e reduc;ao de emissoes descritos no Anexo 8 e de acordo 

com as disposic;oes deste Artigo, com vistas a reduzir suas emissoes totais desses 

gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos nfveis de 1990 no perfodo de 

compromisso de 2008 a 2012. 

2. Cada Parte inclufda no Anexo I deve, ate 2005, ter realizado urn progresso 

comprovado para alcanc;ar os compromissos assumidos sob este Protocolo. 
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3. As variagoes lfquidas nas emissoes par fontes e remogoes par sumidouros de 

gases de efeito estufa resultantes de mudanga direta, induzida pelo homem, no usa 

da terra e nas atividades florestais, limitadas ao florestamento, reflorestamento e 

desflorestamento desde 1990, medidas como variagoes verificaveis nos estoques de 

carbona em cada perfodo de compromisso, deverao ser utilizadas para atender os 

compromissos assumidos sob este Artigo par cada Parte inclufda no Anexo I. As 

emiss6es par fontes e remogoes par sumidouros de gases de efeito estufa 

associadas a essas atividades devem ser relatadas de maneira transparente e 

comprovavel e revistas em conformidade com os Artigos 7 e 8. 

4. Antes da primeira sessao da Conferemcia das Partes na qualidade de reuniao das 

Partes deste Protocolo, cada Parte inclufda no Anexo I deve submeter a 
consideragao do 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico 

dados para o estabelecimento do seu nfvel de estoques de carbona em 1990 e 

possibilitar a estimativa das suas mudangas nos estoques de carbona nos anos 

subsequentes. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo deve, em sua primeira sessao ou assim que seja praticavel a partir de 

entao, decidir sabre as modalidades, regras e diretrizes sabre como e quais sao as 

atividades adicionais induzidas pelo homem relacionadas com mudangas nas 

emiss6es par fontes e remogoes par sumidouros de gases de efeito estufa nas 

categorias de solos agrfcolas e de mudanga no usa da terra e florestas, que devem 

ser acrescentadas ou subtrafdas da quantidade atribufda para as Partes inclufdas 

no Anexo I, levando em conta as incertezas, a transparencia na elaboragao de 

relat6rio, a comprovagao, o trabalho metodol6gico do Painel lntergovernamental 

sabre Mudanga do Clima, o assessoramento fornecido pelo 6rgao Subsidiario de 

Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico em conformidade com o Artigo 5 e as 

decis6es da Conferencia das Partes. Tal decisao sera aplicada a partir do segundo 

perfodo de compromisso. A Parte podera optar par aplicar essa decisao sabre as 

atividades adicionais induzidas pelo homem no seu primeiro perfodo de 

compromisso, desde que essas atividades tenham se realizado a partir de 1990. 

5. As Partes em processo de transigao para uma economia de mercado inclufdas no 

Anexo I, cujo a no au perf ado de base foi estabelecido em conformidade com a 

decisao 9/CP.2 da Conferencia das Partes em sua segunda sessao, devem usar 
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esse ano ou periodo de base para a implementagao dos seus compromissos 

previstos neste Artigo. Qualquer outra Parte em processo de transigao para uma 

economia de mercado incluida no Anexo I que ainda nao tenha submetido a sua 

primeira comunicagao nacional, conforme o Artigo 12 da Convengao, tambem pode 

notificar a Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo da sua intengao de utilizar urn ano ou periodo hist6ricos de base que nao 

1990 para a implementagao de seus compromissos previstos neste Artigo. A 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve 

decidir sabre a aceitagao de tal notificagao. 

6. Levando em conta o Artigo 4, paragrafo 6, da Convengao, na implementagao dos 

compromissos assumidos sob este Protocolo que nao os deste Artigo, a 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

concedera urn certo grau de flexibilidade as Partes em processo de transigao para 

uma economia de mercado incluidas no Anexo I. 

7. No primeiro periodo de compromissos quantificados de limitagao e redugao de 

emiss6es, de 2008 a 2012, a quantidade atribuida para cada Parte incluida no 

Anexo I deve ser igual a porcentagem descrita no Anexo B de suas emiss6es 

antr6picas agregadas, expressas em di6xido de carbona equivalente, dos gases de 

efeito estufa listados no Anexo A em 1990, ou o ano ou periodo de base 

determinado em conformidade com o paragrafo 5 acima, multiplicado por cinco. As 

Partes incluidas no Anexo I para as quais a mudanga no uso da terra e florestas 

constituiram uma fonte liquida de emissoes de gases de efeito estufa em 1990 

devem fazer constar, no seu ano ou periodo de base de emiss6es de 1990, as 

emiss6es antr6picas agregadas por fontes menos as remog6es antr6picas por 

sumidouros em 1990, expressas em di6xido de carbona equivalente, devidas a 

mudanga no uso da terra, com a finalidade de calcular sua quantidade atribuida. 

8. Qualquer Parte incluida no Anexo I pode utilizar 1995 como o ano base para os 

hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre, na realizagao dos 

calculos mencionados no paragrafo 7 acima. 
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9. Os compromissos das Partes inclufdas no Anexo I para os perfodos 

subsequentes devem ser estabelecidos em emendas ao Anexo B deste Protocolo, 

que devem ser adotadas em conformidade com as disposigoes do Artigo 21, 

paragrafo 7. A Conferenciadas Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo deve dar infcio a consideragao de tais compromissos pelo menos sete 

anos antes do termino do primeiro perfodo de compromisso ao qual se refere o 

paragrafo 1 acima. 

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

quantidade atribufda, que uma Parte adquira de outra Parte em conformidade com 

as disposigoes do Artigo 6 ou do Artigo 17 deve ser acrescentada a quantidade 

atribufda a Parte adquirente. 

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

quantidade atribufda, que uma Parte transfira para outra Parte em conformidade 

com as disposigoes do Artigo 6 ou do Artigo 17 deve ser subtrafda da quantidade 

atribufda a Parte transferidora. 

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

em conformidade com as disposigoes do Artigo 12 deve ser acrescentada a 
quantidade atribufda a Parte adquirente. 

13. Se as emissoes de uma Parte inclufda no Anexo I em um perfodo de 

compromisso forem inferiores a sua quantidade atribufda prevista neste Artigo, essa 

diferenga, mediante solicitagao dessa Parte, deve ser acrescentada a quantidade 

atribufda a essa Parte para perfodos de compromisso subsequentes. 

