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RESUMO 

0 presente trabalho discorre sobre a prote~ao da Serra do Mar 
Paranaense contra os incendios florestais. Tern por objetivo demonstrar que a 
forma~ao de Nucleos Comunitarios de Defesa Civil para o desempenno do 
trabalho de preven~ao e combate aos incendios florestais na Serra do Mar 
Paranaense e possivel, aproveitando-se a estrutura organizacional das 
associa~oes de montanhismo e da propria Federa~ao Paranaense de 
Montanhismo, a fim de que urn dos ultimos remanescentes de Mata Atlantica 
em territorio paranaense e brasileiro possa ser protegido, em toda a sua 
biodiversidade. Os incendios florestais acontecem anualmente em montanhas 
da Serra do Mar Paranaense, sendo a sua ocorrencia considerada como 
desastre, pela doutrina nacional de Defesa Civil. 0 desenvolvimento de 
pesquisa bibliografica e a aplica~o de questionarios as associa~oes de 
montanhismo sediadas em Curitiba, filiadas a FEPAM, assim como a propria 
federa~o. traz a doutrina de Defesa Civil ao encontro da iniciativa da 
Federa~ao Paranaense de Montanhismo, relativamente a cria~ao de brigada 
de incendios florestais, resultando na sugestao de sua transforma~ao em 
Nucleo Comunitario de Defesa Civil Especial para a Serra do Mar Paranaense, 
para servir de apoio ao Corpo de Bombeiros e as Coordenadorias Municipais 
de Defesa Civil, em cujas areas territoriais municipais encontra-se essa mesma 
cadeia montanhosa paranaense. Conclui sobre a possibilidade juridica de sua 
cria~ao, com embasamento nos Decretos Federal e Estadual que organizam a 
Defesa Civil, de forma a integrar o NUDEC Especial para a Serra do Mar 
Paranaense ao Sistema Estadual de Defesa Civil por meio de sua liga~ao 
direta a 68 Coordenadoria Regional de Defesa Civil do Estado do Parana, 
sendo dessa maneira dado importante passo para a garantia de sua 
perenidade. 

Palavras-chave: lncendio florestal. Defesa Civil. NUDEC - Nucleo 
Comunitario de Defesa Civil. 
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1 INTRODUCAO 

A Serra do Mar Paranaense apresenta-se como foco central do tema do 

trabalho, enquanto importante area de protec;ao ambiental no cenario nacional, 

devendo gozar de mecanismos que promovam a sua protec;ao e preservac;ao. 

As associac;oes de montanhistas e a Federac;ao Paranaense de Montanhismo 

sediados em Curitiba se fazem presentes na Serra do Mar Paranaense por 

meio de seus associados e filiados, podendo constituir importante ferramenta 

no desenvolvimento de ac;oes preventivas e de combate aos incendios 

florestais que insistem em causar danos e prejuizos incomensuraveis a Mata 

Atlantica daquela regiao. 

Os incendios florestais sao uma constante em nosso Estado e, 

anualmente, a Serra do Mar Paranaense sofre com eles, resultando de sua 

ac;ao a destruic;ao de porc;oes vitais de fauna e flora para esse reduto de Mata 

Atlantica, que e urn dos poucos que restaram no Brasil. Temos assim, antes 

de urn problema, uma missao de promover a protec;ao desse bioma para sua 

preservac;ao. 

A Mata Atlantica atual constitui-se em apenas 5% do que era 

originalmente, representando importante fator de equilibria climatico, 

constituida por uma grande quantidade de especies de flora encontrada 

unicamente nessa regiao montanhosa. 

Anualmente, o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do 

Parana, em parceria com o lAP e montanhistas voluntaries, combate a 

incendios florestais nas montanhas da Serra do Mar Paranaense. A qualidade 

dessa parceria sera incrementada na medida em que os voluntaries 

montanhistas, conhecedores e freqOentadores das montanhas da serra, 

passarem a ser organizados e aproximados institucionalmente do Corpo de 

Bombeiros, constituindo uma forc;a de combate as chamas treinada e integrada 

ao Sistema Estadual de Defesa Civil, atualmente operacionalizado 

regionalmente no Estado do Parana, pelo proprio Corpo de Bombeiros da 

PMPR. 
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0 estudo objetiva a promo9So da prote9So da Serra do Mar 

Paranaense enquanto abrigo da biodiversidade da Mata Atlantica por meio da 

cria9ao de Nucleos Comunitarios de Defesa Civil, a partir das associa9oes de 

montanhismo sediadas em Curitiba e da propria Federa9ao Paranaense de 

Montanhismo, visando ao desenvolvimento das a96es de preven9ao e combate 

aos incendios florestais naquela regiao montanhosa, de competencia legal do 

Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, aproximando e integrando as 

agremia9oes de montanhismo atuantes na Serra do Mar Paranaense com a 

institui9So Bombeiro Militar do Estado do Parana. 

A Serra do Mar, em toda a sua extensao nacional, necessita de 

prote9So, objetivando urn bern maior que e a preserva9So das condi96es 

climaticas para propiciar a sobrevivencia da especie humana. A intera9So 

entre as institui96es governamentais e a sociedade civil deve ser buscada, 

criando-se urn conhecimento a partir de literaturas que tratam a respeito dos 

varios aspectos envolvidos no tema, assim como aqueles que devem constituir 

os grupos de voluntaries para a luta contra os incendios florestais na Serra do 

Mar Paranaense foram trazidos ao bojo do estudo. Com a integra9ao do novo 

aos sistemas e conhecimentos institucionais ja existentes relacionados aos 

incendios florestais, havera urn desenvolvimento mutua direcionado a prote9a0 

e preserva9So ambientais, tao necessarias a sobrevivencia do homem sabre a 

face da Terra. 
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2 FORMULA<;AO DO PROBLEMA 

Os incendios em vegetac;ao sao uma constante em nosso Estado, 

deles resultando, todos os anos, milhares de hectares destruidos. Dentro 

desse contexto, em territ6rio paranaense, encontramos a Serra do Mar, uma 

area de Mata Atlantica senslvel que comporta uma diversidade grande e 

fragilizada de fauna e flora e que, anualmente, sofre danos e prejulzos em 

razao dos incendios florestais. Esses incendios na area da Serra do Mar sao 

de dificil combate, principalmente em razao de seu relevo e tipo de vegetac;ao 

densa, o que traz limitac;oes quanto ao deslocamento de equipes e o transporte 

de equipamentos de combate a incendios, acarretando sempre urn lapso de 

tempo consideravel entre a deflagrac;ao do incendio, sua detecc;ao e a chegada 

de pessoal com equipamentos para realizacrao do combate as chamas. Sabe

se que, quanto mais tempo o incendio dura, mais dificil sera o seu combate, 

pois as chamas atingirao areas cada vez maiores, causando, em 

conseqOencia, maiores danos e prejulzos. 

De que maneira a Serra do Mar Paranaense pode ser protegida contra 

os incemdios florestais que insistem em causar destruicrao naquela regiao? 
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30BJETIVOS 

3.1 GERAL 

Constitui objetivo geral do estudo, reunir elementos para proper a 

criac;ao de grupos estruturados e organizados, segundo a doutrina de Defesa 

Civil em vigor no Brasil, para a execuc;ao de atividades de prevenc;ao e 

combate a incendios florestais na Serra do Mar Paranaense. 

3.2 ESPECiFICOS 

Constituem objetivos especificos: 

a. proper alternative para fomentar a protec;ao da Serra do Mar 

paranaense contra os incendios florestais; 

b. sugerir a criac;ao de Nucleos Comunitarios de Defesa Civil a partir 

das associac;oes de montanhismo sediadas em Curitiba e da Federa<;ao 

Paranaense de Montanhismo para o trabalho voluntario de combate aos 

incendios florestais nas montanhas da Serra do Mar Paranaense; 

c. buscar uma forma de estabelecer a aproximac;ao da Federac;ao 

Paranaense de Montanhismo e as associac;oes de montanhismo de Curitiba 

com o Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do Parana, tendo por fim comum 

o combate aos incendios florestais na Serra do Mar Paranaense. 
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4 JUSTIFICATIVA 

A Serra do Mar paranaense encontra-se inserida na zona de Mata 

Atlantica, uma das poucas areas de floresta Atlantica restantes em nosso pais, 

constituindo-se em fator importante para o equiHbrio das questoes climaticas. 

Atualmente restam apenas cerca de 5% de toda a area original de Mata 

Atlantica de outrora. 

A Serra do Mar apresenta urn tipo de vegeta98o bastante particular. 

Estima-se que cerca de 25 mil especies de plantas sao abrigadas pela Mata 

Atlantica, sendo que uma grande parte dessas especies sao encontradas 

unicamente nesse ecossistema. Alem disso, apesar da riqueza de especies 

animais, a fauna da Mata Atlantica esta sob constante ameac;a de extin98o, 

com os principais animais reduzidos a populac;oes inexpressivas, o que podera 

acarretar uma potencializac;ao do ja existente desequilibrio ambiental na regiao. 

Praticamente, todos os anos verifica-se a ocorrencia de incendios 

florestais nas areas da Serra do Mar Paranaense, causando uma baixa 

significativa na fauna e flora locais. 

0 Corpo de Bombeiros da PMPR atua em uma grande diversidade de 

situac;oes emergenciais, tendo que destinar pessoal e equipamentos a todas as 

situac;oes, nao possuindo capacidade ilimitada de atendimento a ocorrencias. 

lsto aliado ao fato de os incendios florestais requererem, em sua maioria, 

grande quantidade de pessoal para o dificil e extenuante trabalho buscando o 

seu controle. Para o combate as chamas em regiao montanhosa, o Corpo de 

Bombeiros da PMPR conta com o apoio de montanhistas voluntaries e com 

pessoal do lAP, entre outros. Em se sabendo que praticamente todos os anos 

ha a incidencia de incendios florestais na Serra do Mar, medida acertada e a de 

fomentar a organiza98o antecipada, materializando-se a atividade preventiva, 

com o fim de prestar o combate as chamas de maneira mais eficiente e eficaz, 

por meio de uma coordena98o de esforc;os previamente articulados e 

preparados. 

A organizac;ao previa dos montanhistas voluntaries, aproximando-os 

do Corpo de Bombeiros da PMPR, resultara num melhor aproveitamento desse 
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importante contingente humane de pessoas que freqOentam as montanhas 

e, per conseguinte, conhecem com mais propriedade as areas da Serra do 

Mar, apresentando, geralmente, uma prepara~ao fisica acima da media e 

adaptada para a regiao montanhosa, necessitando apenas a sua 

institucionaliza~ao como organismo de Defesa Civil, oficializando a sua 

existemcia, tornando-o parceiro do Corpo de Bombeiros da PMPR. 

A grande maioria des montanhistas esta vinculada a associa~oes de 

montanhismo, existindo alem destas, a Federa~o Paranaense de 

Montanhismo. Considerando essa existencia previa des montanhistas 

congregados em grupos organizados, ha que se projetar apenas, como ja foi 

exposto, a constitui~o desses grupos em organismos de Defesa Civil. 

Trabalhos desenvolvidos no sentido de organizar o servi~o de combate 

a incendios florestais na Serra do Mar paranaense, aproximando institui~oes, 

firmando parcerias, criando grupos organizados para o desempenho do 

trabalho de campo, proporcionarao urn combate a incendios mais aprimorado, 

fazendo com que os danos e prejuizos resultantes de incendios na Serra do 

Mar paranaense sejam cada vez menores. 

A preserva~ao do meio ambiente, urn des principais feces para o 

desenvolvimento sustentavel da humanidade, traz o grande beneficia da 

qualidade de vida para 0 homem, garantindo-lhe a existencia de agua potavel, 

de ar atmosferico de qualidade, equilibria das condi~oes atmosfericas, entre 

outros. 

Com a conclusao do presente estudo, espera-se contribuir para o 

desenvolvimento do Sistema Estadual de Defesa Civil do Parana relativamente 

ao Programa Mata Viva, que visa a preven~ao e combate aos incendios 

florestais no Estado. 0 alva deste trabalho e a Serra do Mar paranaense, para 

a qual se busca uma melhoria das atuais condi¢es de seguran~a contra 

incendios florestais, institucionalizando-se grupos especificos para esse fim, 

originando uma forma organizada de apoio ao Corpo de Bombeiros da Policia 

Militar do Parana quando das a~oes de com bate a incendios naquela area. 
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5 LITERATURA PERTINENTE 

5.1 MATAATLANTICA E SERRA DO MAR 

A Serra do Mare constiturda por urn conjunto de montanhas que se 

estende do Espfrito Santo ate o sui de Santa Catarina, ao leste destes Estados 

e paralelamente a linha da costa. 

Sua origem esta associada a separac;ao entre os continentes africano 

e sul-americano, cujo inlcio ocorreu ha mais de 1 00 mil hoes de a nos. 

No Parana, a Serra do Mar representa urn degrau (escarpa) entre o 

primeiro planalto e a zona litoranea. Constitui assim, urn conjunto de 

montanhas em blocos, escarpas e restos de planaltos, originado pelo 

rejuvenescimento de uma antiga cadeia de montanhas, sendo que a fisionomia 

do relevo foi acentuada por processes erosivos. Na paisagem atual 

encontramos para esta regiao grandes blocos graniticos ressaltados no relevo 

ao redor (o planalto curitibano ou a planicie litoranea), com vales profundos, 

estreitos, de vertentes ingremes e por vezes paredoes rochosos abruptos. 

Boa parte do Parque Estadual Pica Marumbi encontra-se ocupada pelo 

chamado "Granito Marumbi", que e considerado macroscopicamente muito 

homogeneo. Sua idade oscila entre 400 e 600 milh6es de anos. 

A vegetac;ao que ocorre na regiao da Serra do Mar Paranaense e a de 

Mata Atlantica. "0 quadro nacional e desolador. Restam, da Mata Atlantica, 

pouco mais de 10.000 Km2, ou seja, 5% da area primitiva. No Rio Grande do 

Norte, onde se iniciava, nao sobrou uma s6 mancha da mata primaria. Em 

Pernambuco, apenas 0,5% da area total esta coberta por grandes arvores. 

Apesar de possuir uma area maier, Alagoas caminha para o mesmo fim, pois 

nos ultimos setenta anos consumiu 80% do total de sua matas." (NEIMAN, 

1989, p. 40). Para configurarmos urn panorama a respeito de outros Estados 

em relac;ao a quanta de Mata Atlantica restou do total que havia em seus 

territ6rios: Esplrito Santo com 7,5%, Minas Gerais com 0, 1%, Rio de Janeiro 

com 5%, Sao Paulo com 4%, juntos Parana, Santa Catarina e Rio Grande do 
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Sui somam a pen as 1 0%. "Diante do atual quadro de devastac;ao, nao se 

pode admitir nenhuma area na Mata Atlantica que nao seja inteiramente 

preservada" (NEIMAN, 1989, p. 47). "A importancia da Mata Atlantica nao se 

restringe a sua grande diversidade. Os principais ecossistemas litoraneos 

brasileiros, como as restingas e os manguezais, dependem de sua 

preservac;ao. A maioria dos rios que formam o sistema de irrigac;ao dos 

manguezais nasce nas serras cobertas pel a floresta." (NEIMAN, 1989, p. 37) 

Originalmente, a composic;ao da Mata Atlantica e bastante complexa, 

densa, com predominio de arvores, mas abundante em trepadeiras, xaxins, 

bromelias e orquideas epifitas e terrestres que cobrem os troncos e o solo, 

formando urn conjunto unido e pouco iluminado. As encostas das montanhas 

tropicais sao geralmente muito ingremes, resultando em solos bern drenados. 

Subindo estas montanhas ocorre uma mudanc;a de vegetac;ao, ao nivel 

das nuvens, em que prevalece urn estado de maxima umidade e comec;am as 

florestas de neblina. Na pratica, com elevac;ao de altitude ocorre o 

desfavorecimento das condic;oes ambientais, com uma selec;ao natural de 

especies que se adaptam a estas condic;Oes, havendo uma reduc;ao da 

diversidade floristica e da estrutura das comunidades. As comunidades 

diminuem gradativamente de altura, as arvores sao deformadas pelo vento e 

tornam-se anas. Ha uma profusao de epifitas, bri6fitas e pterid6fitas, as quais 

dao o caracteristico aspecto da "floresta de contos de fadas". 

A Floresta Atlantica no Parana possui grande biodiversidade. Nessa 

regiao vive uma grande quantidade de especies animais como macacos, 

jaguatiricas, cotias, tamanduas, pacas, veados e quatis. Sao cerca de 70 

especies, muitas dela ameac;adas de extinc;ao, como a onc;a pintada e a 

suc;uarana. A diversidade de insetos tambem impressiona, com variedades de 

borboletas e mariposas. As aves sao muito variadas e encantam com seus 

cantos e coloridas plumagens. Sao mais de 350 especies como os gavioes, 

jacus, arapongas, tucanos, periquitos, tangaras, sairas e delicados beija-flores. 