14. Cada Parte inclufda no Anexo I deve empenhar-se para implementar os 

compromissos mencionados no paragrafo 1 acima de forma que sejam minimizados 

os efeitos adversos, tanto sociais como ambientais e economicos, sabre as Partes 

parses em desenvolvimento, particularmente as identificadas no Artigo 4, paragrafos 

8 e 9, da Convengao. Em consonancia com as decisoes pertinentes da Conferemcia 

das Partes sabre a implementagao desses paragrafos, a Conferencia das Partes na 

qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessao, 
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considerar quais as ac;oes se fazem necessarias para minimizar os efeitos adversos 

da mudanc;a do clima e/ou os impactos de medidas de resposta sabre as Partes 

mencionadas nesses paragrafos. Entre as questoes a serem consideradas devem 

estar a obtenc;ao de fundos, seguro e transferencia de tecnologia. 

ARTIG04 

1. Qualquer Parte inclufda no Anexo I que tenha acordado em cumprir 

conjuntamente seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 sera considerada 

como tendo cumprido esses compromissos se o total combinado de suas emissoes 

antropicas agregadas, expressas em dioxido de carbona equivalente, dos gases de 

efeito estufa listados no Anexo A nao exceder suas quantidades atribufdas, 

calculadas de acordo com seus compromissos quantificados de limitac;ao e reduc;ao 

de emissoes, descritos no Anexo B, e em conformidade com as disposic;oes do 

Artigo 3. 0 respective nfvel de emissao determinado para cada uma das Partes do 

acordo deve ser nele especificado. 

2. As Partes de qualquer um desses acordos devem notificar o Secretariado sabre 

os termos do acordo na data de deposito de seus instrumentos de ratificac;ao, 

aceitac;ao, aprovac;ao ou adesao a este Protocolo. 0 Secretariado, par sua vez, 

deve informar os termos do acordo as Partes e aos signataries da Convenc;ao. 

3. Qualquer desses acordos deve permanecer em vigor durante o perfodo de 

compromisso especificado no Artigo 3, paragrafo 7. 

4. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no ambito de uma 

organizac;ao regional de integrac;ao economica e junto com ela, qualquer alterac;ao 

na composic;ao da organizac;ao apos a adoc;ao deste Protocolo nao devera afetar 

compromissos existentes no ambito deste Protocolo. Qualquer alterac;ao na 

composic;ao da organizac;ao so sera valida para fins dos compromissos previstos no 

Artigo 3 que sejam adotados em perfodo subsequente ao dessa alterac;ao. 

5. Caso as Partes desses acordos nao atinjam seu nfvel total combinado de reduc;ao 

de emissoes, cada Parte desses acordos deve se responsabilizar pelo seu proprio 

nfvel de emissoes determinado no acordo. 
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6. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no ambito de uma 

organizagao regional de integragao economica que seja Parte deste Protocolo e 

junto com ela, cada Estado-Membro dessa organizagao regional de integragao 

economica individual e conjuntamente com a organizagao regional de integragao 

economica, atuando em conformidade com o Artigo 24, no caso de nao ser atingido 

o nfvel total combinado de redugao de emissoes, deve se responsabilizar por seu 

nfvel de emissoes como notificado em conformidade com este Artigo. 

ARTIGO 5 

1. Gada Parte inclufda no Anexo I deve estabelecer, dentro do perfodo maximo de 

urn ano antes do infcio do primeiro perfodo de compromisso, urn sistema nacional 

para a estimativa das emissoes antr6picas por fontes e das remogoes antr6picas por 

sumidouros de todos os gases de efeito estufa nao controlados pelo Protocolo de 

Montreal. As diretrizes para tais sistemas nacionais, que devem incorporar as 

metodologias especificadas no paragrafo 2 abaixo, devem ser decididas pela 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo em sua 

primeira sessao. 

2. As metodologias para a estimativa das emissoes antr6picas por fontes e das 

remogoes antr6picas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal devem ser as aceitas pelo Painel 

lntergovernamental sabre Mudanga do Clima e acordadas pela Conferencia das 

Partes em sua terceira sessao. Onde nao forem utilizadas tais metodologias, ajustes 

adequados devem ser feitos de acordo com as metodologias acordadas pela 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo em sua 

primeira sessao. Com base no trabalho, inter alia, do Painel lntergovernamental 

sabre Mudanga do Clima e no assessoramento prestado pelo 6rgao Subsidiario de 

Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico, a Conferencia das Partes na qualidade de 

reuniao das Partes deste Protocolo deve rever periodicamente e, conforme o caso, 

revisar tais metodologias e ajustes, levando plenamente em conta qualquer decisao 

pertinente da Conferencia das Partes. Qualquer revisao das metodologias ou 

ajustes deve ser utilizada somente com o prop6sito de garantir o cumprimento dos 
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compromissos previstos no Artigo 3 com relac;ao a qualquer periodo de 

compromisso adotado posteriormente a essa revisao. 

3. Os potenciais de aquecimento global utilizados para calcular a equivalencia em 

di6xido de carbona das emissoes antr6picas par fontes e das remoc;oes antr6picas 

par sumidouros dos gases de efeito estufa listados no Anexo A devem ser os 

aceitos pelo Paine! lntergovernamental sabre Mudanc;a do Clima e acordados pela 

Conferencia das Partes em sua terceira sessao. Com base no trabalho, inter alia, do 

Paine! lntergovernamental sabre Mudanc;a do Clima e no assessoramento prestado 

pelo 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientifico e Tecnol6gico, a Conferencia 

das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve rever 

periodicamente e, conforme o caso, revisar o potencial de aquecimento global de 

cada urn dos gases de efeito estufa, levando plenamente em conta qualquer 

decisao pertinente da Conferencia das Partes. Qualquer revisao de urn potencial de 

aquecimento global deve ser aplicada somente aos compromissos assumidos sob o 

Artigo 3 com relac;ao a qualquer periodo de compromisso adotado posteriormente a 

essa revisao. 

ARTIGO 6 

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 reduc;ao de emissoes resultantes de projetos visando a reduc;ao das 

emissoes antr6picas par fontes ou o aumento das remoc;oes antr6picas par 

sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia, desde que: 

(a) 0 projeto tenha a aprovac;ao das Partes envolvidas; 

(b) 0 projeto promova uma reduc;ao das emissoes par fontes ou urn aumento das 

remoc;oes par sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua 

ausencia; 

(c) A Parte nao adquira nenhuma unidade de reduc;ao de emissoes se nao estiver 

em conformidade com suas obrigac;oes assumidas sob os Artigos 5 e 7; e 

(d) A aquisic;ao de unidades de reduc;ao de emissoes seja suplementar as ac;oes 

domesticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 3. 

2. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

pode, em sua primeira sessao ou assim que seja viavel a partir de entao, aprimorar 
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diretrizes para a implementagao deste Artigo, incluindo para verificagao e 

elaboragao de relat6rios. 

3. Uma Parte incluida no Anexo I pode autorizar entidades juridicas a participarem, 

sob sua responsabilidade, de agoes que promovam a geragao, a transferencia ou a 

aquisigao, sob este Artigo, de unidades de redugao de emissoes. 

4. Se uma questao de implementagao por uma Parte incluida no Anexo I das 

exigencias mencionadas neste paragrafo e identificada de acordo com as 

disposigoes pertinentes do Artigo 8, as transferencias e aquisigoes de unidades de 

redugao de emissoes podem continuar a ser feitas depois de ter sido identificada a 

questao, desde que quaisquer dessas unidades nao sejam usadas pela Parte para 

atender os seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 ate que seja resolvida 

qualquer questao de cumprimento. 

ARTIG07 

1. Gada Parte incluida no Anexo I deve incorporar ao seu inventario anual de 

emissoes antr6picas por fontes e remogoes antr6picas por sumidouros de gases de 

efeito estufa nao controlados pelo Protocolo de Montreal, submetido de acordo com 

as decisoes pertinentes da Gonferencia das Partes, as informagoes suplementares 

necessarias com o prop6sito de assegurar o cumprimento do Artigo 3, a serem 

determinadas em conformidade com o paragrafo 4 abaixo. 

2. Gada Parte incluida no Anexo I deve incorporar a sua comunicagao nacional, 

submetida de acordo com o Artigo 12 da Gonvengao, as informagoes suplementares 

necessarias para demonstrar o cumprimento dos compromissos assumidos sob este 

Protocolo, a serem determinadas em conformidade com o paragrafo 4 abaixo. 

3. Gada Parte incluida no Anexo I deve submeter as informagoes solicitadas no 

paragrafo 1 acima anualmente, comegando com o primeiro inventario que deve ser 

entregue, segundo a Gonvengao, no primeiro ano do periodo de compromisso ap6s 

a entrada em vigor deste Protocolo para essa Parte. Gada uma dessas Partes deve 

submeter as informagoes solicitadas no paragrafo 2 acima como parte da primeira 

comunicagao nacional que deve ser entregue, segundo a Gonvengao, ap6s a 

entrada em vigor deste Protocolo para a Parte e ap6s a adogao de diretrizes como 
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previsto no paragrafo 4 abaixo. A freq0€mcia das submissoes subsequentes das 

informac;oes solicitadas sob este Artigo deve ser determinada pela Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, levando em conta 

qualquer prazo para a submissao de comunicac;oes nacionais conforme decidido 

pela Conferencia das Partes. 

4. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve adotar em sua primeira sessao, e rever periodicamente a partir de entao, 

diretrizes para a preparac;ao das informac;oes solicitadas sob este Artigo, levando 

em conta as diretrizes para a preparac;ao de comunicac;oes nacionais das Partes 

inclufdas no Anexo I, adotadas pela Conferencia das Partes. A Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve tambem, antes do 

primeiro perfodo de compromisso, decidir sabre as modalidades de contabilizac;ao 

das quantidades atribufdas. 

ARTIGO 8 

1. As informac;oes submetidas de acordo com o Artigo 7 par cada Parte inclufda no 

Anexo I devem ser revistas par equipes revisoras de especialistas em conformidade 

com as decisoes pertinentes da Conferencia das Partes e em consonancia com as 

diretrizes adotadas com esse prop6sito pela Conferencia das Partes na qualidade 

de reuniao das Partes deste Protocolo, conforme o paragrafo 4 abaixo. As 

informac;oes submetidas segundo o Artigo 7, paragrafo 1, par cada Parte inclufda no 

Anexo I devem ser revistas como parte da compilac;ao anual e contabilizac;ao dos 

inventarios de emissoes e das quantidades atribufdas. Adicionalmente, as 

informac;oes submetidas de acordo com o Artigo 7, paragrafo 2, par cada Parte 

inclufda no Anexo I devem ser revistas como parte da revisao das comunicac;oes. 

2. As equipes revisoras de especialistas devem ser coordenadas pelo Secretariado 

e compostas par especialistas selecionados a partir de indicac;oes das Partes da 

Convenc;ao e, conforme o caso, de organizac;oes intergovernamentais, em 

conformidade com a orientac;ao dada para esse fim pela Conferencia das Partes. 

3. 0 processo de revisao deve produzir uma avaliac;ao tecnica completa e 

abrangente de todos os aspectos da implementac;ao deste Protocolo par uma Parte. 
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As equipes revisoras de especialistas devem preparar urn relat6rio para a 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, 

avaliando a implementagao dos compromissos da Parte e identificando possfveis 

problemas e fatores que possam estar influenciando a efetivagao dos 

compromissos. Esses relat6rios devem ser distribufdos pelo Secretariado a todas as 

Partes da Convengao. 0 Secretariado deve listar as questoes de implementagao 

indicadas em tais relat6rios para posterior consideragao pela Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 

4. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve adotar em sua primeira sessao, e rever periodicamente a partir de entao, as 

diretrizes para a revisao da implementagao deste Protocolo por equipes revisoras de 

especialistas, levando em conta as decisoes pertinentes da Conferencia das Partes. 

5. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve, com a assistencia do 6rgao Subsidiario de lmplementagao e, conforme o 

caso, do 6rgao de Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico, considerar: 

(a) As informagoes submetidas pelas Partes segundo o Artigo 7 e os relat6rios das 

revisoes dos especialistas sabre essas informagoes, elaborados de acordo com este 

Artigo; e 

(b) As questoes de implementagao listadas pelo Secretariado em conformidade com 

o paragrafo 3 acima, bern como qualquer questao levantada pelas Partes. 

6. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve tamar decisoes sabre qualquer assunto necessaria para a implementagao 

deste Protocolo de acordo com as consideragoes feitas sabre as informagoes a que 

se refere o paragrafo 5 acima. 

ARTIGO 9 

1. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve rever periodicamente este Protocolo a luz das melhores informagoes e 

avaliagoes cientfficas disponfveis sabre a mudanga do clima e seus impactos, bem 

como de informagoes tecnicas, sociais e economicas relevantes. Tais revisoes 

devem ser coordenadas com revisoes pertinentes segundo a Convengao, em 
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particular as dispostas no Artigo 4, pan3grafo 2(d), e Artigo 7, paragrafo 2(a), da 

Convenc;ao. Com base nessas revis6es, a Conferencia das Partes na qualidade de 

reuniao das Partes deste Protocolo deve tomar as providencias adequadas. 