Toda esta diversidade s6 e possivel grac;as a exuberante e densa vegetac;ao 

repleta de arbustos, xaxins, bromelias, orquideas e trepadeiras que convive 

com arvores grandes como a figueira-branca, a canjerana, o cedro e os 

guapuruvus. 
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A Serra do Mar, como uma barreira natural, dificultou a sua 

explorac;ao, a falta de estradas inviabilizava a explorac;ao de madeira 

abundante nos pinheirais do interior do Estado. 

A construc;ao da ferrovia Paranagua-Curitiba (1880-1885) viabilizou a 

explorac;ao madeireira e deu inicio a primeira agressao sistematica da floresta 

atlantica de onde saia madeira para as obras civis, dormentes e lenha para as 

locomotivas. Tambem a explorac;ao do granito foi estimulada com lavras de 

granito aos pes do Marumbi, em Roc;a Nova e na Serra da Baitaca. 

5.2 OS INC~NDIOS FLORESTAIS 

0 fogo pode ser definido como urn processo natural de liberac;ao de 

energia solar, de dioxido de carbona e de agua que se acumulam nos vegetais 

na forma de celulose. E urn processo inverso ao da fotossintese, que alem de 

capturar estes componentes ainda Iibera oxigenio durante a fase de 

crescimento do vegetal. 0 fogo e urn processo de decomposic;ao quimica que 

depende basicamente de quatro fatores congregados para acontecer: 

comburente encontrado no ar atmosferico sob a forma de oxigenio, material 

combustivel sob a forma de vegetac;ao e uma fonte de calor com energia 

suficiente para dar inicio ao fogo e, posteriormente, por meio da reac;ao em 

cadeia desses elementos, a fonte de calor vai sendo gerada indefinidamente e, 

por fim, a reac;ao exotermica em cadeia. Esses sao os quatro elementos 

basicos do fogo, cuja ausencia ou reduc;ao a determinados indices de 

insuficiencia de apenas urn deles inviabiliza a propria reac;So em cadeia e, por 

consequencia, o processo de combustao. 

lncendios florestais podem ser considerados formas indesejadas de 

liberac;So desta energia da biomassa florestal. Muito embora possam ser 

considerados elementos da natureza, os incendios causam danos a muitos 

componentes naturais como a fauna, o solo, o ar, aos rios e a vegetac;ao, alem 

de danos materiais ao proprio ser humano (STRUMINSKI, 2005, apud 

CHAPARRO, 2007, p. 40). 
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Os incendios florestais sofrem a influencia do clima e as condi9oes 

meteorologicas sao fatores determinantes nesses eventos, podendo 

potencializar urn incendio, diminuir o seu potencial destrutivo ou ate extingui-lo. 

Os fatores climatologicos mais relevantes sao a temperatura, a umidade, os 

ventos e a precipita9ao, alem de outros fatores igualmente importantes e que 

devem ser considerados no ambiente montanhoso, a saber, a topografia e a 

vegeta9ao. 

A temperatura do material combustive! e do ar atmosferico afeta 

diretamente a probabilidade de ocorrencia de incendios florestais. Em urn dia 

normal, ensolarado, a temperatura maxima ocorre durante varias horas apos o 

meio-dia, constituindo-se no horario menos favoravel para o combate ao 

incendio, uma vez que o ar atmosferico aquecido dissipa muito lentamente o 

calor recebido dos raios solares. Durante o periodo matutino e apos as horas 

subseqOentes ao meio-dia a incidencia dos raios solares torna-se menos 

intensa, causando dissipa9ao mais eficiente da energia calorifica acumulada 

tanto na vegeta9ao quanto no proprio ar atmosferico. 

A umidade relativa do ar atmosferico e fator de grande influencia nos 

incendios florestais, no sentido de que estando a umidade relativa alta, o risco 

de incendio florestal e diminuido. Ao contrario, havendo uma diminui9ao da 

umidade relativa do ar, a condi~o de inflamabilidade do material combustive! 

torna-se acentuada. 

A exigOidade ou ausencia de precipita9oes favorece a ocorrencia do 

fogo e, por conseguinte, dos incendios florestais. Da mesma maneira que a 

temperatura e a umidade referidas, as precipita9oes tern a capacidade de 

quebrar a rea9ao em cadeia da combustao, fazendo com o que a fonte de 

calor, ou o proprio calor produzido durante a rea9ao sejam neutralizados e, 

como ja foi dito, em se neutralizando urn dos tres elementos necessaries para o 

infcio e manuten9ao do fogo, este deixa de existir. As esta9oes da primavera e 

inverno constituem-se, geralmente, nas esta9oes mais secas do ano, 

favorecendo a ocorrencia dos incendios florestais, diferente do verao, em que 

os indices de pluviosidade sao mais elevados. A regularidade na precipita9ao 

e, de qualquer modo, importante para definir o perfodo mais propicio aos 

incendios. 
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Relativamente a topografia como fator influenciador dos incendios 

florestais deve ser considerado que as altas elevac;oes possuem temperatura 

mais baixa e ar mais rarefeito, contribuindo negativamente para o inicio ou 

propagayao do fogo. Contudo, o microclima diario aliado a estes dais fatores 

anteriores e que determinara a propagac;ao do fogo. Os fundos de vales, 

geralmente mais umidos, apresentam maier potencial de propagac;ao durante o 

dia, uma vez que a umidade desses locais, sob a influencia da temperatura dos 

raios solares, e diminuida, fazendo com que a vegetac;ao se apresente em 

melhores condic;oes para alimentayao da reayao em cadeia da combustao. 

Nos topes das eleva<;Qes, durante a noite, a propagayao do fogo e mais 

favoravel quando comparados aos fundos dos vales. Estes apresentam urn 

aumento de umidade mais intense durante a noite face aos topes de 

elevac;oes. A exposic;ao das montanhas ao sol tern influencia direta na 

ocorrencia de incendios. Ao sui do Equador a face norte das montanhas e 
sempre a mais ensolarada, constituindo-se na face com maier risco de 

incendios, seguida das faces oeste e teste. Fater importante relative a 
propagayao do incendio florestal em face da declividade do terrene, e que a 

velocidade de propagayao do fogo, quando este se desloca no sentido de 

subida de uma elevayao, e maier em comparac;ao a sua velocidade no sentido 

de descida da elevac;ao. 

0 tipo de vegetac;ao influencia diretamente na possibilidade de 

ocorrencia e propagac;ao do fogo. Florestas densas e umidas como as 

forma<;Qes primarias da Mata Atlantica tern mais dificuldade em incendiar, ao 

passe que vegeta<;Oes secundarias como capoeiras, reflorestamentos ou 

campos naturais, sao naturalmente mais facilmente aquecidas e propensas ao 

fogo. Bordas de areas florestais com estradas, clareiras ou trilhas sao mais 

suscetfveis ao chamado efeito de borda, que e 0 fogo devido a presenc;a de 

cip6s, samambaias ou bambus, que facilitam a propagac;ao. 

5.3 DEFESA CIVIL 

A Defesa Civil, ao contrario do que o sensa popular atribui como 

verdade, nao constitui urn 6rgao de atendimento a situac;oes calamitosas, mas 
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sim urn sistema interdependente nas tn3s esferas do executive. Esse 

mesmo sistema coordenado pelas lideranc;as executivas federal, estaduais e 

municipais, deve ser composto por todos os segmentos da sociedade 

organizada e por pessoas fisicas, estas na qualidade de voluntaries. 

A Defesa Civil trabalha nas questoes relacionadas a desastres, 

objetivando a sua redu9So no territ6rio nacional, por meio do desenvolvimento 

de ac;oes que contemplem os aspectos de prevenc;ao, preparac;ao, resposta e 

reconstruc;ao, ou seja, a Defesa Civil deve atuar no antes, no durante e no 

depois da ocorrencia do desastre, nao cabendo mais, atualmente, a ideia da 

atua9So (mica e exclusiva por ocasiao do acontecimento do desastre. 

5.3.1 Desastre 

"Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, 

sobre urn ecossistema vulneravel, causando danos humanos, materiais e 

ambientais e conseqOentes prejuizos economicos e sociais." (CASTRO, 2004, 

p. 7) 

Do conceito de desastre, temos que ele nao e urn evento em si, mas o 

resultado de eventos adversos, tidos como aqueles acontecimentos e 

fenomenos que dao causa aos desastres, como a chuva, os ventos, o granizo, 

o acidente com veiculo transportando produtos quimicos perigosos, entre 

outros. Tais eventos adversos podem ter sua origem na propria natureza, 

como e o caso das chuvas e ventos, na ac;ao humana, como e o caso dos 

acidentes de transporte rodoviario envolvendo produtos quimicos perigosos ou, 

ainda, sua origem pode ser mista, ou seja, desastres resultantes de eventos da 

natureza potencializados pelo homem, como, por exemplo, o desmatamento de 

encostas de morros que, sob intensa chuva, dao origem a urn deslizamento de 

terra que atinge edificac;oes. No conceito de desastre encontramos referencia 

a vulnerabilidade de ecossistemas. Ecossistema, na doutrina de Defesa Civil, 

compreende o "sistema aberto integrado pelos organismos vivos, inclusive o 

homem, e pelos elementos nao-vivos ou abi6ticos de urn setor ambiental 

definido, cujas propriedades globais de funcionamento e de auto-regulac;ao 

derivam da interac;ao entre seus componentes, tanto os pertencentes aos 

sistemas naturais, como aqueles modificados e organizados pelo homem." 
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(CASTRO, 2004, p. 12) A vulnerabilidade de um ecossistema esta ligada a 

ideia da capacidade do ecossistema suportar a a~o do evento adverso. 

Quanto maior esta capacidade, menor a vulnerabilidade e vice-versa. 

Logicamente a intensidade do evento adverso relaciona-se com a 

vulnerabilidade do ecossistema, ou seja, quanto maior a for9a do evento 

adverso que atinge um ecossistema, maior a vulnerabilidade deste. Assim, um 

ecossistema pode ser pouco vulneravel para ventos da ordem da 70 Km/h, 

sendo essa vulnerabilidade aumentada se tivermos ventos de 130 Km/h. No 

primeiro exemplo teriamos pouco ou nenhum dano ou prejufzo numa 

comunidade e, no segundo, possivelmente teriamos consideraveis danos e 

prejuizos. Ainda, no conceito de desastre encontramos referemcia aos danos e 

prejuizos. Os danos exprimem a medida em quantidade dos bens humanos, 

ambientais e materiais afetados pelo evento adverso. Ja os prejuizos trazem a 

ideia de valora9ao pecuniaria e social dos danos ocasionados pelo evento 

adverso a bens humanos, ambientais e materiais. 

Diante do exposto, fica claro que os incendios florestais na regiao da 

Serra do Mar, area de Mata Atlantica que constitui importante aspecto de 

equilibrio ecol6gico, estao perfeitamente inseridos no conceito de desastre e no 

escopo do Sistema Nacional de Defesa Civil. 

Temos assim uma area em que ha a necessidade da redu9ao de 

desastres devido a sua importancia ecol6gica. Resta assim estudar qual e a 

estrategia de Defesa Civil para produzir uma prote9ao adequada aquela regiao. 

A estrategia referida constitui a proposta para a solu9ao do problema 

do presente estudo por meio da estrutura~o de um mecanismo de Defesa Civil 

com a finalidade exclusiva de prote9ao da Serra do Mar Paranaense contra os 

incendios florestais. 

E claro que um trabalho dessa natureza necessita de pessoas e 

equipamentos, sendo que as pessoas devem possuir a capacita9ao tecnica 

necessaria para o desenvolvimento de atividades de combate a incendios 

florestais, alem de equipamentos especializados. Atualmente, o que ocorre e a 

presen98 e o trabalho das for98s publicas de seguran98 nas areas onde ha 

incendios florestais, alem do imprescindfvel trabalho dos montanhistas 

voluntarios. As for98s publicas de seguran98 que atuam em tais incendios sao 

participantes do Sistema Estadual de Defesa Civil, o que nao se verifica 
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relativamente aos montanhistas voluntaries, havendo a necessidade de sua 

organizac;:ao de forma a integra-los no mesmo sistema de Defesa Civil, com a 

finalidade de congruir suas ac;:oes no campo de batalha dos incendios florestais 

com as autoridades constituidas que tern a atribuic;:ao legal do desempenho 

desse trabalho. 

Existe, no Sistema Nacional de Defesa Civil, a previsao da 

possibilidade de criac;:ao de uma estrutura especifica e organizada de Defesa 

Civil a partir de grupos de pessoas que ja possuam caracterlsticas de 

organizac;:ao, que sao os Nucleos Comunitarios de Defesa Civil. 

Ora, os montanhistas no Estado do Parana sao organizados em 

associac;:oes e possuem uma federac;:ao, denominada FEPAM, Federac;:ao 

Paranaense de Montanhismo, ou seja, os pre-requisites de grupo organizado e 

voluntariedade para o desempenho de urn determinado tipo de trabalho de 

Defesa Civil se fazem presentes. 

Considerando os raciocinios anteriores, a proposta apresentada 

refere-se a criac;:ao de Nucleos Comunitarios de Defesa Civil a partir das 

associac;:Qes de montanhismo de Curitiba e, ou, da Federac;:ao Paranaense de 

Montanhismo, a FEPAM. 

5.3.2 Estrutura da Defesa Civil 

A estrutura da Defesa Civil no pais, denominada SINDEC, obedece a 

uma ordem legal determinada e constante do Decreto Federal 5.376/05. No 

dispositive legal estao previstos os componentes da estrutura, suas atribuic;:oes, 

as finalidades do SINDEC, o desenvolvimento dos trabalhos relativos a Defesa 

Civil, entre outros. 

0 SINDEC e composto por uma estrutura que atua nos tres niveis de 

governo. Na esfera Federal temos o Conselho Nacional de Defesa Civil 

(CONDEC) e a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC). Ha ainda as 

Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (CORDEC), em cada uma das cinco 

macrorregioes do pais. No Estado do Parana temos uma Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil (CEDEC), oito Coordenadorias Regionais Estaduais 

de Defesa Civil (COREDEC). Em cada urn dos 399 municipios paranaenses, 
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os Nucleos Comunitarios de Defesa Civil (NUDEC). 
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Cada 6rgao citado possui a sua composi~o e atribui~oes e, para que 

o Sistema Nacional de Defesa Civil funcione adequadamente, cada 

componente desse sistema deve executar a sua parte em sua area de 

competencia. 

De nada adianta a Secretaria Nacional de Defesa Civil funcionar muito 

bern, se as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil nao funcionarem tao 

bern, ou pior ainda, inexistirem, por exemplo, vista que e no municipio que 

acontece o desastre e eo municipio que sofre diretamente e primeiramente os 

danos e prejuizos dos desastres, sendo ele proprio o responsavel por prover a 

primeira resposta. 

5.3.3 NUDEC 

"Na Politica Nacional de Defesa Civil - PNDC, esta assegurada a 

importancia da forma~o dos Nucleos Comunitarios de Defesa Civil- NUDEC's 

para a realiza~ao de urn trabalho conjunto entre governo (Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil- COMDEC's) e a comunidade (voluntaries dos 

NUDEC's), uma vez que a uniao de esfor~s resultara em a~es positivas, as 

quais contribuirao para a preven~ao e a minimiza~o dos riscos de eventos 

adversos." (LUCENA, 2005, p. 11). 

Os NUDEC sao constituidos a partir de grupos que ja possuem uma 

certa organiza~ao e estao inseridos na comunidade, como associa~ao de 

moradores de urn bairro, o conjunto de moradores do condominia de urn 

edificio, associa~ao de pais de alunos de uma determinada escola, entre 

outros. A forma~ao de urn NUDEC expressa a parceria entre o governo e a 

sociedade civil organizada, sendo os participantes do NUDEC, pessoas que 

desempenham atividades em carater voluntario. 
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6 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Houve exigOidade de literatura relacionada ao tema sobre a criat;ao de 

grupos voluntaries de Defesa Civil, destinados a atuarem em incendios 

florestais em regioes montanhosas. 0 presente estudo destinou-se a proper 

solu~o concreta relativa a resposta emergencial para o grave problema dos 

incendios florestais na Serra do Mar Paranaense, constituindo-se o estudo em 

pesquisa de finalidade explorat6ria aplicada. 

A pesquisa foi de natureza documental, tendo sido consultadas 

publicat;oes relativas aos componentes do tema, como incendios florestais, 

Serra do Mar Paranaense, Mata Atlantica e Defesa Civil, constituindo-se esta 

fase em pesquisa bibliografica. 

Foram aplicados dois questionarios dirigidos distintos, adicionados em 

formate de apendices ao trabalho. Urn deles foi aplicado as associat;oes de 

montanhismo com sede em Curitiba, Estado do Parana, filiadas a Federa~o 

Paranaense de Montanhismo, e outre a propria Federa~o. Por meio dos 

questionarios foram buscadas informa¢es, essencialmente a respeito da 

existencia de at;oes nessas entidades relativas aos incendios florestais em 

montanha, e ao interesse delas em constituirem grupos voluntaries de Defesa 

Civil para o combate aos incendios florestais na Serra do Mar Paranaense. 

A conclusao procurou embasar a possibilidade da criat;ao de Nucleos 

Comunitarios de Defesa Civil a partir dos grupos de montanhistas, inserindo 

tais NUDEC na estrutura do SINDEC, diretamente ligados a uma das Regionais 

Estaduais de Defesa Civil e nao a COMDEC, como preve a doutrina nacional 

de Defesa Civil. Dirigida por essa possibilidade, foi elaborada, de modo 

sucinto, e adicionada como apendice ao presente trabalho, minuta de Termo de 

Cria~o de NUDEC. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSOES 

Os dados obtidos por meio da aplicac;ao dos . questionarios as 

associac;oes de montanhismo e a FEPAM originaram graficos, os quais passam 

a ser analisados, assim como tambem as respostas discursivas apresentadas 

nos mesmos questionarios. 

7.1 AS ASSOCIACOES DE MONTANHISMO DE CURITIBA E SUA 

INTEGRACAO AO PROGRAMA "ADOTE UMA MONTANHA" 

QlESTIONARIO PARA ASSOCIACOES 
Ql.ESTA02 

~ 
~ 

GRAFICO 1: PARTICIPACAO DEASSOCIACOES NO PROGRAMAADOTE 
UMA MONTANHA. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Quanto a participa~o das associac;oes pesquisadas no Programa Adote 

uma Montanha, 80°k delas responderam que participam. A FEPAM afirmou 

que as associac;oes desenvolvem, ao menos uma vez ao ano, atividades de 

mutiroes nas montanhas com vistas a consecuc;ao do referido programa. 

Diante das respostas obtidas resultou o entendimento de que tanto as 

associac;oes de montanhismo como a propria FEPAM estao efetivamente 

presentes na Serra do Mar Paranaense desenvolvendo atividades ambientais 
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para preserva~o da Mata Atlantica daquela area. Tal presen~ e 
fundamental para que se conhe~ o que se quer proteger assim como os 

perigos e riscos existentes na area, a tim de que os planejamentos necessaries 

para a~oes preventivas e de resposta possam ser adequadamente previstas, 

de acordo com a realidade da localidade. 

7.2 ESTRUTURA NAS ASSOCIACOES VOLTADA PARA OS INCENDIOS 

FLORESTAIS EM MONTANHA 

QUESTIONARIO PARA ASSOCIACCEs 
QUESTA03 

GRAFICO 2: EXISTENCIA DE DEPARTAMENTO NAS ASSOCIACOES QUE 

TRATE DE INCENDIOS FLORESTAIS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Na FEPAM ha previsao de Departamento ou Setor que trata de assuntos 

relacionados aos incendios florestais na Serra do Mar Paranaense, assim como 

40% das associac;oes pesquisadas. Ha, portanto, a preocupac;ao com o meio 

ambiente, notadamente os incendios florestais na Serra do Mar Paranaense 

por parte da FEPAM e de parcela das associac;oes filiadas a federac;ao. Como 

as associac;oes de montanhismo tern por local de desenvolvimento de suas 

atividades as pr6prias montanhas, justo e que essas organizac;oes interajam 

com o ambiente natural de maneira a protege-lo por meio de seus associados, 

estabelecendo-se uma via de mao dupla, isto e, que se aproveite do que o 

ambiente de montanha pode oferecer aos seus visitantes e que estes deem a 

sua contribuic;ao para a preserva~o desses locais. 
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7.3 PARCERIA ENTRE ASSOCIACOES DE MONTANHISMO DE CURITIBA E 

CORPO DE BOMBEIROS DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

QUESTIONARIO PARA ASSOCIACOES 
QUESTA07 

~ 
~ 

GRAFICO 3: QUANTIDADE DE ASSOCIACOES QUE POSSUEM PARCERIA 
COM 0 CORPO DE BOMBEIROS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

A FEPAM, a partir de 2008, em parceria com o Corpo de Bombeiros da 

Pollcia Militar do Parana, desenvolve treinamentos para o combate a incendios 

florestais e, entre as associa~es de montanhismo pesquisadas, 60% tern 

parceria com o Corpo de Bombeiros para treinamentos. No mesmo sentido da 

questao relacionada a existencia de departamento ou setor nas associac;oes e 

na FEPAM que trate dos incendios florestais na Serra do Mar, o 

desenvolvimento de treinamentos em parceria com o Corpo de Bombeiros para 

o combate a incendios florestais demonstra o interesse das agremiac;oes 

pesquisadas no tema relacionado a protec;ao da Serra do Mar contra os · 

incendios, que se mostram altamente destrutivos e causadores de gravissimos 

danos e prejuizos. 



7.4 PARTICIPACAO DE MONTANHISTAS EM ASSOCIACOES DE 

MONTANHISMO DE CURITIBA 
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QlESTIONARIO PARA ASSOCIACCES 
QlESTA01 
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GRAFICO 4: NOMERO DE ASSOCIADOS DAS ASSOCIAC0ES 
PESQUISADAS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

A pesquisa demonstrou que a tendencia das associac;oes e ter urn 

numero reduzido de associados. 

Como se ve no grafico, 60°k das associac;Oes pesquisadas tern ate 15 

associados ativos, 20% tern de 46 a 60 associados ativos e outras 20o/o tern 

mais de60. 

A predominancia e de associac;Oes compostas por ate 15 associados, 

como numero maximo, ou seja, os pequenos grupos sao os mais numerosos. 

Os grupos destinados ao combate a incendios florestais, principalmente 

em regioes mais acidentadas, como e o caso da Serra do Mar Paranaense, 

necessitam ser compostos por urn quantitative grande de pessoas, 

considerando-se as multifacetas do trabalho a ser realizado. Ainda, em 

qualquer grupo, possivelmente nao se teria a adesao de todos os seus 

componentes a urn NUDEC para combate a incendios florestais e, sendo uma 

associa~o composta por ate 15 integrantes, o reduzido numero final resultante 

desse conjunto para formac;ao de urn grupo para incendios florestais, 

inviabilizaria a criac;ao de urn NUDEC nesse grupo isoladamente. 
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7.5 OS ASSOCIADOS DAS ASSOCIACQES DE MONTANHISMO DE 

CURITIBA E SUA PREPARACAO TECNICA PARA 0 TRABALHO DE 

COM BATE A INCENDIOS FLORESTAIS 

QlESTIONARIO PARA ASSOCIACOEs 
QlESTAOS 

~ 
~ 

GRAFICO 5: QUANTIDADE DE ASSOCIACGES QUE POSSUEM 
ASSOCIADOS TREINADOS PARA ACQES DE COMBATE A INCENDIOS 
FLORESTAIS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Esse questionamento nos possibilita perceber que. as associac;oes 

possuem urn cadastramento, ou pelo menos urn levantamento, mesmo que 

informal, de seus associados que tern treinamento de combate a incendios 

florestais e, portanto, estariam aptos a integrar uma forc;a destinada ao 

combate aos incendios florestais. 

Das associac;Oes pesquisadas, obteve-se como resultado que 80°/o delas 

possuem associados com treinamento para o combate a incendios florestais, 

ou seja, uma grande maioria das agremiac;oes, se necessaria, podem, 

enquanto grupo, constituir foryas ou pelo menos incentivar os seus associados 

a que integrem urn grupo de combate a incendios florestais.para o combate a 

esses mesmos incendios nas montanhas da Serra do Mar Paranaense. 
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7.6 A RELACAO ENTRE A QUANTIDADE DE ASSOCIADOS NAS 

ASSOCIACOES QUE JA RECEBERAM ALGUM TIPO DE TREINAMENTO 

PARA 0 COMBATE AOS INCENDIOS FLORESTAIS E 0 NUMERO DE 

ASSOCIACOES COM ESSES ASSOCIADOS TREINADOS 

c 
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0 
>40% 

~ 20,1 a40% 
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~ - 10,1 a 20% 

QUESTIONARIO PARA ASSOCIACOES 
QUESTAO& 
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GRAFICO 6: QUANTIDADE DE ASSOCIADOS COM TREINAMENTO PARA 
COM BATE A INCENDIOS FLORESTAIS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Mudando o foco para a quantidade de associados treinados para o 

combate a incendios florestais em cada associac;ao, tres das associac;oes 

pesquisadas possuem entre 20,1 e 40% de seu quadro associative treinado, 

nao importando se o treinamento foi ministrado pelo Corpo de Bombeiros ou 

por meio de outra instituic;So e, uma associac;So possui ate 1 0°/o de seus 

associados treinados. Uma entre as associac;oes pesquisadas deixou claro 

que nao tern por objetivo qualquer ac;ao relativa a prevenc;ao dos incendios 

florestais na Serra do Mar Paranaense. Este questionamento nao objetivou 

verificar se foi a agremiac;ao que promoveu o treinamento de seus associados 

ou nao. 0 objetivo foi identificar o quantitative de associados treinados para os 

incendios florestais como fator que denota a importancia dada a questao. 



7.7 OS ASSOCIADOS DE ASSOCIACOES QUE 

VOLUNTARIAMENTE DAS ACOES CONTRA 
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~ 

GRAFICO 7: QUANTIDADE DE ASSOCIACOES COM FILIADOS QUE 
PARTICIPAM VOLUNTARIAMENTE DE COMBATE A INCENDIOS 
FLORESTAIS NA SERRA DO MAR PARANAENSE. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Em se considerando o fator de participa~o concreta em a9oes de 

combate a incendios florestais por parte de voluntaries de associa9oes de 

montanhismo, obtivemos a cifra de 80% das associa9oes que possuem em seu 

quadro associative pessoas que participam dessas a9oes. Confrontando este 

numero com o quadro estatrstico do grafico 5, podemos afirmar que a 

totalidade das associa9oes que possuem filiados treinados para o combate a 

incendios florestais, por consequencia, participam por meio deles nas situa9oes 

reais de incendios florestais na Serra do Mar Paranaense. 
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7.8 A PREPARACAO DAS ASSOCIACOES DE MONTANHISMO DE 

CURITIBA POR MEIO DOS PLANEJAMENTOS PARA 0 COMBATE AOS. 

INCENDIOS FLORESTAIS 

QUESTIONARIO PARA ASSOCIACOEs 
QUESTA04 

~ 
~ 

GRAFICO 8: QUANTIDADE DE ASSOCIACOES QUE POSSUEM PLANOS 
DE CONTINGENCIA PARA INCENDIOS FLORESTAIS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Os Pianos de Contingencia sao parte dos planejamentos taticos ·de 

Defesa Civil, elaborados com antecedencia ao acontecimento do desastre, ou 

seja, sua elaborac;ao se da no periodo de normalidade. 

Quanto a pianos de contingencia para enfrentamento aos incendios 

florestais na Serra do Mar Paranaense, a FEPAM os possui, assim como 40o/o 

das associac;oes pesquisadas. A existencia de pianos de · contingencia nas 

agremiac;oes de montanhismo relativamente aos incendios florestais equivale a 
existencia nessas mesmas agremiac;oes de Departamento ou Setor que trata 

de assuntos relacionados aos incendios florestais na Serra do Mar 

Paranaense, conforme item 7 .2. 



7.9 CONHECIMENTO A RESPEITO DE DEFESA CIVIL PELAS 

ASSOCIACCES DE MONTANHISMO 

QUESTIONARIO PARA ASSOCIACOES 
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20% 
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GRAFICO 9: QUANTIDADE DE ASSOCIACCES CUJAS DIRETORIAS 
SABEM 0 QUE E E COMO FUNCIONAA DEFESA CIVIL. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Defesa Civil nao e urn 6rgao, mas constitui-se num sistema 

interrelacionado nos 3 niveis de governo, operacionalizado pelos Poderes 

Executives Federal, Estadual e Municipal, mas integrado por toda a sociedade 

brasileira. 

A diretoria da FEPAM e 80% das associac;oes pesquisadas tern 

conhecimento do que e e como funciona a Defesa Civil. Tal conhecimento faz

se necessaria para o presente estudo para dimensionar a qualidade da 

informac;ao prestada nos questionarios aplicados as agremiac;oes, 

relativamente a questao de haver ou nao interesse das associac;oes e da 

FEPAM em constiturrem NUDEC. 



7.10 A FORMACAO DE NUDEC PELAS ASSOCIA<;OES DE 

MONTANHISMO 
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QUESTA09 
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GRAFICO 10: QUANTIDADE DE ASSOCIA<;OES COM INTERESSE EM 
FORMAR NUDEC PARA INCENDIOS FLORESTAIS. 
FONTE: 0 autor (2009). 

Os Nucleos Comunitarios de Defesa Civil sao as menores organiza9oes 

previstas no Sistema Nacional de Defesa Civil e com atribui9oes especificas, 

constituidas a partir de grupos ja organizados e com espirito voluntario. 

A FEPAM e 40% das associa9oes de montanhismo pesquisadas tern 

interesse em formar NUDEC para trabalhar com os incendios florestais na 

Serra do Mar Paranaense. Nas pesquisas aplicadas foram obtidas tres 

respostas positivas e tres negativas, estando englobada aqui a resposta dada 

pelos representantes da FEPAM. Das positivas, uma correspondeu a FEPAM 

e duas a associa9oes de montanhismo. Relativamente a questao proposta 

quanto a forma9ao de NUDEC, visando tratar dos incendios florestais na Serra 

do Mar Paranaense a partir das agremia«_;oes de montanhismo e da Federa«_;ao 

Paranaense de Montanhismo, foram apresentadas as respostas a seguir 

elencadas. 
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7.10.1 Respostas Positivas: 

a. FEPAM: "Pela possibilidade de melhorar o intercambio com as 

institui96es publicas que tratam do assunto, aumentando a sinergia e 

entrosamento quando necessaria; redu98o do risco de ocorrencia de grandes 

incendios; provocar maior conscientiza98o nos montanhistas e na popula98o 

frequentadora de ambientes montanhosos; possibilidade de aprimoramento de 

habilidades a todos os atores envolvidos; aumentar a representatividade da 

entidade nas questoes referentes a prote98o da Serra do Mar; dar maior 

seguran9a aos voluntaries quando da participa980 de opera96es de combate a 

incendios na regi8o." 

b. AMR: "No caso especifico da nossa associa98o e interessante por 

causa da grande incidencia de incendios na montanha em que assumimos 

dentro do "Adote uma Montanha" e com o apoio e a estrutura de uma NUDEC 

fica bem mais simples ter um plano de a980 em caso de um sinistro." 

c. CPM: "Porque a aproximadamente 20 anos voluntaries montanhistas 

ajudam no combate a incendios em ambientes de montanha e florestas, como 

nos incendios ocorridos no morro Getulio - Serra do lbitiraquire, morro do 

Anhangava - Serra da Baitaca, e no morro Rochedinho - Serra do Marumbi. 

Desde 2007 no incendio do morro Caratuva - Serra do lbitiraquire, o clube 

auxilia a federa98o a cadastrar voluntaries e implantar um brigada de incendio. 

Hoje este cadastro conta com mais de 170 pessoas. De forma organizada 

buscamos maior intera98o e intercambio de conhecimentos entre as 

institui96es publicas e privadas Acreditamos que dessa forma a preven98o e o 

combate sejam de maneira mais efetiva." 

7.10.2 Respostas Negativas: 

a. AEEP: "A AEEP e uma associa980 de escalada que visa 

principalmente a organiza98o de campeonatos de escalada indoor e n8o na 

natureza, por isso nossos associados n8o tem interesse e n8o temos grande 

numero que frequente o ambiente natural." 

b. AMC: "N8o e nosso foco abrir uma frente de a98o com um nucleo 

comunitario. Podemos estar se preparando para o combate a incendio e nos 

disponibilizando quando houver uma ocorrencia." 



37 

c. NNM: "Nao pela associac;ao, e sim pela federac;ao." 

Analisando as respostas quanto ao interesse em formar NUDEC a partir 

das associac;oes de montanhismo, observamos que a maioria delas nao tern 

interesse, basicamente pelo motivo de nao constituir objetivo dessas 

associac;oes a criayao de grupos para desenvolver trabalhos relatives a 

incendios florestais na Serra do Mar. Contudo, tanto a AMC quanto a NNM 

demonstraram interesse no tema, no sentido de seus associados estarem 

participando de ac;oes relacionadas ao combate a incendios florestais como 

voluntaries ou atraves da FEPAM. 

No mesmo sentido da ideia apresentada pela associac;ao NNM quanto a 

uma organizac;ao para o combate a incendios florestais dever ser firmada a 

partir da FEPAM, ha o desenvolvimento, pelo CPM, de atividades junto a 

propria federac;ao relativamente ao cadastre de voluntaries e implantac;ao de 

uma brigada de incendio. 