2. A primeira revisao deve acontecer na segunda sessao da Conferencia das Partes 

na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. Revis6es subsequentes devem 

acontecer em intervalos regulares e de maneira oportuna. 

ARTIGO 10 

Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas 

diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstancias 

especificos, nacionais e regionais, sem a introdugao de qualquer novo compromisso 

para as Partes nao incluidas no Anexo I, mas reafirmando os compromissos 

existentes no Artigo 4, paragrafo 1, da Convenc;ao, e continuando a fazer avanc;ar a 

implementac;ao desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento 

sustentavel, levando em conta o Artigo 4, paragrafos 3, 5 e 7, da Convenc;ao, 

devem: 

(a) Formular, quando apropriado e na medida do possivel, programas nacionais e, 

conforme o caso, regionais adequados, eficazes em relac;ao aos custos, para 

melhorar a qualidade dos fatores de emissao, dados de atividade e/ou modelos 

locais que reflitam as condig6es socioeconomicas de cada Parte para a preparac;ao 

e atualizac;ao peri6dica de inventarios nacionais de emiss6es antr6picas por fontes e 

remog6es antr6picas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa nao 

controlados pelo Protocolo de Montreal, empregando metodologias comparaveis a 

serem acordadas pela Conferencia das Partes e consistentes com as diretrizes para 

a preparac;ao de comunicag6es nacionais adotadas pela Conferencia das Partes; 

(b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, 

conforme o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar a mudanc;a do 

clima bem como medidas para facilitar uma adaptac;ao adequada a mudanc;a do 

clima: (i) Tais programas envolveriam, entre outros, os setores de energia, 

transporte e industria, bem como os de agricultura, florestas e tratamento de 

residues. Alem disso, tecnologias e metodos de adaptac;ao para aperfeic;oar o 

planejamento espacial melhorariam a adaptac;ao a mudanc;a do clima; e (ii) As 

Partes incluidas no Anexo I devem submeter informag6es sobre ag6es no ambito 
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deste Protocolo, incluindo programas nacionais, em conformidade com o Artigo 7; e 

as outras Partes devem buscar incluir em suas comunicagoes nacionais, conforme o 

caso, informagoes sabre programas que contenham medidas que a Parte acredite 

contribuir para enfrentar a mudanga do clima e seus efeitos adversos, incluindo a 

redugao dos aumentos das emissoes de gases de efeito estufa e aumento dos 

sumidouros e remogoes, capacitagao e medidas de adaptagao; (c) Cooperar na 

promogao de modalidades efetivas para o desenvolvimento, a aplicagao e a difusao, 

e tamar todas as medidas possiveis para promover, facilitar e financiar, conforme o 

caso, a transferemcia ou o acesso a tecnologias, know-how, praticas e processes 

ambientalmente seguros relatives a mudanga do clima, em particular para os paises 

em desenvolvimento, incluindo a formulagao de politicas e programas para a 

transferemcia efetiva de tecnologias ambientalmente seguras que sejam de 

propriedade publica ou de dominio publico e a criagao, no setor privado, de um 

ambiente propicio para promover e melhorar a transferencia de tecnologias 

ambientalmente seguras eo acesso a elas; (d) Cooperar nas pesquisas cientificas e 

tecnicas e promover a manutengao e o desenvolvimento de sistemas de observagao 

sistematica e o desenvolvimento de arquivos de dados para reduzir as incertezas 

relacionadas ao sistema climatico, os efeitos adversos da mudanga do clima e as 

conseqOencias economicas e sociais das varias estrategias de resposta e promover 

o desenvolvimento e o fortalecimento da capacidade e dos recursos end6genos 

para participar dos esforgos, programas e redes internacionais e 

intergovernamentais de pesquisa e observagao sistematica, levando em conta o 

Artigo 5 da Convengao; 

(e) Cooperar e promover em nivel internacional e, conforme o caso, por meio de 

organismos existentes, a elaboragao e a execugao de programas de educagao e 

treinamento, incluindo o fortalecimento da capacitagao nacional, em particular a 

capacitagao humana e institucional e o intercambio ou cessao de pessoal para 

treinar especialistas nessas areas, em particular para os paises em 

desenvolvimento, e facilitar em nivel nacional a conscientizagao publica e o acesso 

publico a informagoes sabre a mudanga do clima. Modalidades adequadas devem 

ser desenvolvidas para implementar essas atividades por meio dos 6rgaos 

apropriados da Convengao, levando em conta o Artigo 6 da Convengao; (f) lncluir 

em suas comunicagoes nacionais informagoes sobre programas e atividades 

empreendidos em conformidade com este Artigo de acordo com as decisoes 
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pertinentes da Confer€mcia das Partes; e 

(g) Levar plenamente em conta, na implementac;ao dos compromissos previstos 

neste Artigo, o Artigo 4, paragrafo 8, da Convenc;ao. 

ARTIGO 11 

1. Na implementac;ao do Artigo 1 0, as Partes devem levar em conta as disposic;oes 

do Artigo 4, paragrafos 4, 5, 7, 8 e 9, da Convenc;ao. 

2. No contexto da implementac;ao do Artigo 4, paragrafo 1, da Convenc;ao, em 

conformidade com as disposic;oes do Artigo 4, paragrafo 3, e do Artigo 11 da 

Convenc;ao, e por meio da entidade ou entidades encarregadas da operac;ao do 

mecanismo financeiro da Convenc;ao, as Partes pafses desenvolvidos e as demais 

Partes desenvolvidas inclufdas no Anexo II da Convenc;ao devem: 

(a) Prover recursos financeiros novas e adicionais para cobrir integralmente os 

custos por elas acordados incorridos pelas Partes pafses em desenvolvimento para 

fazer avanc;ar a implementac;ao dos compromissos assumidos sob o Artigo 4, 

paragrafo 1 (a), da Convenc;ao e previstos no Artigo 10, alfnea (a); e 

(b) Tambem prover esses recursos financeiros, inclusive para a transferencia de 

tecnologia, de que necessitem as Partes pafses em desenvolvimento para cobrir 

integralmente os custos incrementais para fazer avanc;ar a implementac;ao dos 

compromissos existentes sob o Artigo 4, paragrafo 1, da Convenc;ao e descritos no 

Artigo 10 e que sejam acordados entre uma Parte pals em desenvolvimento e a 

entidade ou entidades internacionais a que se refere o Artigo 11 da Convenc;ao, em 

conformidade com esse Artigo. A implementac;ao desses compromissos existentes 

deve levar em conta a necessidade de que o fluxo de recursos financeiros seja 

adequado e previsfvel e a importancia da divisao adequada do onus entre as Partes 

pafses desenvolvidos. A orientac;ao para a entidade ou entidades encarregadas da 

operac;ao do mecanismo financeiro da Convenc;ao em decisoes pertinentes da 

Conferencia das Partes, incluindo as acordadas antes da adoc;ao deste Protocolo, 

aplica-se <i>mutatis mutandis</i> as disposic;oes deste paragrafo. 