7.11 A BRIGADA DE COMBATE A INCtNDIOS EM MONTANHA DA 

FEDERACAO PARANAENSE DE MONTANHISMO 

No ano de 2009, a FEPAM passou a trabalhar na criac;ao de uma 

brigada de combate a incimdios florestais em montanha, formando urn grupo 

para o desenvolvimento de ac;oes de protec;ao para a Serra do Mar 

Paranaense. A brigada e composta por montanhistas voluntaries que, em sua 

maioria, sao filiados a alguma associac;ao de montanhismo. Como ficou 

demonstrado na pesquisa desenvolvida junto as associac;Oes de montanhismo, 

nao ha urn universe muito extenso de montanhistas em cada associac;ao 

isoladamente. Se considerarmos a Federac;ao Paranaense de Montanhismo 

como congregadora das associac;oes de montanhismo, podemos concluir que o 

numero de montanhistas em conexao, nesse caso, e a soma do numero de 

montanhistas de cada associac;ao. Considerando ainda que a FEPAM ja 

desenvolve urn trabalho de constituic;ao de uma brigada para os incendios 

florestais na Serra do Mar Paranaense, conclui-se que o mais adequado e o 
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aproveitamento dessa estrutura e organiza~ao de brigada para a cria~ao de 

urn NUDEC, conectando a tal brigada, em definitive, ao Sistema Estadual de 

Defesa Civil, imprimindo-lhe caracteristicas de organiza~ao de Defesa Civil, 

nao desconstituindo-a quanto a finalidade para a qual foi criada, mas sim 

fortalecendo-a de modo a garantir a sua efetiva perenidade. 

7.12 EXTRATERRITORIALIDADE MUNICIPAL DA SERRA DO MAR 

PARANAENSE 

Doutrinariamente, todo NUDEC deve estar relacionado diretamente a 

uma COMDEC, a fim de que desempenhe uma atividade especifica e 

determinada pela propria COMDEC. Como cada COMDEC corresponde a urn 

municipio, o NUDEC passa a desenvolver suas atividades na area territorial 

daquele municipio. Ao se constituir urn NUDEC a partir da brigada de 

incendios da FEPAM, nos deparamos como problema relative a territorialidade 

do NUDEC ligado a uma COMDEC. 

A Serra do Mar Paranaense, em sua extensao, engloba varios 

municipios, como Piraquara, Quatro Barras, Morretes, Campina Grande do Sui, 

Antonina, Matinhos, Guaratuba, Sao Jose dos Pinhais, Tijucas do Sui, entre 

outros. Temos assim, uma grande quantidade de municipios que possuem 

por~oes da Serra do Mar em suas areas geograficas, ou seja, a Serra do Mar 

Paranaense esta presente em uma coletividade de municipios, transcendendo 

os limites politicos de seus territories. Nesse enfoque territorial, em face da 

necessidade de prote~ao dessa importante area de preserva~ao ambiental, a 

Serra do Mar necessita de uma macro visao protetiva a fim de que as a~oes 

materializadoras possam ser implementadas adequadamente e 

equanimemente em toda a sua extensao territorial. 

Como a Serra do Mar Paranaense transcende a territorialidade des 

municipios que a contem, faz-se necessaria a cria~ao de uma organiza~ao de 

Defesa Civil que nao esteja adstrita a essa mesma territorialidade municipal, 

mas que, independentemente da area da Serra do Mar Paranaense que possa 

estar sendo afetada por incendios florestais, seja possivel a referida 



organizayao atuar, contando com a colaborayao das COMDEC dos 

municipios onde se localiza a area afetada. 
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No Estado do Parana, como ja foi apresentado, ha organiza9oes de 

Defesa Civil que transcendem a referida territorialidade municipal: as 

Coordenadorias Regionais de Defesa Civil e a Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil. As Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, estando 

intimamente ligadas ao Corpo de Bombeiros, desenvolvem atividades 

operacionais de campo relacionadas aos incendios florestais. Ja a 

Coordenadoria Estadual nao tern essa mesma finalidade e, portanto, nao 

possui pessoal nem tampouco materiais para o desenvolvimento desse tipo de 

atividade operacional, sendo sua missao, primordialmente, a de coordenar as 

atividades de Defesa Civil desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Defesa Civil 

do Estado do Parana. Assim, a estrutura de Defesa Civil para o trabalho 

relacionado especificamente aos incendios florestais na Serra do Mar 

Paranaense, deve estar vinculada a uma COREDEC, com base no que foi 

apresentado, relativamente a caracterfstica de extraterritorialidade municipal 

que a organizayao deve possuir e quanto a inseryao no Sistema Estadual de 

Defesa Civil por meio de sua conexao a urn ente que, alem de possuir a 

mesma caracteristica de extraterritorialidade municipal, desenvolvesse a9oes 

operacionais de combate a incendios florestais. Essa ultima caracteristica faz

se importante considerando que havera a necessidade de emprego operacional 

da organiza9ao de Defesa Civil a ser criada, devendo haver, de parte da 

COREDEC, urn acompanhamento em campo, assim como treinamentos 

peri6dicos, com vistas a uma qualificayao continuada de seus integrantes. 

Diante do quadro apresentado, o NUDEC criado a partir da brigada de 

incendios da FEPAM deve estar diretamente ligado a uma COREDEC. Esse 

NUDEC tera, portanto, caracteristicas de excepcionalidade, sendo adequado 

que ja na sua designa9ao conste esse alerta, passando a ser chamada a 

organiza9ao de NUDEC Especial para a Serra do Mar Paranaense. 



7.13 POSSIBILIDADE JUR(DICA DA CRIACAO DE UM NUDEC LIGADO A 

UMACOREDEC 
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De acordo com o par. 1°, do art. 12, do Dec. Fed. 5.376/05, esta 

autorizada a cria~ao de Regionais Estaduais de Defesa Civil pelas 

Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil: 

Art. 12. Aos 6rgaos estaduais e do Distrito Federal 
compete: 

§ 12 0 6rgao estadual de defesa civil podera criar 
as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC 
como parte integrante da sua estrutura e 
estabelecer suas atribui~oes com a finalidade de 
articular e coordenar as a~oes de defesa civil no 
conjunto dos Municipios que constituem suas 
areas de atua~ao. 

Como se ve, o texto legal remete a propria CEDEC a competencia de 

estabelecer as atribui~oes das Regionais Estaduais. 0 Anexo ao Dec. Est. 

1.343/99, em seus artigos 4°, 13 e 14, em que esta a previsao legislativa 

referente as Coordenadorias Regionais Estaduais de Defesa Civil do Parana, 

silencia quanto as atribui~oes dessas COREDEC. As Coordenadorias 

Regionais tern por finalidade constituirem bra~os da Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil, desempenhando atividades que venham ao encontro daquelas 

que devem ser desenvolvidas pela propria CEDEC, ou seja, a CEDEC passa a 

gerenciar as COREDEC, direcionando o seu trabalho na busca do grande 

objetivo do Sistema Nacional de Defesa, que e a redu~o dos desastres em 

todo o territorio nacional por meio de atividades de preven~ao, prepara~ao, 

resposta e reconstru~ao. De acordo com o art. 12, inc. X, do Dec. Fed. 

5.376/05, a CEDEC tern a atribui~o de promover a implementa~ao de 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil e Nucleos Comunitarios de Defesa 

Civil e, sendo as COREDEC, no Parana, extensoes da CEDEC, devem elas 

tambem promover a implementa~ao de Nucleos Comunitarios de Defesa Civil, 

alem de desenvolver, em suas regioes, as mesmas atribui~oes de competencia 

da CEDEC previstas no art. 12, inc. I a XVI e par. 2°, do Dec. Fed. 5.376/05, 

naquilo que for cabivel, excetuando-se aquelas competencias de carater 

exclusive da CEDEC. Desse raciocinio concluimos que as COREDEC podem 
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criar Nucleos Comunitarios de Defesa Civil, excepcionalmente como no 

caso em questao, que envolve uma area de risco bastante particular e 

importante para o meio ambiente, e que engloba varios municipios 

transcendendo os limites intermunicipais estabelecidos pela legisla9So. 

Nesse entendimento, o art. 12, incisos Ill e X, do Dec. Fed. 5.376/05, 

preve a promo9ao da cria9ao de Nucleos Comunitarios de Defesa Civil, 

NUDEC, assim como a implementa9ao de programas e projetos de Defesa 

Civil. Dessa maneira, o Nucleo Comunitario de Defesa Civil Especial para a 

Serra do Mar diretamente ligado a 68 COREDEC, figura como urn programa 

tendente a proporcionar a prote9ao da area de Mata Atlantica da Serra do Mar 

Paranaense por meio de urn NUDEC com caracteristicas especiais e com 

missao especffica, cumprindo ainda com o comandamento legal previsto no art. 

12, inciso XVI, do mesmo decreta, que estabelece a prioridade que deve ser 

dada as a96es preventivas e de minimiza9ao de desastres, desastres estes 

constituidos, in casu, pelos incendios florestais que anualmente incidem sabre 

a Serra do Mar Paranaense. 

7.14 RELACAO DO NUDEC ESPECIAL PARA A SERRA DO MAR 

PARANAENSE COM AS COMDEC 

As COMDEC que possuem por96es da Serra do Mar Paranaense em 

suas areas de atua9ao devem promover a prote9ao contra os incendios 

florestais nessa importante area de Mata Atlantica, de acordo com o que preve 

a legisla9So e a doutrina que trata de Defesa Civil no Brasil, desenvolvendo as 

quatro a96es basilares de Defesa Civil, ou seja, preven9ao, prepara9ao, 

resposta e reconstru9ao, durante as fases de normalidade e anormalidade, isto 

e, no antes, no durante e no depois da ocorrencia de desastres. Nesse 

sentido, o Dec. Fed. 5.376/05, diz: 

Art. 13. As COMDECs, ou 6rgaos 
correspondentes, compete: 

I - articular, coordenar e gerenciar ac;:oes 
de defesa civil em nfvel municipal; 
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Art. 18. Em situa~s de desastre, as a.;oes 
de resposta e de reconstrucao e recuperacao 
serao da responsabilidade do Prefeito Municipal 
ou do Distrito Federal. 

Para tanto, poderao as COMDEC contar com o NUDEC Especial para a 

Serra do Mar Paranaense, tanto para a promo~o de atividades preventivas, 

quanto para as atividades de combate a incendios na area montanhosa. Os 

componentes do NUDEC Especial estarao treinados e portando os 

equipamentos necessarios para o combate, apoiando as ayoes do Corpo de 

Bombeiros e orientando o trabalho de integrantes das COMDEC que estejam 

no teatro de operayoes. 

A area da Serra do Mar e de diffcil acesso, nao s6 pela densa vegetayao 

que a recobre, mas principalmente em virtude da regiao ser montanhosa, 

requerendo de quem nela adentra, preparo ffsico acima da media, 

conhecimentos especificos do comportamento requerido em areas de altitude e 

a respeito dos perigos existentes em montanha. Diante desse quadro, quando 

ha incendios na Serra do Mar, a COMDEC apresenta serias dificuldades para o 

levantamento dos danos ocorridos, visto que necessitaria de pessoas com 

conhecimento da area afetada que, no caso, em se tratando de regiao 

montanhosa, requer ainda de seus incursores atributos especiais, conforme o 

que ja foi apresentado, para que o trabalho necessaria seja executado com 

qualidade e, sobretudo, seguranya. Nesse sentido o Nucleo Comunitario de 

Defesa Civil Especial para a Serra do Mar Paranaense tera condiyoes 

humanas de realizar os levantamentos em campo necessarios para apoio a 
COMDEC com competencia territorial legal sobre a area afetada, com a 

finalidade de cumprir o que preve o Dec. Fed. 5.376/05: 

Art. 13. As COMDECs, ou 6rgaos 
correspondentes, compete: 
XIII - proceder a avaliacao de danos e prejuizos 
das areas atingidas por desastres, e ao 
preenchimento dos formularies de Notificacao 
Preliminar de Desastres - NOPRED e de Avaliacao 
de Danos-AVADAN. 
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8 CONSIDERACCES FINAlS 

A partir dos elementos reunidos no estudo, verificou-se que a Serra do 

Mar Paranaense constitui urn dos ultimos redutos de Mata Atlantica do Brasil e 

do Planeta, devendo ser preservada e protegida. 

Nesse sentido, a legisla9ao Nacional e Estadual de Defesa Civil serve 

como ferramenta para o desenvolvimento de uma proposta perfeitamente 

factivel que envolva os atores do Sistema Estadual de Defesa Civil e a 

sociedade civil organizada, especificamente os montanhistas que, 

rotineiramente, ja frequentam a regiao montanhosa da Serra do Mar 

Paranaense, tendo desenvolvido urn relacionamento afetivo com aquela regiao. 

Os montanhistas estao organizados em associa9oes de montanhismo e 

numa Federa~o Paranaense de Montanhismo. Esta ja desenvolve urn 

trabalho relativo aos incendios florestais na Serra do Mar por meio de uma 

brigada de incendios ainda ha pouco criada. 

A proposta do presente estudo e de ser criado urn Nlicleo Comunitario 

de Defesa Civil a partir da brigada de incendios da FEPAM, nucleo esse com 

caracteristicas especiais, denominado NUDEC Especial para a Serra do Mar 

Paranaense. 

Os Nlicleos Comunitarios de Defesa Civil sao constituldos a partir de 

grupos ja existentes e organizados para a consecu9ao de determinadas 

atividades especlficas de Defesa Civil. 

0 NUDEC Especial para a Serra do Mar Paranaense, ligado diretamente 

a uma COREDEC, sem vinculo direto a qualquer COMDEC, sera constituido 

por montanhistas voluntarios da Federa9ao Paranaense de Montanhismo, 

FEPAM, com sede em Curitiba, pelas razoes conclusivas apresentadas no item 

referente aos Resultados e Discussoes. 

0 Estado do Parana possui oito COREDEC, cada uma tendo uma area 

de atua9ao composta por urn conjunto de municipios. Considerando que a 

Serra do Mar Paranaense esta inserida nas areas das sa e sa COREDEC, com 

sede em Sao Jose dos Pinhais e Paranagua, respectivamente, nao seria 

cabivel o NUDEC Especial estar vinculado as duas COREDEC, tendo em vista 

o conflito de competencia que pode ser gerado quanto ao gerenciamento do 
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NUDEC Especial em atendimentos a incendios reais. Para selegao da 

COREDEC mais apropriada destinada a abrigar o NUDEC Especial, 

considerou-se a circunstancia relacionada a localizagao dos voluntaries e da 

propria FEPAM, que e o municipio de Curitiba, vizinho ao municipio de Sao 

Jose dos Pinhais, sede da sa COREDEC. Em se considerando a distancia 

entre a sa e a sa COREDEC em rela~ao a Curitiba, concluiu-se que a sa 
COREDEC, sendo menos distante, propiciara facilidades relativamente a 
execu~ao de constantes reunioes e treinamentos promovidos e ministrados 

pela COREDEC ao NUDEC Especial. 

A organizagao de tal NUDEC Especial obedecera ao que a doutrina 

nacional de Defesa Civil preve, e ao constante do art. 14, inc. I a VI, do Dec. 

Fed. 5.37S/05: 

Art. 14. Os NUDECs, ou entidades 
correspondentes, funcionam como centres de 
reunioes e debates entre a COMDEC e as 
comunidades locais e planejam, promovem e 
coordenam atividades de defesa civil, com 
destaque para: 

I - a avalia~o de riscos de desastres e a 
prepara~o de mapas tematicos relacionados com 
as ameaoas, as vulnerabilidades dos cenarios e 
com as areas de riscos intensificados; 

II - a promocao de medidas preventivas 
estruturais e nao-estruturais, com o objetivo de 
reduzir os riscos de desastres; 

Ill - a elabora~o de pianos de contingencia e 
de operacoes, objetivando a resposta aos 
desastres e de exercicios simulados, para 
aperfeicoa-los; 

IV- o treinamento de voluntaries e de equipes 
tecnicas para atuarem em circunstancias de 
desastres; 

V - a articula~o com 6rgaos de 
monitorizacao, alerta e alarme, com o objetivo de 
otimizar a previsao de desastres; e 

VI - a organiza~o de pianos de chamadas, 
com o objetivo de otimizar o estado de alerta na 
iminencia de desastres. 