3. As Partes pafses desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas do Anexo II da 

Convenc;ao podem tambem prover recursos financeiros para a implementac;ao do 
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Artigo 10 por meio de can a is bilaterais, regionais e multilaterais e as Partes palses 

em desenvolvimento podem deles beneficiar-se. 

ARTIGO 12 

1. Fica definido urn mecanisme de desenvolvimento limpo. 

2. 0 objetivo do mecanisme de desenvolvimento limpo deve ser assistir as Partes 

nao incluldas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentavel e 

contribuam para o objetivo final da Convengao, e assistir as Partes incluldas no 

Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitagao e 

redugao de emiss6es, assumidos no Artigo 3. 

3. Sob o mecanisme de desenvolvimento limpo: 

(a) As Partes nao incluldas no Anexo I beneficiar-se-ao de atividades de projetos 

que resultem em redugoes certificadas de emiss6es; e (b) As Partes incluldas no 

Anexo I podem utilizar as redug6es certificadas de emiss6es, resultantes de tais 

atividades de projetos, para contribuir com o cumprimento de parte de seus 

compromissos quantificados de limitagao e redugao de emiss6es, assumidos no 

Artigo 3, como determinado pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao 

das Partes deste Protocolo. 

4. 0 mecanisme de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se a autoridade e 

orientagao da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo e a supervisao de urn conselho executive do mecanisme de 

desenvolvimento limpo. 

5. As redugoes de emissoes resultantes de cada atividade de projeto devem ser 

certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, com base em: 

(a) Participagao voluntaria aprovada por cada Parte envolvida; 

(b) Beneflcios reais, mensuraveis e de Iongo prazo relacionados com a mitigagao da 

mudanga do clima, e (c) Redug6es de emiss6es que sejam adicionais as que 

ocorreriam na ausencia da atividade certificada de projeto. 
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6. 0 mecanisme de desenvolvimento limpo deve prestar assistencia quanta a 

obtengao de fundos para atividades certificadas de projetos quando necessaria. 

7. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve, em sua primeira sessao, elaborar modalidades e procedimentos com o 

objetivo de assegurar transpan3ncia, eficiencia e prestagao de contas das atividades 

de projetos por meio de auditorias e verificagoes independentes. 

8. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve assegurar que uma fragao dos fundos advindos de atividades de projetos 

certificadas seja utilizada para cobrir despesas administrativas, assim como assistir 

as Partes parses em desenvolvimento que sejam particularmente vulneraveis aos 

efeitos adversos da mudanga do clima para fazer face aos custos de adaptagao. 

9. A participagao no mecanisme de desenvolvimento limpo, incluindo nas atividades 

mencionadas no paragrafo 3(a) acima e na aquisigao de redugoes certificadas de 

emissao, pode envolver entidades privadas e/ou publicas e deve sujeitar-se a 

qualquer orientagao que possa ser dada pelo conselho executive do mecanisme de 

desenvolvimento limpo. 

10. Redugoes certificadas de emissoes obtidas durante o perfodo do ano 2000 ate o 

infcio do primeiro perfodo de compromisso podem ser utilizadas para auxiliar no 

cumprimento das responsabilidades relativas ao primeiro perfodo de compromisso. 

ARTIGO 13 

1. A Conferencia das Partes, o 6rgao supremo da Convengao, deve atuar na 

qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 

2. As Partes da Convengao que nao sejam Partes deste Protocolo podem participar 

como observadoras das deliberagoes de qualquer sessao da Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. Quando a Conferencia 

das Partes atuar na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, as decisoes 
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tomadas sob este Protocolo devem ser tomadas somente par aquelas que sejam 

Partes deste Protocolo. 

3. Quando a Conferencia das Partes atuar na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo, qualquer membra da Mesa da Conferencia das Partes representando 

uma Parte da Convengao mas, nessa ocasiao, nao uma Parte deste Protocolo, deve 

ser substitufdo par urn outro membra, escolhido entre as Partes deste Protocolo e 

par elas eleito. 

4. A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo 

deve manter a implementagao deste Protocolo sob revisao peri6dica e tamar, dentro 

de seu mandata, as decisoes necessarias para promover a sua implementagao 

efetiva. Deve executar as fungoes a ela atribufdas par este Protocolo e deve: 

(a) Com base em todas as informagoes apresentadas em conformidade com as 

disposigoes deste Protocolo, avaliar a implementagao deste Protocolo pelas Partes, 

os efeitos gerais das medidas tomadas de acordo com este Protocolo, em particular 

os efeitos ambientais, economicos e sociais, bern como os seus efeitos cumulativos 

e o grau de progresso no atendimento do objetivo da Convengao; 

(b) Examinar periodicamente as obrigagoes das Partes deste Protocolo, com a 

devida consideragao a qualquer revisao exigida pelo Artigo 4, paragrafo 2(d), e 

Artigo 7, paragrafo 2, da Convengao, a luz do seu objetivo, da experiencia adquirida 

em sua implementagao e da evolugao dos conhecimentos cientfficos e tecnol6gicos, 

e a esse respeito, considerar e adotar relat6rios peri6dicos sabre a implementagao 

deste Protocolo; (c) Promover e facilitar o intercambio de informagoes sabre 

medidas adotadas pelas Partes para enfrentar a mudanga do clima e seus efeitos, 

levando em conta as diferentes circunstancias, responsabilidades e recursos das 

Partes e seus respectivos compromissos assumidos sob este Protocolo; 

(d) Facilitar, mediante solicitagao de duas ou mais Partes, a coordenagao de 

medidas par elas adotadas para enfrentar a mudanga do clima e seus efeitos, 

levando em conta as diferentes circunstancias, responsabilidades e capacidades 

das Partes e seus respectivos compromissos assumidos sob este Protocolo; 

(e) Promover e orientar, em conformidade com o objetivo da Convengao e as 

disposigoes deste Protocolo, e levando plenamente em conta as decisoes 

pertinentes da Conferencia das Partes, o desenvolvimento e aperfeigoamento 



61 

peri6dico de metodologias comparaveis para a implementagao efetiva deste 

Protocolo, a serem acordadas pela Confen3ncia das Partes na qualidade de reuniao 

das Partes deste Protocolo; (f) Fazer recomendagoes sobre qualquer assunto 

necessaria a implementagao deste Protocolo; (g) Procurar mobilizar recursos 

financeiros adicionais em conformidade com o Artigo 11, paragrafo 2; 

(h) Estabelecer os 6rgaos subsidiaries considerados necessaries a implementagao 

deste Protocolo; (i) Buscar e utilizar, conforme o caso, os servigos e a cooperagao 

das organizagoes internacionais e dos organismos intergovernamentais e nao

governamentais competentes, bern como as informagoes por eles fornecidas; e 

U) Desempenhar as demais fungoes necessarias a implementagao deste Protocolo 

e considerar qualquer atribuigao resultante de uma decisao da Conferencia das 

Partes. 

5. As regras de procedimento da Conferencia das Partes e os procedimentos 

financeiros aplicados sob a Convengao devem ser aplicados <i>mutatis 

mutandis</i> sob este Protocolo, exceto quando decidido de outra forma por 

consenso pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo. 

6. A primeira sessao da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes 

deste Protocolo deve ser convocada pelo Secretariado juntamente com a primeira 

sessao da Conferencia das Partes programada para depois da data de entrada em 

vigor deste Protocolo. As sessoes ordinarias subseqOentes da Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo devem ser realizadas 

anualmente e em conjunto com as sessoes ordinarias da Conferencia das Partes a 

menos que decidido de outra forma pela Conferencia das Partes na qualidade de 

reuniao das Partes deste Protocolo. 

7. As sessoes extraordinarias da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao 

das Partes deste Protocolo devem ser realizadas em outras datas quando julgado 

necessaria pela Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste 

Protocolo, ou por solicitagao escrita de qualquer Parte, desde que, dentro de seis 

meses ap6s a solicitagao ter sido comunicada as Partes pelo Secretariado, receba o 

apoio de pelo menos urn tergo das Partes. 
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8. As Nagoes Unidas, seus 6rgaos especializados e a Agencia lnternacional de 

Energia Atomica, bern como qualquer Estado-Membro dessas organizagoes ou 

observador junto as mesmas que nao seja Parte desta Convengao podem se fazer 

representar como observadores nas sessoes da Conferencia das Partes na 

qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. Qualquer outro 6rgao ou agencia, 

nacional ou internacional, governamental ou nao-governamental, competente em 

assuntos de que trata este Protocolo e que tenha informado ao Secretariado o seu 

desejo de se fazer representar como observador numa sessao da Conferencia das 

Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo, pode ser admitido 

nessa qualidade, salvo se pelo menos urn tergo das Partes presentes objete. A 

admissao e participagao dos observadores devem sujeitar-se as regras de 

procedimento a que se refere o paragrafo 5 acima. 

ARTIGO 14 

1. 0 Secretariado estabelecido pelo Artigo 8 da Convengao deve desempenhar a 

fungao de Secretariado deste Protocolo. 

2. 0 Artigo 8, paragrafo 2, da Convengao, sobre as fungoes do Secretariado e o 

Artigo 8, paragrafo 3, da Convengao, sobre as providencias tomadas para o seu 

funcionamento, devem ser aplicados <i>mutatis mutandis</i> a este Protocolo. 0 

Secretariado deve, ah§m disso, exercer as fungoes a ele atribufdas sob este 

Protocolo. 

ARTIGO 15 

1. 0 Orgao Subsidiario de Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico e o Orgao 

Subsidiario de lmplementagao estabelecidos nos Artigos 9 e 1 0 da Convengao 

devem atuar, respectivamente, como o Orgao Subsidiario de Assessoramento 

Cientffico e Tecnol6gico e o 6rgao Subsidiario de lmplementagao deste Protocolo. 

As disposigoes relacionadas com o funcionamento desses dois 6rgaos sob a 

Convengao devem ser aplicadas <i>mutatis mutandis</i> a este Protocolo. As 

sessoes das reunioes do 6rgao Subsidiario de Assessoramento Cientffico e 

Tecnol6gico e do 6rgao Subsidiario de lmplementagao deste Protocolo devem ser 

realizadas conjuntamente com as reunioes do 6rgao Subsidiario de 
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Assessoramento Cientffico e Tecnol6gico e do 6rgao Subsidiario de lmplementagao 

da Convengao, respectivamente. 

2. As Partes da Convengao que nao sao Partes deste Protocolo podem participar 

como observadoras das deliberagoes de qualquer sessao dos 6rgaos subsidiaries. 

Quando os 6rgaos subsidiaries atuarem como 6rgaos subsidiaries deste Protocolo, 

as decisoes sob este Protocolo devem ser tomadas somente por aquelas que sejam 

Partes deste Protocolo. 

3. Quando os 6rgaos subsidiaries estabelecidos pelos Artigos 9 e 10 da Convengao 

exergam suas fungoes com relagao a assuntos que dizem respeito a este Protocolo, 

qualquer membro das Mesas desses 6rgaos subsidiaries representando uma Parte 

da Convengao, mas nessa ocasiao, nao uma Parte deste Protocolo, deve ser 

substitufdo por urn outro membro escolhido entre as Partes deste Protocolo e por 

elas eleito. 

ARTIGO 16 

A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, 

tao logo seja possfvel, considerar a aplicagao a este Protocolo, e modificagao 

conforme o caso, do processo multilateral de consultas a que se refere o Artigo 13 

da Convengao, a luz de qualquer decisao pertinente que possa ser tomada pela 

Conferencia das Partes. Qualquer processo multilateral de consultas que possa ser 

aplicado a este Protocolo deve operar sem prejufzo dos procedimentos e 

mecanismos estabelecidos em conformidade com o Artigo 18. 

ARTIGO 17 

A Conferencia das Partes deve definir os princfpios, as modalidades, regras e 

diretrizes apropriados, em particular para verificagao, elaboragao de relat6rios e 

prestagao de contas do comercio de emissoes. As Partes inclufdas no Anexo B 

podem participar do comercio de emissoes com o objetivo de cumprir os 

compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comercio deve ser suplementar as 

ag6es domesticas com vistas a atender os compromissos quantificados de limitagao 

e redugao de emissoes, assumidos sob esse Artigo. 