A organiza~ao do NUDEC Especial para a Serra do Mar Paranaense 

constara de Regulamento especifico, em que serao previstas as atribui¢es da 

sa COREDEC e do NUDEC Especial, devendo tal documento ser elaborado de 

comum acordo entre as partes, ficando muito bern claras as atribui~oes de 

cada uma delas. 
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E importante tambem ressaltar que o NUDEC e composto por 

voluntaries que, eventualmente, poderao nao comparecer para o desempenho 

da atividade proposta, nao havendo qualquer obrigatoriedade formal nesse 

sentido. 0 que ha e uma especie de comprometimento moral, uma vez que a 

68 COREDEC, quando houver a necessidade de chamamento do NUDEC 

Especial ao trabalho, e porque houve a real necessidade da participayao da 

organiza~ao voluntaria para o que foi criada, ou seja, o combate a incendios 

florestais na Serra do Mar Paranaense. 
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APENDICEA 

QUESTIONARIO APLICADO As ASSOCIACCES DE MONTANHISMO 
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0 presente questionario destina-se a compor material para a confecyao 

de monografia de conclusao do Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais do 

Capitao QOBM Antonio Geraldo HILLER Lin~, tendo por tema: "SERRA DO 

MAR: SUA PROTECAO CONTRA INCENDIOS FLORESTAIS POR MEIO DE 

NUCLEOS COMUNITARIOS DE DEFESA CIVIL FORMADOS A PARTIR DAS 

ASSOCIACCES DE MONTANHISTAS EXISTENTES EM CURITIBA." 

Nao e necessaria identificar-se. 

Sua participayao e fundamental para levantamento de dados da 

realidade atual. 

Obrigado pela sua colabora~o. 

1. Qual o numero de associados ativos? 
( ) ate 15 ( ) entre 16 e 30 ( ) entre 31 e 45 ( ) entre 46 e 60 ( ) mais de 
60 

2. A associac;ao participa do Programa Adote uma Montanha da CBME? 
( ) sim ( ) nao 

3. Ha previsao de departamento ou setor na associayao que trate de assuntos 
relacionados a incendios florestais na Serra do Mar? 
( ) sim ( ) nao 

4. Ha Pianos de Contingencia desenvolvidos na associac;ao relativamente a 
incendios florestais na Serra do Mar? 
( ) sim ( ) nao 
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5. Ha associados com treinamento para combate a incendios florestais? 
( ) sim ( ) nao 

6. Se sim, quantos associados possuem treinamento para combate a incendios 
florestais? 
( ) menos de 1 0% ( ) de 10,1 a 20% ( ) de 20,1 a 40% ( ) mais de 40% 

7. Ha alguma parceria entre a associayao eo Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana para o desenvolvimento de treinamentos visando o combate a 
incendios florestais? 
( ) sim ( ) nao 

8. A Diretoria da associaoao tern conhecimento a respeito do que e e como 
funciona a Defesa Civil? 
( ) sim ( ) nao 

9. Ha interesse na forma9ao de uma NUDEC, Nucleo Comunitario de Defesa 
Civil, a partir da associaoao para tratar especificamente de incendios florestais? 
( ) sim ( ) nao 

10.Porque? ____________________________________________ __ 

11. Ha associados que habitualmente participam voluntariamente em a96es de 
com bate a incendios florestais na Serra do Mar quando estes acontecem? 
( ) sim ( ) nao 

Curitiba, PR, _____ de---------de 2009 
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QUESTIONARIO APLICADO A 
FEDERACAO PARANAENSE DE MONTANHISMO 

dll I 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTABEIS UFPR 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO EM 
SEGURANCA PUBLICA 

QUESTIONARIO DESTINADO A 
FEDERACAO PARANAENSE DE MONTANHISMO 
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0 presente questionario destina-se a compor material para a confecc;ao 

de monografia de conclusao do Curse de Aperfei~oamento de Oficiais do 

Capitao QOBM Antonio Geraldo HILLER Lino, tendo por tema: "SERRA DO 

MAR: SUA PROTECAO CONTRA INCENDIOS FLORESTAIS POR MEIO DE 

NUCLEOS COMUNITARIOS DE DEFESA CIVIL FORMADOS A PARTIR DAS 

ASSOCIACOES DE MONTANHISTAS EXISTENTES EM CURITIBA." 

Nao e necessaria identificar-se. 

Sua participa~o e fundamental para levantamento de dados da 

realidade atual. 

Obrigado pela sua colabora~ao. 

1. Qual o numero de associa~oes federadas localizadas em Curitiba e regiao? 

2. As associa~oes participantes do Programs Adote uma Montanha da FEPAM 
desenvolvem atividades rotineiras nas montanhas ''adotadas" com vistas a 
consecu~o do Programs? 
( ) sim ( ) nao ( ) algumas associa~oes 



3. Ha previsao de departamento ou setor na FEPAM que trate dos assuntos 
relacionados aos incendios florestais na Serra do Mar? 
( ) sim ( ) nao 
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4. Ha promot;ao de treinamentos anuais para o combate a incemdios florestais 
a partir da FEPAM em parceria como Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana? 
( ) sim ( ) sim, mas nao anualmente ( ) nao 

5. Ha Pianos de Contingencia na FEPAM relativos a incendios florestais na 
Serra do Mar? 
( ) sim ( ) nao 

6. A Diretoria da FEPAM tern conhecimento a respeito do que e e como 
funciona a Defesa Civil? 
( ) sim ( ) nao 

7. Ha interesse na format;ao de uma NUDEC, Nucleo Comunitario de Defesa 
Civil, a partir da FEPAM para tratar especificamente de incendios florestais? 
( ) sim ( ) nao 

8.Porque? ____________________________________________ ___ 

9. Ha filiados que habitualmente participam voluntariamente em at;oes de 
combate a incendios florestais na Serra do Mar quando estes acontecem? 
( ) sim ( ) nao 

Curitiba, PR, ____ de-----------de 2009 
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APENDICE C 

MINUTA DE TERMO DE CRIACAO DE NUDEC 

MINUTA DE TERMO DE CRIAQAO DE NUDEC 

TERMO QUE ENTRE Sl CELEBRAM A sa COORDENADORIA REGIONAL 
DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PARANA E A FEDERACAO 
PARANAENSE DE MONTANHISMO- FEPAM, PARA FINS DE CRIACAO DO 
NUCLEO COMUNITARIO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL PARA A SERRA 
DO MAR PARANAENSE. 

Aos dias do mes de do ano de I a sa 
COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO 
PARANA, representada por seu Coordenador, o Senhor , 
CPF/MF n° e a FEDERACAO PARANAENSE DE 
MONTANHISMO- FEPAM, CNPJ , neste ato representada 
por seu Presidente, o Senhor , portador da cedula de 
identidade RG n° I CPF n° I 

doravante denominados, respectivamente, sa COREDEC e FEPAM, resolvem 
firmar o presente Termo, visando criar o NUCLEO COMUNITARIO DE 
DEFESA CIVIL ESPECIAL PARA A SERRA DO MAR PARANAENSE -
NUDEC SERRA DO MAR, com o fim de apoiar as a9oes de Defesa Civil de 
preven9ao e combate a incendios florestais na area da Serra do Mar 
Paranaense, desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana, como responsavel pelas Coordenadorias Regionais de Defesa Civil do 
Parana, mediante as clausulas e condi9oes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DAS ATRIBUICOES DA sa COREDEC 

A sa COREDEC compete: 

1- elaborar em parceria com a FEPAM o REGULAMENTO DO NUCLEO 
COMUNITARIO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL PARA A SERRA DO MAR 
PARANAENSE; 

II - convocar o NUDEC SERRA DO MAR para integrar as ac;oes de 
prevenc;ao ou combate a incendios florestais na area da Serra do Mar 
Paranaense; 

Ill - em a9oes de combate a incendios na Serra do Mar Paranaense a sa 
COREDEC devera acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do NUDEC 
SERRA DO MAR, assessorando-o tecnicamente e direcionando o seu emprego 
tatico, quando necessaria, por meio da presen9a no(s) local(is) de ocorrencia 
de, no minimo, urn bombeiro militar; 
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IV - ministrar curses de capacita~o e atualiza~ao profissional aos 
voluntaries do NUDEC SERRA DO MAR quanto a preven~ao e combate a 
incendios florestais, socorros de urgencia, entre outros. 

ClAUSULA SEGUNDA- DAS ATRIBUICOES DA FEPAM: 

A FEPAM compete: 

I - elaborar em parceria com a 68 COREDEC o REGULAMENTO DO 
N0CLEO COMUNITARIO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL PARA A SERRA DO 
MAR PARANAENSE; 

II - atender a convoca~ao para integrar ac;Oes de preven~ao ou combate 
a incendios florestais na Serra do Mar Paranaense; 

Ill - o atendimento a que se refere o incise anterior devera ser 
desencadeado por voluntario de plantae; 

IV - a FEPAM devera desenvolver plano de chamada dos voluntaries 
para acionamento quando necessaria; 

V- o NUDEC SERRA DO MAR devera acionar a 68 COREDEC quando 
obtiver a informac;ao da existencia de focos de incendio na Serra do Mar 
Paranaense. 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUICOES DOS VOLUNTARIOS: 

1- cumprir o REGULAMENTO DO NOCLEO COMUNITARIO ESPECIAL 
DE DEFESA CIVIL PARA A SERRA DO MAR PARANAENSE; 

II - inscrever-se como voluntario no cadastre constante do site da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Parana, www.defesacivil.pr.goy.br; 

Ill - possuir, no minimo, curse de capacita~ao ministrado ou reconhecido 
pela 68 COREDEC quanto a preven~o e combate a incendios florestais e 
socorros de urgencia. 

ClAUSULA QUART A-DA VIGENCIA 

0 presente Termo tera prazo de vigencia indeterminado. 

PARAGRAFO UNICO 

0 presente Termo podera ser revogado de acordo com o que preve a Clausula 
Oitava. 

CLAUSULA QUINTA- DOS ADITAMENTOS 

Serao admitidos aditamentos ao presente Termo, obedecidas as disposi~oes 
legais vigentes para a especie, mediante acordos formais entre as partes e 
autoriza~ao da autoridade competente. 
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CLAUSULA SEXTA- DOS RECURSOS 

0 presente Termo nao envolvera recursos financeiros ou transferencias 
voluntarias de qualquer das partes. 

CLAUSULA SETIMA - DO CONVENIO DO NUDEC SERRA DO MAR COM 
TERCEIROS 

0 NUDEC SERRA DO MAR somente podera firmar convenio com outros 
6rgaos e instituic;oes governamentais, entidades nao-governamentais e mesmo 
empresas privadas, desde que nao conflite com as disposic;Oes do Sistema 
Nacional e Estadual de Defesa Civil e, ainda, ap6s concordancia expressa da 
sa Coordenadoria Regional de Defesa Civil. 

CLAUSULA OITAVA- DO FORO 

Fica eleito o foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba para 
dirimir quaisquer duvidas ou litigios decorrentes deste Convenio, com expressa 
renuncia de qualquer outro. 

E por assim estarem de acordo, assinam as partes, por seus representantes, 
firmando o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presenc;a de 
duas testemunhas. 

Sao Jose dos Pinhais, PR, __ de--------de 2009 

COORDENADOR DA sa COREDEC 

PRESIDENTE DA FEDERACAO PARANAENSE DE MONTANHISMO 

Testemunhas 
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ANEXOA 

Presidincia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

DECRETO N° 5.376 DE 17 DE FEVE~REIRO DE 2005. 
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Dispoe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil - SINDEC e o Conselho 
Nacional de Defesa Civil, e da outras 
providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribui~o que lhe confere o 
art. 84, inciso VI, alinea .. a .. , e tendo em vista o disposto no art. 21, inciso XVIII, 
da Constitui~o, 

DECRETA: 

Art. 12 Os 6rgaos e entidades da administra~o publica federal, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, as entidades privadas e a 
comunidade, responsaveis pelas a¢es de defesa civil em todo o territ6rio 
nacional, constituirao o Sistema Nacional de Defesa Civil- SINDEC, sob a 
coordena~o da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministerio da 
lntegra~o Nacional. 

Art. 22 As a¢es de defesa civil sao articuladas pelos 6rgaos do SINDEC 
e objetivam, fundamentalmente, a redu~o dos desastres, que compreendem 
os seguintes aspectos globais: 

I - a preven~o de desastres; 

U - a prepara~o para emergencias e desastres; 

Ill- a resposta aos desastres; 

IV - a reconstru~o e a recupera~o. 

Art. 311 Para fins deste Decreta, considera-se: 

1 - defesa civil: o conjunto de a~oes preventivas, de socorro, assistenciais · 
e recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o 
moral da popula~o e restabelecer a normalidade social; 
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II - desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 
pelo homem sabre urn ecossistema vulneravel, causando danos humanos, 
materiais ou ambientais e conseqOentes prejufzos economicos e sociais; 

Ill - situat;ao de emergencia: o reconhecimento pelo poder publico de 
situat;ao anormal, provocada por desastres, causando danos superaveis pela 
comunidade afetada; 

IV - estado de calamidade publica: o reconhecimento pelo poder publico 
de situat;ao anormal, provocada por desastres, causando serios danos a 
comunidade afetada, inclusive a incolumidade ou a vida de seus integrantes. 

Art. 42 0 SINDEC tern por finalidade: 

I - planejar e promover a defesa permanents contra desastres naturais, 
antropogenicos e mistos, de maior prevalencia no Pafs; 

II - realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres; 

Ill - atuar na iminencia e em circunstancias de desastres; 

IV - prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populat;oes afetadas, 
e reabilitar e recuperar os cenarios dos desastres; 

V- promover a articulat;ao e coordenar os 6rgaos do SINDEC em todo o 
territ6rio nacional. 

Art. 52 lntegram o SINDEC: 

I - 6rgao superior: o Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, 
responsavel pela formulat;ao e deliberat;ao de politicas e diretrizes do Sistema; 

II - 6rgao central: a Secretaria Nacional de Defesa Civil, responsavel pela 
articulat;ao, coordenayao e supervisao tecnica do Sistema; 

Ill - 6rgaos regionais: as Coordenadorias Regionais de Defesa 
Civil - CORDEC, ou 6rgaos correspondentes, localizadas nas cinco 
macrorregioes geograficas do Brasil e responsaveis pela articulat;ao e 
coordenat;ao do Sistema em nivel regional; 

IV - 6rgaos estaduais: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil - CEDEC 
ou 6rgaos correspondentes, Coordenadoria de Defesa Civil do Distrito Federal 
ou 6rgao correspondents, inclusive as suas regionais, responsaveis pela 
articulat;ao e coordenat;ao do Sistema em nivel estadual; 

V- 6rgaos mumc1pais: Coordenadorias Municipais de Defesa 
Civil - COMDEC ou 6rgaos correspondentes e Nucleos Comunitarios de Defesa 
Civil - NUDEC, ou entidades correspondentes, responsaveis pela articulayao e 
coordenat;ao do Sistema em nivel municipal; 
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VI- 6rgaos setoriais: os 6rgaos da administra~o publica federal, 
estadual, municipal e do Distrito Federal, que se articulam com os 6rgaos de 
coordenac;ao, com o objetivo de garantir atua~o sistemica; 

VII - 6rgaos de apoio: 6rgaos publicos e entidades privadas, associac;oes 
de voluntaries, clubes de servic;os, organizac;oes nao-govemamentais e 
associac;oes de classe e comunitarias, que ap6iam os demais 6rgaos 
integrantes do Sistema. 

Art. 62 0 Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, 6rgao colegiado 
de carater normative, deliberative e consultive integrante da estrutura 
regimental do Ministerio da lntegra~o Nacional, tern por finalidade a 
formula«;ao e delibera~o de diretrizes govemamentais em materia de defesa 
civil, e por competencia: 

I - aprovar normas e procedimentos para articula~o das ac;oes federais 
com o Distrito Federal, os Estados e os Municipios, bern como a cooperac;ao 
de entidades privadas, tendo em vista a atuac;ao coordenada das atividades de 
defesa civil; 

II - aprovar e atualizar a politica nacional de defesa civil e as diretrizes de 
ac;ao govemamental, referentes ao assunto; 

Ill - recomendar aos diversos 6rgaos integrantes do SINDEC ac;oes 
prioritarias que possam prevenir ou minimizar os desastres naturais ou 
provocados pelo homem; 

IV - aprovar os criterios para a declarac;ao, a homologac;ao e o 
reconhecimento de situac;ao de emergencia ou de estado de calamidade 
publica; 

V- aprovar os pianos e programas globais e setoriais elaborados pelo 
SINDEC; 

VI - deliberar sobre as ac;oes de cooperac;ao intemacional ou estrangeira, 
de interesse do SIN DEC, observadas as normas vigentes; 

VII - aprovar a criac;ao de comissoes tecnicas interinstitucionais para 
realizac;ao de estudos, pesquisas e trabalhos especializados, de interesse da 
defesa civil; 

VIII - designar grupos de trabalhos emergenciais interinstitucionais com o 
objetivo de articular e agilizar as ac;oes federais em situac;oes de desastre de 
grande intensidade; 

·1x - aprovar criterios tecnicos para analise e aprovac;ao de obras e 
servic;os, destinados a prevenir riscos, minimizar danos e recuperar areas 
deterioradas por desastres; 



X - elaborar o regimento interne, que dispora sobre seu 
funcionamento, bern como proper altera96es; 
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XI - submeter o regimento interne para aprova9ao do Ministro de Estado 
da lntegra9ao Nacional. 