64 

ARTIGO 18 

A Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo deve, 

em sua primeira sessao, aprovar procedimentos e mecanismos adequados e 

eficazes para determinar e tratar de casas de nao-cumprimento das disposic;oes 

deste Protocolo, inclusive por meio do desenvolvimento de uma lista indicando 

possfveis conseqOencias, levando em conta a causa, o tipo, o grau e a freqOencia 

do nao-cumprimento. Qualquer procedimento e mecanisme sob este Artigo que 

acarrete conseqOencias de carc~ter vinculante deve ser adotado por meio de uma 

emenda a este Protocolo. 

ARTIGO 19 

As disposic;oes do Artigo 14 da Convenc;ao sabre a soluc;ao de controversias 

aplicam-se <i>mutatis mutandis</i> a este Protocolo. 

ARTIGO 20 

1. Qualquer Parte pode propor emendas a este Protocolo. 

2. As emendas a este Protocolo devem ser adotadas em sessao ordinaria da 

Conferencia das Partes na qualidade de reuniao das Partes deste Protocolo. 0 texto 

de qualquer emenda proposta a este Protocolo deve ser comunicado as Partes pelo 

Secretariado pelo menos seis meses antes da sessao em que sera proposta sua 

adoc;ao. 0 texto de qualquer emenda proposta deve tambem ser comunicado pelo 

Secretariado as Partes e aos signataries da Convenc;ao e, para informac;ao, ao 

Deposita rio. 

3. As Partes devem fazer todo o possfvel para chegar a acordo por consenso sabre 

qualquer emenda proposta a este Protocolo. Uma vez exauridos todos os esforc;os 

para chegar a urn consenso sem que se tenha chegado a urn acordo, a emenda 

deve ser adotada, em ultima instancia, por maioria de tres quartos dos votos das 

Partes presentes e votantes na sessao. A emenda adotada deve ser comunicada 

pelo Secretariado ao Depositario, que deve comunica-la a todas as Partes para 

aceitac;ao. 
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4. Os instrumentos de aceitagao em relagao a uma emenda devem ser depositados 

junto ao Depositario. Uma emenda adotada, em conformidade com o paragrafo 3 

acima, deve entrar em vigor para as Partes que a tenham aceito no nonagesimo dia 

ap6s a data de recebimento, pelo Depositario, dos instrumentos de aceitagao de 

pelo menos tres quartos das Partes deste Protocolo. 

5. A emenda deve entrar em vigor para qualquer outra Parte no nonagesimo dia 

ap6s a data em que a Parte deposite, junto ao Depositario, seu instrumento de 

aceitagao de tal emenda. 

ARTIGO 21 

1. Os anexos deste Protocolo constituem parte integrante do mesmo e, salvo se 

expressamente disposto de outro modo, qualquer referencia a este Protocolo 

constitui ao mesmo tempo referencia a qualquer de seus anexos. Qualquer anexo 

adotado ap6s aentrada em vigor deste Protocolo deve canter apenas listas, 

formularies e qualquer outro material de natureza descritiva que trate de assuntos 

de carater cientffico, tecnico, administrative ou de procedimento. 

2. Qualquer Parte pode elaborar propostas de anexo para este Protocolo e propor 

emendas a anexos deste Protocolo. 

3. Os anexos deste Protocolo e as emendas a anexos deste Protocolo devem ser 

adotados em sessao ordinaria da Conferencia das Partes na qualidade de reuniao 

das Partes deste Protocolo. 0 texto de qualquer proposta de anexo ou de emenda a 

urn anexo deve ser comunicado as Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses 

antes da reuniao em que sera proposta sua adogao. 0 texto de qualquer proposta 

de anexo ou de emenda a urn anexo deve tambem ser comunicado pelo 

Secretariado as Partes e aos signataries da Convengao e, para informagao, ao 

Deposita rio. 

4. As Partes devem fazer todo o possfvel para chegar a acordo por consenso sobre 

qualquer proposta de anexo ou de emenda a urn anexo. Uma vez exauridos todos 

os esforgos para chegar a urn consenso sem que se tenha chegado a urn acordo, o 
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anexo ou a emenda a um anexo devem ser adotados, em ultima instancia, par 

maioria de tres quartos dos votos das Partes presentes e votantes na sessao. Os 

anexos ou emendas a um anexo adotados devem ser comunicados pelo 

Secretariado ao Depositario, que deve comunica-los a todas as Partes para 

aceitac;ao. 

5. Um anexo, ou emenda a um anexo, que nao Anexo A ou B, que tenha sido 

adotado em conformidade com os paragrafos 3 e 4 acima deve entrar em vigor para 

todas as Partes deste Protocolo seis meses ap6s a data de comunicac;ao a essas 

Partes, pelo Depositario, da adoc;ao do anexo ou da emenda ao anexo, a excec;ao 

das Partes que notificarem o Depositario, par escrito, e no mesmo prazo, de sua 

nao-aceitac;ao do anexo ou da emenda ao anexo. 0 anexo ou a emenda a um 

anexo devem entrar em vigor para as Partes que tenham retirado sua notificac;ao de 

nao-aceitac;ao no nonagesimo dia ap6s a data de recebimento, pelo Depositario, da 

retirada dessa notificac;ao. 

6. Se a adoc;ao de um anexo ou de uma emenda a um anexo envolver uma emenda 

a este Protocolo, esse anexo ou emenda a um anexo nao deve entrar em vigor ate 

que entre em vigor a emenda a este Protocolo. 

7. As emendas aos Anexos A e B deste Protocolo devem ser adotadas e entrar em 

vigor em conformidade com os procedimentos descritos no Artigo 20, desde que 

qualquer emenda ao Anexo B seja adotada mediante o consentimento par escrito da 

Parte envolvida. 

ARTIGO 22 

1. Gada Parte tern direito a um voto, a excec;ao do disposto no paragrafo 2 abaixo. 

2. As organizac;oes regionais de integrac;ao econ6mica devem exercer, em assuntos 

de sua competencia, seu direito de voto com um numero de votos igual ao numero 

de seus Estados-Membros Partes deste Protocolo. Essas organizac;oes nao devem 

exercer seu direito de voto se qualquer de seus Estados-Membros exercer esse 

direito e vice-versa. 
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ARTIGO 23 

0 Secretario-Geral das Nag6es Unidas sera o Depositario deste Protocolo. 

ARTIGO 24 

1. Este Protocolo estara aberto a assinatura e sujeito a ratificagao, aceitagao ou 

aprovagao de Estados e organizag6es regionais de integragao economica que 

sejam Partes da Convengao. Estara aberto a assinatura na sede das Nag6es Unidas 

em Nova York de 16 de margo de 1998 a 15 de margo de 1999. Este Protocolo 

estara aberto a ades6es a partir do dia seguinte a data em que nao mais estiver 

aberto a assinaturas. Os instrumentos de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou 

adesao devem ser depositados junto ao Depositario. 