Art. 72 0 CONDEC compoe-se de: 

I - Plenario; 

II - Comite Consultive; 

Ill- Comites Tecnicos e Grupos de Trabalho. 

Paragrafo unico. Os Comites T ecnicos e Grupos de Trabalho serao 
instituidos pelo Presidente do CONDEC, com o fim de promover estudos e 
elabora9ao de propostas sobre temas especificos, a serem submetidos a 
composi9ao plenaria do Conselho, que definira no ato da sua cria9ao os 
objetivos especificos, a composi~o e prazo para conclusao do trabalho. 

Art. 82 0 plenario do CONDEC sera presidido pelo Secretario Nacional de 
Defesa Civil do Ministerio da lntegra9ao Nacional e sera composto por urn 
representante de cad a 6rgao a seguir indicado: 

I - Ministerio da Justi9a; 

II - Ministerio da Defesa; 

Ill - Ministerio das Rela96es Exteriores; 

IV- Ministerio da Fazenda; 

V- Ministerio dos Transportes; 

VI - Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; 

VII - Ministerio da Educa9ao; 

VIII - Ministerio da Cultura; 

IX - Ministerio do Trabalho e Emprego; 

X - Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; 

XI - Ministerio da Saude; 

XII - Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior; 

XIII - Ministerio de Minas e Energia; 
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XIV - Ministerio do Planejamento, Orc;amento e Gestae; 

XV- Ministerio das Comunicac;oes; 

XVI- Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

XVII - Ministerio do Meio Ambiente; 

XVIII - Ministerio do Esporte; 

XIX - Ministerio do Turismo; 

XX - Ministerio da lntegrac;ao Nacional; 

XXI - Ministerio do Desenvolvimento Agrario; 

XXII - Ministerio das Cidades; 

XXIII - Ministerio da Previdencia Social; 

XXIV - Casa Civil da Presidencia da Republica; 

XXV - Gabinete de Seguranc;a lnstitucional da Presidencia da Republica; 

XXVI- Secretaria de Coordenac;ao Polftica e Assuntos lnstitucionais da 
Presidencia da Republica; 

XXVII - Secretaria de Comunicac;ao de Governo e Gestae Estrategica da 
Presidencia da Republica; 

XXVIII - Comando da Marinha; 

XXIX - Comando do Exercito; 

XXX - Comando da Aeronautics. 

§ 12 Os membros do CONDEC, titulares e suplentes, serao designados 
pelo Ministro de Estado da lntegrac;ao Nacional, mediante indicac;ao dos 6rgaos 
representados. 

§ 22 0 CONDEC reunir-se-a em carater ordinario no minimo uma vez ao 
ano e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, por 
iniciativa propria ou a requerimento de urn terc;o de seus membros. 

§ 32 Em carater de urgencia, o Presidente do CONDEC podera deliberar 
ad referendum do colegiado. 

Art. 92 0 Comite Consultive, unidade de assessoramento ao CONDEC, 
sera integrado por titulares: 
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I - dos 6rgaos de defesa civil regionais; 

II - dos 6rgaos de defesa civil estaduais; 

Ill - dos 6rgaos de defesa civil do Distrito Federal. 

Art. 10. A Secreta ria Nacional de Defesa Civil, na qualidade de 6rgao 
central do SINDEC, compete: 

I - promover e coordenar as ac;oes de defesa civil, articulando e integrando 
os 6rgaos do SINDEC em todos os niveis; 

II - normatizar, acompanhar e orientar as ac;oes desenvolvidas pelos 
6rgaos integrantes do SINDEC; 

Ill - promover, em articulac;ao com os Estados, Municipios e o Distrito 
Federal, a organizac;ao e a implementac;ao das COMDECs, ou 6rgaos 
correspondentes, e dos NUDECs, ou entidades correspondentes; 

IV - definir as areas prioritarias para investimentos que contribuam para 
minimizar as vulnerabilidades dos Municipios, dos Estados, do Distrito Federal 
e das macrorregioes geograficas do Pais; 

V - promover estudos referentes as causas e possibilidades de ocorrencia 
de desastre de qualquer origem, sua incidencia, extensao e conseqoencia; 

VI - sistematizar e integrar informac;oes no ambito do SINDEC; 

VII - elaborar, atualizar e propor ao CONDEC a politica nacional de defesa 
civil e as diretrizes da ac;ao governamental na area de defesa civil, bern como 
promover a sua implementac;ao; 

VIII - consolidar e compatibilizar pianos e programas globais, regionais e 
setoriais, observadas as politicas e as diretrizes da ac;ao governamental de 
defesa civil; 

IX - manter o Grupo de Apoio a Desastres, formado por equipe tecnica 
multidisciplinar, mobilizavel a qualquer tempo, para atuar em situac;oes criticas, 
por solicitac;ao expressa de Estados, Municipios e do Distrito Federal; 

X - elaborar e implementar pianos de contingencia de defesa civil, bern 
como projetos relacionados com o assunto, na sua esfera de atuac;ao; 

XI - executar programa de capacitac;ao de recursos em defesa civil e 
apoiar os Estados, Distrito Federal e Municipios nessas atividades; 

XII- incentivar, em nivel nacional, as atividades de desenvolvimento de 
recursos humanos em defesa civil; 
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XIII- incentivar a implantac;ao de Centros Universitarios de Ensino e 
Pesquisa sobre Desastres - CEPED ou nucleos multidisciplinares destinados a 
pesquisa, extensao e capacita<;ao de recursos humanos com vistas ao 
gerenciamento e a execuc;ao de atividades de defesa civil; 

XIV - criar grupos de trabalho com o objetivo de prestar o apoio tecnico 
necessaria a atuac;ao de 6rgaos ou entidades na area de defesa civil; 

XV - propor ao CONDEC criterios para a declara<;ao, a homologac;ao e o 
reconhecimento de situac;ao de emergencia ou de estado de calamidade 
publica; 

XVI - emitir parecer sobre relat6rios e pleitos relativos ao reconhecimento 
da situac;ao de emergencia e do estado de calamidade publica; 

XVII - propor ao Ministro de Estado da lntegrac;ao Nacional o 
reconhecimento de situac;ao de emergencia ou de estado de calamidade 
publica, de acordo com os criterios estabelecidos pelo CONDEC; 

XVIII - prestar apoio tecnico e administrativo ao CONDEC e a Junta 
Deliberativa do Fundo Especial para Calamidades Publicas- FUNCAP, criado 
pelo Decreto-Lei n° 950. de 13 de outubro de 1969: 

XIX - participar do Sistema de Protec;ao ao Programa Nuclear 
Brasileiro - SIPRON, na forma do Decreto-Lei no 1.809, de 7 de outubro de 
1980, e legislac;ao complementar; 

XX - implantar e operacionalizar o Centro Nacional de Gerenciamento de 
Riscos e Desastres- CENAD, e promover a consolidac;ao e a interligac;ao das 
informac;oes de riscos e desastres no ambito do SINDEC; 

XXI - promover e orientar tecnicamente os Municlpios, em articulac;ao com 
os Estados e o Distrito Federal, a organiza<;ao e a implementac;ao de 
comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial para 
comandar, controlar e coordenar as ac;Oes emergenciais, em circunstancias de 
desastres; 

XXII - implantar e implementar os Sistemas de lnformac;oes sobre 
Desastres no Brasil - SINDESB, o Sistema de Monitorizac;ao de Desastres, o 
Sistema de Alerta e Alarme de Desastres, o Sistema de Resposta aos 
Desastres, o Sistema de Auxilio e Atendimento a Populac;ao e o Sistema de 
Prevenc;ao e de Reconstruc;ao, no ambito do SINDEC, e incentivar a criac;ao e 
interligac;ao de centros de operac;oes nos seus tres nfveis; 

XXIII - propor criterios tecnicos para analise e aprovac;ao de obras e 
servic;os destinados a prevenir riscos, minimizar danos e recuperar areas 
deterioradas por desastres; 

XXIV - dar prioridade ao apoio as ac;oes preventivas e as demais 
relacionadas com a minimizac;ao de desastres; 
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XXV - participar de 6rgaos colegiados que tratem da execu9ao de 
medidas relacionadas com a prote9ao da populayao, preventivas e em caso de 
desastres, inclusive acidente nuclear; 

XXVI - promover o intercambio tecnico entre organismos governamentais 
internacionais de prote9ao e defesa civil, participando como membro 
representante da Defesa Civil Brasileira. 

Paragrafo unico. A Secretaria Nacional de Defesa Civil cabera prover o 
apoio administrative e os meios necessaries a execu9ao dos trabalhos de 
secretaria do CON DEC e seus comites e grupos de trabalho. 

Art. 11. Aos 6rgaos regionais compete: 

1- coordenar, orientar e avaliar, em nivel regional, as a9oes desenvolvidas 
pelos 6rgaos integrantes do SINDEC; 

II - realizar estudos sobre a possibilidade de ocorrencia de desastre de 
qualquer origem, sua incidencia, extensao e conseqOencia; 

Ill- manter atualizadas e disponiveis as informa9oes relacionadas a 
defesa civil; 

IV- coordenar a elaborayao e implementayao de pianos diretores de 
defesa civil, pianos de contingencia e pianos de opera9oes, bern como projetos 
relacionados com o assunto; 

V- facilitar e consolidar os pianos e programas estaduais de defesa civil, 
para a elaborayao de pianos regionais; 

VI - apoiar as atividades de capacita9ao de recursos humanos 
direcionadas as ayoes de defesa civil; 

VII - apoiar a distribui9ao e o controle de suprimentos as popula96es 
atingidas por desastres, em articula9ao com 6rgaos assistenciais integrantes 
do SINDEC; 

VIII - incentivar a implementayao de COMDECs, ou 6rgaos 
correspondentes, e de NUDECs, ou entidades correspondentes; 

IX- promover nos Municipios, em articula9ao com os Estados e o Distrito 
Federal, a organiza9ao e a implementayao de comandos operacionais a serem 
utilizados como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as 
a9oes emergenciais, em circunstancias de desastres; 

X - participar dos Sistemas de que trata o art. 22 e promover a cria9ao e 
interliga9ao de centros de opera9oes; 

XI - dar prioridade ao apoio as ayoes preventivas e as demais 
relacionadas com a minimizayao de desastres. 
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Art. 12. Aos 6rgaos estaduais e do Distrito Federal compete: 

1- articular, coordenar e gerenciar as a~oes de defesa civil em nivel 
estadual; 

II - manter atualizadas e disponiveis as informa~oes relacionadas com a 
defesa civil; 

Ill - elaborar e implementar pianos diretores de defesa civil, pianos de 
contingencia e de opera~oes, bem como programas e projetos relacionados 
com o assunto; 

IV - prever recursos or~amentarios pr6prios necessaries as a~oes 
assistenciais, de recupera~ao ou preventivas, como contrapartida as 
transferencias de recursos da Uniao, na forma da legisla~ao vigente; 

V - capacitar recursos humanos para as a~oes de defesa civil; 

VI - promover a inclusao dos principios de defesa civil, nos curriculos 
escolares da rede estadual e do Distrito Federal de ensino medio e 
fundamental, proporcionando todo apoio a comunidade docente no 
desenvolvimento de material pedag6gico-didatico para esse fim; 

VII - manter a SEDEC e a CORDEC, ou 6rgao correspondente, 
informados sobre as ocorrencias de desastres e atividades de defesa civil; 

VIII - propor a autoridade competente a homologa~ao de situa~ao de 
emergencia e de estado de calamidade publica, de acordo com criterios 
estabelecidos pelo CONDEC e, em casos excepcionais, definidos pelo 
CONDEC, a sua decreta~ao; 

IX - apoiar a coleta, a distribui~o e o controle dos suprimentos 
necessaries ao abastecimento da popula~ao atingida em situa~ao de 
desastres; 

X - promover e apoiar a implementa~ao e o funcionamento das 
COMDECs, ou 6rgaos correspondentes, e dos NUDECs, ou entidades 
correspondentes; 

XI - promover nos Municipios e no Distrito Federal, em articula~o com as 
COMDECs, ou 6rgaos correspondentes, a organiza~ao e a implementa~ao de 
comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial para 
comandar, controlar e coordenar as a~oes emergenciais, em circunstancias de 
desastres; 

XII - capacitar e apoiar OS Municipios e 0 Distrito Federal a procederem a 
avalia~ao de danos e prejuizos nas areas atingidas por desastres; 

XIII - participar dos Sistemas de que trata o art. 22 e promover a cria~o e 
a interliga~ao de centros de opera~oes; 



65 

XIV - orientar as vistorias de areas de risco, intervir ou recomendar a 
interven~o preventiva, o isolamento e a evacuacao da popula~o de areas e 
de edificacoes vulneraveis; 

XV - realizar exercrcios simulados para treinamento das equipes e 
aperfeicoamento dos pianos de contingencia; 

XVI - dar prioridade ao apoio as acoes preventivas e as relacionadas com 
a minimizacao de desastres. 

§ 12 0 6rgao estadual de defesa civil podera criar as Regionais Estaduais 
de Defesa Civil - REDEC como parte integrante da sua estrutura e estabelecer 
suas atribuiyaes com a finalidade de articular e coordenar as acoes de defesa 
civil no conjunto dos Municlpios que constituem suas areas de atua~o. 

§ 22 Os Estados poderao exercer, na sua jurisdi~o. o controle e a 
fiscalizacao das atividades capazes de provocar desastres. 

Art. 13. As COMDECs, ou 6rgaos correspondentes, compete: 

I - articular, coordenar e gerenciar acoes de defesa civil em nrvel 
municipal; 

II - promover a ampla participa~o da comunidade nas acoes de defesa 
civil, especialmente nas atividades de planejamento e acoes de respostas a 
desastres e reconstrucao; 

Ill - elaborar e implementar pianos diretores, pianos de contingencias e 
pianos de operacoes de defesa civil, bern como projetos relacionados com o 
assunto; 

IV- elaborar o plano de acao anual, objetivando o atendimento de acoes 
em tempo de normalidade, bern como em situacoes emergenciais, com a 
garantia de recursos do orcamento municipal; 

V - prover recursos oryamentarios pr6prios necessanos as acoes 
relacionadas com a minimizacao de desastres e com o restabelecimento da 
situacao de normalidade, para serem usados como contrapartida da 
transferencia de recursos da Uniao e dos Estados, de acordo com a legislacao 
vigente; 

VI - capacitar recursos humanos para as acoes de defesa civil e promover 
o desenvolvimento de associacoes de voluntaries, buscando articular, ao 
maximo, a atua~o conjunta com as comunidades apoiadas; 

VII- promover a inclusao dos princlpios de defesa civil, nos currrculos 
escolares da rede municipal de ensino medio e fundamental, proporcionando 
todo apoio a comunidade docente no desenvolvimento de material pedag6gico
didatico para esse tim; 
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VIII - vistoriar edificac;oes e areas de risco e promover ou articular a 
intervenc;ao preventiva, o isolamento e a evacuac;ao da populac;ao de areas de 
risco intensificado e das edificac;oes vulneraveis; · · 

IX - implantar bancos de dados e elaborar mapas tematicos sobre 
ameac;as multiplas, vulnerabilidades e mobiliamento do territ6rio, nfvel de riscos 
e sobre recursos relacionados com o equipamento do territ6rio e disponfveis 
para 0 apoio as operac;oes; 

X - analisar e recomendar a inclusao de areas de riscos no plano diretor 
estabelecido pelo § 1 o do art. 182 da Constituic;ao: 

XI - manter o 6rgao estadual de defesa civil e a Secretaria Nacional de 
Defesa Civil informados sobre a ocorrencia de desastres e sobre atividades de 
defesa civil; 

XU - realizar exercicios simulados, com a participac;ao da populac;ao, para 
treinamento das equipes e aperfeic;oamento dos pianos de contingencia; 

XIII - proceder a avaliac;ao de danos e prejufzos das areas atingidas por 
desastres, e ao preenchimento dos formularies de Notificac;ao Preliminar de 
Desastres- NOPRED e de Avaliac;ao de Danos- AVADAN; 

XIV - proper a autoridade competente a decretac;ao de situac;ao de 
emergencia ou de estado de calamidade publica, de acordo com os criterios 
estabelecidos pelo CONDEC; 

XV - vistoriar, periodicamente, locais e instalac;oes adequadas a abrigos 
temporaries, disponibilizando as informac;oes relevantes a populac;ao; 

XVI - executar a coleta, a distribuic;ao e o controle de suprimentos em 
situac;oes de desastres; 

XVII - planejar a organizac;ao e a administrac;ao de abrigos provis6rios 
para assistencia a populac;ao em situac;ao de desastres; 

XVIII - participar dos Sistemas de que trata o art. 22, prom over a criac;ao e 
a interligac;ao de centres de operac;oes e incrementar as atividades de 
monitorizac;ao, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar a previsao de 
desastres; 

XIX- promover a mobilizac;ao comunitaria e a implantac;ao de NUDECs, 
ou entidades correspondentes, especialmente nas escolas de nfvel 
fundamental e medic e em areas de riscos intensificados e, ainda, implantar 
programas de treinamento de voluntaries; 

XX - implementar os comandos operacionais a serem utilizados como 
ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ac;oes 
emergenciais em circunstancias de desastres; 
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XXI - articular-sa com as Regionais Estaduais de Defesa 
Civil - REDEC, ou 6rgaos correspondentes, e participar ativamente dos Pianos 
de Apoio Mutuo- PAM, em acordo com o principia de auxilio mutuo entre os 
Municipios. 

§ 1.o 0 6rgao municipal de defesa civil podera criar Distritais de Defesa 
Civil, ou 6rgaos correspondentes, como parte integrante de sua estrutura e 
estabelecer suas atribuiyees, com a finalidade de articular e executar as a~oes 
de defesa civil nas areas especificas em distritos, bairros ou localidades do 
Municipio. 

§ 22 Os Municipios poderao exercer, na sua jurisdi~o. o controle e a 
fiscaliza~o das atividades capazes de provocar desastres. 

Art. 14. Os NUDECs, ou entidades correspondentes, funcionam como 
centres de reunioes e debates entre a COMDEC e as comunidades locais e 
planejam, promovem e coordenam atividades de defesa civil, com destaque 
para: 

I - a avalia~o de riscos de desastres e a prepara~ao de mapas tematicos 
relacionados com as amea~as, as vulnerabilidades dos cenarios e com as 
areas de riscos intensificados; 

II - a promo~o de medidas preventivas estruturais e nao-estruturais, com 
o objetivo de reduzir os riscos de desastres; 

Ill- a elabora~ao de pianos de contingencia e de opera~oes, objetivando a 
resposta aos desastres e de exercicios simulados, para aperfei~oa-los; 

IV - o treinamento de voluntaries e de equipes tecnicas para atuarem em 
circunstancias de desastres; 

V - a articula~ao com 6rgaos de monitoriza~ao, alerta e alarme, com o 
objetivo de otimizar a previsao de desastres; e 

VI - a organiza~ao de pianos de chamadas, com o objetivo de otimizar o 
estado de alerta na iminencia de desastres. 

Art. 15. Aos 6rgaos setoriais, em nivel federal, por intermedio de suas 
secretarias, entidades e 6rgaos vinculados, e em articula~ao com o 6rgao 
central do SINDEC, alem de outras atividades de acordo com as respectivas 
competencias legais, cabera: 

1 - ao Ministerio da Justi~. coordenar as a~oes do Sistema Nacional de 
Seguran~ Publica e a atua~ao das Policias Federais, visando a preserva~ao 
da ordem publica, da incolumidade das pessoas e do patrimonio nas areas em 
situa~o de desastre; 

II - ao Ministerio da Defesa, coordenar as operayees combinadas das 
For~as Singulares nas ayees de defesa civil; 
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Ill - ao Ministerio das Relac;oes Exteriores, coordenar as ac;oes que 
envolvam o relacionamento com outros paises e com organismos 
internacionais e estrangeiros, quanto a cooperac;ao logfstica, financeira, tecnica 
e cientifica e participac;oes conjuntas em atividade de defesa civil; 

IV- ao Ministerio da Fazenda, adotar medidas de carater financeiro, fiscal 
e crediticio, destinadas ao atendimento de populac;oes em areas em estado de 
calamidade publica ou em situac;ao de emergemcia; 

V - ao Ministerio dos Transportes, adotar medidas de preservac;ao e de 
recuperac;ao dos sistemas viarios e terminais de transportes terrestres, 
maritimos e fluviais, em areas atingidas por desastres, bern como controlar o 
transporte de produtos perigosos; 

VI - ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, promover 
ac;oes preventivas relacionadas com desastres ocasionados especialmente por 
pragas vegetais e animais; adotar medidas para o atendimento das populac;oes 
nas areas atingidas por desastres, providenciando a distribuic;ao de sementes, 
insumos e alimentos; fornecer dados e analises relativas a previsoes 
meteorol6gicas e climaticas, com vistas as ac;oes de defesa civil; 

VII - ao Ministerio da Educac;ao, cooperar com o programa de 
desenvolvimento de recursos humanos e difundir, por intermedio das redes de 
ensino formal e informal, conteudos didaticos relativos a prevenc;ao de 
desastres e a defesa civil e, por intermedio das universidades federais, realizar 
e difundir pesquisas sismol6gicas de interesse do SINDEC; 

VIII - ao Ministerio da Cultura, promover o desenvolvimento do senso de 
percepc;ao de risco na populac;ao brasileira e contribuir para o incremento de 
mudanc;a cultural relacionada com a reduc;ao dos desastres; 

IX - ao Ministerio do Trabalho e Emprego, promover ac;oes que visem a 
prevenir ou minimizar os acidentes de trabalho e danos aos trabalhadores em 
circunstancias de desastres; 

X- ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, prestar 
assistencia social as populac;oes em situac;ao de desastre e apoia-las com 
suprimentos necessarios a sobrevivencia, especialmente alimentos; 

XI - ao Ministerio da Saude, implementar e supervisionar ac;oes de saude 
publica, o suprimento de medicamentos, o controle de qualidade da agua e dos 
alimentos e a promoc;ao da saude em circunstancias de desastre; promover a 
implantac;ao de atendimento pre-hospitalar e de unidades de emergencia, 
supervisionar a elaborac;ao de pianos de mobilizac;ao e de seguranc;a dos 
hospitais em circunstancias de desastre; e difundir, em nivel comunitario, 
tecnicas de reanimac;ao cardiorrespirat6ria basica e de primeiros socorros; 
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XII - ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, 
proper medidas com o objetivo de minimizar prejufzos que situa<;oes de 
desastres possam provocar aos meios produtivos nacionais e participar 
ativamente da preven<;ao de desastres humanos de natureza tecnol6gica; 

XIII - ao Ministerio de Minas e Energia, planejar e promover a redu<;ao da 
degrada<;ao ambiental causada por minera<;ao e garimpos, a monitoriza<;ao das 
condi<;oes hidrol6gicas e dos defluvios das barragens dos sistemas 
hidreletricos e das bacias hidrograficas; 

XIV - ao Ministerio do Planejamento, Or<;amento e Gestae, dar prioridade 
a aloca<;ao de recursos para assistencia as popula<;Oes e a realiza<;ao de obras 
e servi<;os de preven<;ao e recupera<;ao, nas areas sujeitas a desastres e em 
estado de calamidade publica ou em situa<;ao de emergencia; 

XV - ao Ministerio das Comunica<;Oes, adotar medidas objetivando garantir 
e dar prioridade aos servi<;os de telecomunica<;oes nas areas afetadas por 
desastres e estimular a participa<;ao dos 6rgaos de comunica<;ao nas 
atividades de preven<;ao e prepara<;ao, bern como a mobiliza<;ao de 
radioamadores, em situa<;ao de desastres; 

XVI- ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia, desenvolver estudos e 
pesquisas que permitam determinar areas de riscos, bern como fornecer 
informa<;Oes destinadas a orienta<;ao das a<;oes de defesa civil e analises 
relativas as previsoes meteorol6gicas; 

XVII - ao Ministerio do Meio Ambiente, estabelecer normas, criterios e 
padroes relatives ao controle e a prote<;ao do meio ambiente, ao uso racional 
de recursos naturais renovaveis com o objetivo de reduzir desastres; fornecer 
dados e analises relativas a monitoriza<;ao de rios e a<;udes, com vistas as 
a<;oes de defesa civil e promover o controle de cheias e inunda<;oes; 

XVIII - ao Ministerio do Esporte, incrementar as praticas esportivas com o 
objetivo de reduzir as vulnerabilidades aos desastres humanos de natureza 
social e os riscos relacionados com a juventude marginalizada; 

XIX - ao Ministerio do Turismo, proper medidas com o objetivo de reduzir 
os impactos negatives nas atividades turfsticas, em circunstancias de 
desastres; 

XX - ao Ministerio da lntegra<;ao Nacional, promover e coordenar as a<;Oes 
do SINDEC, por intermedio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, e 
compatibilizar os pianos de desenvolvimento regional com as a<;oes de 
preven<;ao ou minimiza<;ao de danos provocados em circunstancias de 
desastre; 

XXI - ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario, contribuir para a redu<;ao 
dos desastres humanos em areas relacionadas com suas atividades; 
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XXII - ao Ministerio das Cidades, gerir a aplicayao de recursos em 
pollticas de desenvolvimento urbano voltadas para a recuperayao e a 
reconstruyao de moradias para a populac;ao de baixa renda afetada por 
desastres e em obras e servic;os de saneamento em areas de risco; 

XXIII - ao Ministerio da Previd€mcia Social, apoiar as populac;oes 
flageladas, no ambito de suas atribuic;Oes; 

XXIV- a Casa Civil da Presidencia da Republica, o apoio com 
levantamentos realizados pelo Sistema de Vigilancia da Amazonia- SIVAM; 

XXV - ao Gabinete de Seguranc;a lnstitucional, apoiar o SINDEC com 
atividades de informac;oes e outras relacionadas com suas atribuic;Oes; 

XXVI - a Secretaria de Coordena«;ao Polltica e Assuntos lnstitucionais, 
articular as ac;oes dos diversos poderes e escaloes governamentais em 
proveito do SINDEC; 

XXVII - a Secretaria de Comunicac;ao de Governo e Gestao Estrategica da 
Presidencia da Republica, apoiar o SINDEC em atividades de divulgayao; 

XXVIII - ao Comando do Exercito, cooperar com as ac;oes de resposta aos 
desastres e reconstruc;ao e de busca e salvamento; participar de atividades de 
prevenyao e de reconstruc;ao; apoiar as ac;Oes de defesa civil com pessoal, 
material e meios de transporte; 

XXIX - ao Comando da Marinha, coordenar as ac;Oes de reduc;ao de danos 
relacionados com sinistros maritimos e fluviais e participar das ac;oes de 
salvamento de naufragos; apoiar as ac;oes de resposta a desastres, com 
hospitais fluviais, ocorridos na Amazonia; apoiar as ac;oes de defesa civil com 
pessoal, material e meios de transporte; 

XXX - ao Comando da Aeronautics, coordenar as ac;Oes de evacuac;oes 
aeromedicas e missoes de miseric6rdia, cooperar nas ac;oes de busca e 
salvamento; apoiar as ac;oes de defesa civil com pessoal, material e meios de 
transporte. 

§ 12 Os 6rgaos federais localizados nos Estados enos Municipios estao 
autorizados a participar do SINDEC em nivel estadual e municipal e a se 
fazerem representar em seus respectivos Conselhos, caso sejam solicitados 
pela autoridade competente. 

§ 22 Nos Estados e Municipios, os 6rgaos setoriais correspondem aos de 
nivel federal e desempenharao atividades de defesa civil de acordo com suas 
atribuic;Oes legais, em articulac;ao com os respectivos 6rgaos de defesa civil, 
nos ambitos de suas jurisdic;oes. 

Art. 16. Aos 6rgaos de apoio compete o desempenho de tarefas 
especificas consentaneas com suas atividades normais, mediante articulac;ao 
previa com os 6rgaos de coordenac;ao do SINDEC. 
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Art. 17. 0 estado de calamidade publicae a situac;ao de emerg€mcia, 
observados os criterios estabelecidos pelo CONDEC, serao declarados 
mediante decreta do Governador do Distrito Federal ou do Prefeito Municipal. 

§ 12 A homologac;ao do ato de declarac;ao do estado de calamidade 
publica ou da situac;ao de emerg€mcia, mediante decreta do Governador do 
Estado, e condic;ao para ter efeito jurfdico no ambito da administrac;ao estadual, 
e ocorrera quando solicitado pelo Prefeito Municipal, que dec1arara as medidas 
e ac;oes municipais ja em curse, sua capacidade de atuac;ao e recursos 
humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados e nao suficientes 
para o restabelecimento da normalidade no Municipio. 

§ 22 0 Governador do Estado podera praticar o ato de declarac;ao 
atingindo urn ou mais Municipios em circunstancias de desastres que venham 
a exigir a ac;ao imediata na esfera de sua administrac;ao. 

§ 32 0 reconhecimento do ato de declarac;ao do estado de calamidade 
publica ou da situac;ao de emergencia, mediante portaria do Ministro de Estado 
da lntegrac;ao Nacional, e condic;ao para ter efeito juridico no ambito da 
administrac;ao federal e ocorrera quando solicitado pelo Governo do Estado ou 
do Distrito Federal, que declarara as medidas e ac;oes estaduais ja em curse, 
sua capacidade de atuac;ao e recursos humanos, materiais, institucionais e 
financeiros empregados e nao suficientes para o restabelecimento da 
normalidade dos Municfpios. 

§ 42 Em cases excepcionais, o Governo Federal podera emitir o 
reconhecimento, a vista do decreta municipal, antes da homologac;ao estadual. 

§ 52 Em qualquer case, os atos de declarac;ao, homologac;ao e 
reconhecimento e suas prorrogac;oes serao expedidas pelas autoridades 
competentes, ate completarem, no maximo, cento e oitenta dias. 

§ 62 Todos esses atos, obrigatoriamente, serao fundamentados 
tecnicamente pelo 6rgao de defesa civil competente, baseado na avaliac;ao de 
danos que comprove a anormalidade ou agravamento da situac;ao anterior, a 
luz dos criterios estabelecidos pelo CONDEC. 

Art. 18. Em situac;oes de desastre, as ac;oes de resposta e de 
reconstruc;ao e recuperac;ao serao da responsabilidade do Prefeito Municipal 
ou do Distrito Federal. 

§ 12 Quando a capacidade de atendimento da administracao municipal 
estiver comprovadamente empregada, compete ao Governo, estadual ou 
federal, que confirmar o estado de calamidade publica ou a situacao de 
emergencia, a atuacao complementar de resposta aos desastres e de 
recuperac;ao e reconstruc;ao, no ambito de suas respectivas administrac;oes. 

§ 22 Cabera aos 6rgaos publicos localizados na area atingida a execuc;ao 
imediata das medidas que se fizerem necessarias. 
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§ 3~ A atua9ao dos 6rgaos federais, estaduais e municipais na area 
atingida far-se-a em regime de coopera9So, cabendo a COMDEC, ou ao 6rgao 
correspondente, ativar imediatamente urn comando operacional para 
administrar todas as a9oes e medidas de .resposta ao desastre, estabelecendo, 
dependendo de suas caracteristicas e complexidade, comando unificado 
acordado entre as entidades envolvidas com o atendimento do desastre. 

Art. 19. Em casos de estado de calamidade publica, o Ministro de Estado 
da lntegra9So Nacional podera contratar pessoal tecnico especializado para a 
presta9So de servi9os eventuais nas a9oes de defesa civil, observado o 
disposto na Lei no 8. 7 45. de 9 de dezembro de 1993. 

Art. 20. Para o cumprimento das responsabilidades que lhes sao 
atribuidas neste Decreto, os 6rgaos e entidades publicas federais integrantes 
do SINDEC utilizarao recursos pr6prios, objeto de dota9oes or9amentarias 
especificas, as quais poderao ser suplementadas por intermedio da abertura de 
credito extraordinario, na forma do art. 167. § 3°, da Constitujc;ao. 

Art. 21. 0 CENAD a que se refere o art. 10, inciso XX, tera as seguintes 
competencias: 

I - consolidar as informa9oes de riscos e desastres; 

II - monitorar os parametres de eventos adversos; 

Ill - difundir alerta e alarme de desastres e prestar orienta9oes preventivas 
a popula9a0; 

IV- coordenar as a¢es de respostas aos desastres; e 

V - mobilizar recursos para pronta resposta as ocorrencias de desastres. 

Paragrafo unico. Os 6rgaos estaduais, distrital e municipais de defesa 
civil poderao criar, no ambito de suas administra9oes, centros com as mesmas 
competencias do CENAD, que serao interligados ao 6rgao central para 
integrarem rede de informa¢es de defesa civil. 