2. Qualquer organizagao regional de integragao economica que se torne Parte deste 

Protocolo, sem que nenhum de seus Estados-Membros seja Parte, deve sujeitar-se 

a todas as obrigagoes previstas neste Protocolo. No caso de um ou mais Estados

Membros dessas organizag6es serem Partes deste Protocolo, a organizagao e seus 

Estados-Membros devem decidir sobre suas respectivas responsabilidades pelo 

desempenho de suas obrigag6es previstas neste Protocolo. Nesses casos, as 

organizagoes e os Estados-Membros nao podem exercer simultaneamente direitos 

estabelecidos por este Protocolo. 

3. Em seus instrumentos de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou adesao, as 

organizag6es regionais de integragao economica devem declarar o ambito de suas 

competencias no tocante a assuntos regidos por este Protocolo. Essas 

organizagoes devem tambem informar ao Depositario qualquer modificagao 

substancial no ambito de suas competencias, o qual, por sua vez, deve transmitir 

essas informag6es as Partes. 

ARTIGO 25 

1. Este Protocolo entra em vigor no nonagesimo dia ap6s a data em que pelo menos 

55 Partes da Convengao, englobando as Partes inclufdas no Anexo I que 

contabilizaram no total pelo menos 55 por cento das emiss6es totais de di6xido de 
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carbona em 1990 das Partes inclufdas no Anexo I, tenham depositado seus 

instrumentos de ratificagao, aceitagao, aprovagao ou adesao. 

2. Para os fins deste Artigo, "as emissoes totais de di6xido de carbona em 1990 das 

Partes inclufdas no Anexo I" significa a quantidade comunicada anteriormente ou na 

data de adogao deste Protocolo pelas Partes inclufdas no Anexo I em sua primeira 

comunicagao nacional, submetida em conformidade com o Artigo 12 da Convengao. 

3. Para cada Estado ou organizagao regional de integragao econ6mica que ratifique, 

aceite, aprove ou adira a este Protocolo ap6s terem sido reunidas as condi<;6es para 

entrada em vigor descritas no paragrafo 1 acima, este Protocolo entra em vigor no 

nonagesimo dia ap6s a data de deposito de seu instrumento de ratificagao, 

aceitagao, aprovagao ou adesao. 

4. Para os fins deste Artigo, qualquer instrumento depositado por uma organizagao 

regional de integragao econ6mica nao deve ser considerado como adicional aos 

depositados por Estados-Membros da organizagao. 

ARTIGO 26 

Nenhuma reserva pode ser feita a este Protocolo. 

ARTIGO 27 

1. Ap6s tres anos da entrada em vigor deste Protocolo para uma Parte, essa Parte 

pode, a qualquer momenta, denuncia-lo por meio de notificagao por escrito ao 

Depositario. 

2. Essa denuncia tern efeito um ano ap6s a data de recebimento pelo Depositario da 

notificagao de denuncia, ou em data posterior se assim nela for estipulado 

3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie a Convengao denuncia 

tambem este Protocolo. 
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ARTIGO 28 

0 original deste Protocolo, cujos textos em arabe, chines, ingles, frances, russo e 

espanhol sao igualmente autenticos, deve ser depositado junto ao Secretario-Geral 

das Nac;oes Unidas. 

FEITO em Quioto aos onze dias de dezembro de mil novecentos e noventa e sete. 

EM FE DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, 

firmam este Protocolo nas datas indicadas. 



Gases de efeito estufa 

Di6xido de carbone (C02) 

Metano (CH4) 

6xido nitroso (N20) 

Hidrofluorcarbonos (HFCs) 

Perfluorcarbonos (PFCs) 

Hexafluoreto de enxofre (SF6) 

Setores/categorias de fontes 

Energia 

Queima de combustive! 

Setor energetico 

ANEXOA 

lndustrias de transformagao e de construgao 

Transporte 

Outros setores 

Outros 

Emissoes fugitivas de combustfveis 

Combustfveis s61idos 

Petr61eo e gas natural 

Outros 

Processes industriais 

Produtos minerais 

Industria qufmica 

Produgao de metais Outras produgoes 

Produgao de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre 

Consume de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre 
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Outros 

Usa de solventes e outros produtos 

Agricultura 

Fermentac;ao enterica 

Tratamento de dejetos 

Cultivo de arroz 

Solos agrfcolas 

Queimadas prescritas de savana 

Queima de resfduos agrfcolas 

Outros 

Resfduos 

Disposic;ao de resfduos s61idos na terra 

Tratamento de esgoto 

lncinerac;ao de resfduos 

Outros 
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ANEXO 8 

I 
PARTES 

Porcentagem do ano 

base ou periodo 

I Alemanha I 92 

I 
Australia. I 108 

I Austria. I 92 

I Belgica I 92 

I Bulgaria* 
I 

92 

I Canada .. l 94 

I Comunidade Europeia I 92 

l Croacia* I 95 

I Dinamarca I 92 

I 
Eslovaquia* I 92 

I Eslovenia* I 92 

I Espanha. I 92 

I Estados Unidos da America. I 93 

I Estonia*. I 92 

I Federa<;ao Russa* I 100 

l Finlandia I 92 

I Fran<;a. 
I 

92 

l Grecia. I 92 

I Hungria* I 94 

I lrlanda I 92 

~ 

Islandia 110 

ltalia 92 

Japao 94 

Let6nia* 92 

Liechtenstein 92 
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I 
Lituania* I 92 

I Luxemburg a I 92 

I Monaco I 92 

I Noruega. I 101 

I Nova Zelandia. I 100 

I 
Pafses Baixos. I 92 

I Polonia*. I 94 

I Portugal I 92 

I Reina Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte. 
I 92 

I 
Republica Tcheca* 

I 92 

I Romenia* 
I 

92 

! Suecia. I 92 

I Sufga. 
I 

92 

I Ucrania* 
I 

100 

. -* Pa1ses em processo de trans19ao para uma econom1a de mercado. 

Fonte: Ministerio das Rela96es Exteriores 