Art. 22. Constituem instrumentos do SINDEC: 

I - Sistema de lnforma9oes sobre Desastres no Brasil - SINDESB, que 
permitira o conhecimento das ocorrencias de maior prevalencia no Pais, alem 
de possibilitar o aprofundamento dos estudos epidemiol6gicos, orientar o 
planejamento e facilitar a tomada das decisoes na busca pela redu9So dos 
desastres e das suas conseqOencias; 

II - Sistema de Monitoriza9So de Desastres, que permitira o 
compartilhamento de informa9oes, a monitoriza9ao de parametres dos eventos 
adversos, em articula9So com os 6rgaos de previsao e progn6sticos da 
administra9ao publica federal, estadual e municipal; 
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Ill - Sistema de Alerta e Alarme de Desastres, que possibilitara a 
emissao de boletins antecipados, resultando na tomada de decisao oportuna, 
na reduc;ao do tempo de resposta, na antecipac;ao de medidas preventivas e na 
rapida mobilizac;ao de recursos para pronto atendimento emergencial; 

IV - Sistema de Resposta aos Desastres, que permitira a pronta 
mobilizac;ao dos grupos estaduais e federais de respostas aos desastres, alem 
da alocac;ao de recursos para pronta resposta ao atendimento emergencial de 
desastres; 

V - Sistema de Auxilio e Atendimento a Populac;ao, que orientara a 
populac;ao atingida pelo desastre sobre medidas de socorro e protec;ao, e 
coordenara os esforc;os para alocar recursos materiais para o auxilio dos 
desabrigados; e 

VI - Sistema de Prevenc;ao e de Reconstruc;ao, que coordenara os 
estudos de ameac;as, vulnerabilidades e riscos, e a implementac;ao de medidas 
estruturais (obras de engenharia) tanto preventivas quanto as de reconstruc;ao, 
especialmente a relocac;ao de familias de areas de risco atingidas pelos 
desastres, dentre outras. 

Art. 23. Os arts. 22 e 82 do Decreto n2 1.080, de 8 de marc;o de 1994, 
passam a vigorar com a seguinte redac;ao: 

"Art. 22 A condic;ao para a aplicac;ao dos recursos previstos nas ac;oes 
estabelecidas no art. 12 deste Decreto e o reconhecimento do estado de 
calamidade publica ou da situac;ao de emergencia pelo Governo Federal. 

§ 12 0 reconhecimento do ato de declarac;ao do estado de calamidade publica 
ou da situac;ao de emergencia, mediante portaria do Ministro de Estado da 
lntegrac;ao Nacional, e condic;ao para ter efeito juridico no ambito da 
administrac;ao federal, e ocorrera quando solicitado pelo Governo Estadual ou 
do Distrito Federal, que declarara as medidas e ac;oes estaduais em curso, sua 
capacidade de atuac;ao e recursos humanos, materiais, institucionais e 
financeiros empregados e nao suficientes para o restabelecimento da 
normalidade dos Municipios. 

§ 22 Em casos excepcionais, o Governo Federal podera emitir o 
reconhecimento, a vista do decreto municipal antes da homologac;ao estadual." 
(NR) 

"Art. 8° No caso de aplicac;ao urgente de recursos financeiros para area em 
estado de calamidade publica ou situac;ao de emergencia, podera o presidente 
da Junta Deliberativa autorizar despesas ad referendum da Junta, as quais 
serao justificadas no prazo maximo de setenta e duas horas." (NR) 

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 25. Ficam revogados o Decreto no 895. de 16 de agosto de 1993, eo 
Decreto no 4.980. de 4 de fevereiro de 2004. 
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Brasilia, 17 de fevereiro de 2005; 1842 da lndependencia e 1172 da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Giro Ferreira Gomes 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 18.2.2005 

Disponivel em: http://www.planalto.gov.br 
Acesso em 11 de setembro de 2009 as 21 h 10 min 
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Sumula: Aprovado o Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civil. •. 
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0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no uso das atribUiyoes que lhe 
confere o art. 87, itens V e VI, da Constituiyao Estadual e considerando o 
disposto no art. 51, itens I e II, da referida Carta eo contido no art. 17 da Lei n° 
8.485, de 03 de, junho de 1987, alterado pela Lei n° 9.943, de 27 de abril de 
1992, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aprovado o Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civil, na 
forma do Anexo que integra o presente Decreta. 
Art. 2° - A Secretaria de Estado da Educayao ministrara noyoes de Defesa Civil 
e sua organizayao, como tema transversal ao curricula, em todas as areas do 
conhecimento, no Ensino Fundamental e Medio, da rede escolar do Estado. 
Art. 3° - Este Decreta entrara em vigor na data de sua publicayao, ficando 
revogados o Decreta n° 1.308, de 04 de maio de 1992 e demais disposiyoes 
em contrario. 

Curitiba, em 29 de setembro de 1999, 178° da lndependencia e 111° da 
Republica. 

JAIME LERNER 
Governador do Estado 

LUIZ ANTONIO BORGES VIEIRA 
Chefe da Casa Militar 

JOSE CID CAMP~LO FILHO 
Secretario de Estado do Governo 



ANEXOC 

ANEXO A QUE SE REFERE 0 DECRETO ESTADUAL N° 1343 

REGULAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

TiTULO I 

DA CARACTERIZACAO E DOS OBJETIVOS 
DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
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Art. 1 ° - 0 Sistema Estadual de Defesa Civil tern por finalidade a 
coordenac;ao das medidas de natureza permanente, destinadas a prevenir ou 
minimizar as consequencias danosas de eventos anormais e adversos, 
previsiveis ou nao e ainda, socorrer e assistir as populac;oes e areas por esses 
atingidos. 

Art. 2° - As ac;oes de defesa civil constituem-se em atividades de carater 
permanente, tanto em situac;oes de normalidade como de anormalidade, sendo 
desencadeadas em quatro fases circunstanciais. 

§ 1 o - Em situac;ao de normalidade e desenvolvida a FASE 
PREVENTIVA, que tern como atividades principais: 

1- organizac;ao e operacionalizac;ao do sistema; 
II- cadastramento de recursos; 
Ill- treinamento da comunidade; 
IV - elaborac;ao de pianos de ac;ao intercalados; 
V - execuc;ao de obras de protec;ao; 
VI - analise e avaliac;ao de operac;oes anteriores; 
VII- manutenc;ao do sistema de vigilancia, alerta e pronto atendimento. 

§ 2° - Em situac;ao de anormalidade sao desencadeadas as FASES DE 
SOCORRO, ASSISTENCIAL e RECUPERATIVA, caracterizadas 
principalmente por: 

1- Fase de Socorro- protec;ao a vida, a integridade fisica e ao patrimonio: 
a) salvamento; 
b) primeiros socorros; 
c) evacuac;ao da area; 
d) protec;ao policial; 
e) instalac;ao em abrigos provis6rios; 
f) provisao de alimentos; 
g) avaliac;ao dos danos. 

II - Fase Assistencial: 
a) cadastramento dos atingidos - para fins logisticos e de estatrstica; 
b) selec;ao dos atingidos que necessitam auxilio; 
c) fornecimento de alimento, medicamento e agasalho; 
d) protec;ao a saude - controle da qualidade da agua e alimento. 



Ill - Fase Recuperativa: 
a) desobstruoao de vias; 
b) descontaminaoao da agua; 
c) restabelecimento dos serviyos publicos essenciais; 
d) reconstruoao de obras; 
e) restabelecimento da economia; 
f) restabelecimento do moral social. 
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§ 3° - Em relayao as principais adversidades que ocorrem no Parana, 
como os incendios florestais, a seca, as inundaooes, o granizo, os vendavais e 
os acidentes com produtos perigosos, na fase preventiva devem ser 
elaborados os pianos de ayao intercalados e realizados exercicios simuladores, 
nos quais e obrigat6ria a participayao dos 6rgaos estaduais que integram o 
Sistema. 

Art. 3° - Quando da ocorrencia de urn evento desastroso, em face da 
extensao dos danos e das areas atingidas, mediante proposta do Coordenador 
Estadual da Defesa Civil -CEDEC, o Governador do Estado podera homologar: 

I - Situayao de Emergencia - quando existir a configurayao de indicios que 
revelem a iminencia de fatores anormais adversos que possam vir a provocar 
calamidades publicas. 

II - Estado de Calamidade Publica - quando urn fenomeno anormal e adverso 
afetar gravemente a populayao com uma ou mais das seguintes 
conseqOencias: 

a) ameaya a existencia e/ou a integridade da populayao - elevado 
numero de mortos, feridos e/ou doentes; 

b) paralisayao dos servioos publicos essenciais - luz, agua, transporte, 
entre outros; 

c) destruioao de casas e hospitais; 
d) falta de alimentos e/ou medicamentos; 
e) paralisayao das atividades economicas - tanto no setor primario 

como secundario e terciario. 
Paragrafo unico. 0 estado de calamidade publica e a situaoao de emergencia, 
dependem de previa decretaoao de sua existencia pelo Prefeito Municipal e 
serao homologados pelo Governador do Estado, a vista de proposiyao formal 
do Coordenador Estadual de Defesa Civil, objetivando, entre outras, as 
seguintes ayaes: 

a) atuaoao integrada de 6rgaos do Governo; 
b) atuaoao em regime especial de trabalho, dos 6rgaos que 

desenvolvem servioos de utilidade publica; 
c) poderes e recursos extraordinarios para as atividades de socorro, 

assistencia e recuperayao; 
d) reconhecimento oficial de que houve uma situayao grave- para fins 

de seguro e solicitayao de recursos a 6rgaos federais. 
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TiTULO II 

DA COMPOSICAO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

Art. 4°- Compoem o Sistema Estadual de Defesa Civil: 

I - a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC - 6rgao central; 
II - as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC - 6rgaos 
regionais; 
Ill - o Conselho de 6rgaos Governamentais - COG - grupo de 
coordenac;ao; 
IV - os Grupos de Atividades Fundamentais - GRAF - grupos de 
execuc;ao; 
V - o Conselho de Entidades Nao-Governamentais - CENG - grupo de 
cooperac;ao. 

CAPiTULO I 

DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC 

Art. 5° - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, 
subordinada diretamente ao Governador do Estado, e o 6rgao central 
normativo, de planejamento, coordenac;ao, controle e de orientac;ao, em ambito 
estadual, de todas as medidas preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas relacionadas a defesa civil, constituindo-se no instrumento de 
coordenac;ao dos esforc;os de todos os 6rgaos estaduais com os demais 6rgaos 
publicos ou privados e com a comunidade em geral, para o planejamento e 
execuc;ao das medidas previstas no art. 1° deste Regulamento, competindo-lhe 
I - planejar e coordenar a atividade estadual de defesa civil; 
II - convocar 6rgao ou entidade do governo estadual para participar na 
execuc;ao de atividades de defesa civil; 
Ill - incentivar a criayao de Comissoes Municipais de Defesa Civil - COMDEC, 
prestando-lhes apoio tecnico e material, quando posslvel; 
IV - manter intercambio com 6rgaos federais, estaduais e municipais de defesa 
civil; V - apresentar o relat6rio anual de suas atividades; 
VI - propor alterac;oes ao Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civil, 
quando necessaria; 
VII - elaborar manuais de defesa civil. 

Art. 6° - A func;ao de Coordenador Estadual de Defesa Civil sera 
exercida pelo Secretario Chefe da Casa Militar, a quem incumbe coordenar as 
atividades de defesa civil e, na iminencia ou desencadeamento de eventos 
desastrosos, tomar as providencias cablveis requisitando os meios necessaries 
para enfrentar a situac;ao emergencial, inclusive quanta a pessoal e 
equipamento, ate a sua integral e efetiva normalizac;ao. 

Art. 7° - Ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, compete, por 
delegac;ao exclusiva do Governador do Estado, entre outras atribuic;oes que lhe 



sao pr6prias: 
I - convocar e presidir a CEDEC e o COG; 
II - representar a CEDEC; 
Ill - supervisionar as atividades de defesa civil no Estado; 
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IV - ordenar despesas atinentes a creditos abertos para atender as atividades 
de defesa civil e movimentar contas bancarias eventualmente constituidas por 
doa«;oes ou fundos destinados ao mesmo fim, 
V - encaminhar ao 6rgao competente, a programa«;ao e a proposta de 
or«;amento anual da CEDEC; 
VI - encaminhar ao Governador do Estado o relat6rio de atividades da CEDEC; 
VII - baixar os atos necessaries, regulando as opera«;oes e estabelecendo as 
diretrizes e normas necessarias a execu«;ao das atividades pertinentes a 
defesa civil; 
VIII - proper, fundamentadamente, ao Governador do Estado, a homologa«;ao 
de situa«;ao de emergencia e de estado de calamidade publica; 
IX - aprovar os Regimentos Internes de constitui«;ao e funcionamento da 
CEDEC, dos GRAF, do COG e do CENG; 
X - admitir e dispensar pessoal nos termos do art. 22, respeitada a legisla«;ao 
pertinente. 

CAPITULO II 

DO CONSELHO DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS -COG 

Art. 8° - 0 Conselho de Orgaos Governamentais - COG, orgao 
consultive e de rienta«;ao as atividades de defesa civil, sera constituido pelos 
seguintes membros: 
I - Secretario Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
como 
Presidente; 
II - urn representante de cada Secretaria de Estado designado pelo respective 
titular da Pasta, dentre servidores investidos de poderes de decisao; 
Ill - Comandante-Geral da Policia Militar; 
IV - Comandante do Corpo de Bombeiros; 
V - Delegado-Geral da Policia Civil; 
VI - urn representante de cada entidade da administra«;ao indireta, designado 
pelo respective titular; 
VII - urn representante da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito; 
VIII - urn representante do II Centro lntegrado de Defesa Aerea e Controle de 
Trafego Aereo- CINDACTA II; 
IX - urn representante da Capitania dos Portos e do 5° Distrito Naval; 
X - urn representante do municipio de Curitiba, designado pelo Prefeito 
Municipal; 
XI- urn representante da Cruz Vermelha Brasileira - Se«;ao do Parana; 
XII- urn representante da ANA TEL- Agencia Nacional de Telecomunica«;oes. 

§ 1° - Os representantes dos 6rgaos federais e municipais, descritos 
nos incises VII ao XII deste artigo, serao convidados a participar do COG pelo 



Coordenador Estadual de Defesa Civil e sua atua9ao far-se-a em regime de 
coopera98o. 
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§ 2° - A participa9ao no COG do representante indicado no incise X, 
tern por finalidade propiciar urn melhor emprego dos recursos disponiveis, em 
fun9ao das peculiaridades da cidade como conglomerado urbane e polo 
politico, social, economico e administrative. 

§ 3° - A criterio do Coordenador Estadual de Defesa Civil e sempre 
que for julgado necessaria, o Presidente do CENG ou qualquer de seus 
integrantes poderao ser convidados a participar das missoes do COG. 

Art. 9° - Ao Conselho de Orgaos Governamentais - COG, compete, 
primordialmente, manifestar-se sobre os assuntos que lhe forem submetidos 
pelo Coordenador Estadual de Defesa Civil, opinar sobre o desempenho do 
Sistema e sugerir normas e procedimentos, visando seu perfeito 
funcionamento. 

CAPITULO Ill 

DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FUNDAMENTAlS - GRAF 

Art. 1 o - Em cad a 6rgao e entidade da administra9ao direta e indireta do 
Poder Executive do Estado, serao organizados Grupos de Atividades 
Fundamentais - GRAF, os quais serao coordenados pelo representante das 
Secretarias e das entidades que tern assento no COG. 

§ 1 o - Os GRAF sao elementos setoriais do Sistema Estadual de 
Defesa Civil e participam na execu9ao de atividades preventivas, de socorro, 
assistenciais e recuperativas. 

§ 2° - Opcionalmente, em todos os demais 6rgaos representados no 
COG, poderao ser criados Grupos de Atividades Fundamentais. 

§ 3° - Preferencialmente o dirigente maximo do 6rgao integrado do 
GRAF sera o seu representante. 

§ 4° - Acionado o Sistema Estadual de Defesa Civil, ficam seus 
agentes investidos dos poderes necessaries para determinar a movimenta9ao 
de pessoal e equipamento necessaries ao desempenho dos trabalhos 
reservados ao 6rgao, consoante as instru9oes emanadas do Coordenador 
Estadual de Defesa Civil. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO DE ENTIDADES NAO-GOVERNAMENTAIS - CENG 

Art 11 - 0 Conselho de Entidades Nao-Governamentais - CENG, sera 
composto por representantes credenciados de 6rgaos classistas, entidades 
assistenciais, culturais e religiosas, clubes de servi9o, imprensa e outros de 
natureza diversa, atuantes na comunidade e que, atendendo o chamamento 
governamental, venham a co-participar das atividades de defesa civil em suas 
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respectivas areas de atuac;ao. 
§ 1 o - 0 CENG elaborara o seu regimento interne, elegera uma 

diretoria e seu presidente o representara na CEDEC. 
§ 2° - Participarao do CENG, como membros nates, os presidentes 

ou diretores dos 6rgaos representatives de radioamadores do Estado do 
Parana. 

§ 3° - Cabera ao Coordenador Estadual de Defesa Civil a formulac;ao 
dos convites para a composic;ao do Conselho. 

Art. 12 - 0 Conselho de Entidades Nao-Governamentais - CENG, tera 
por missao principal a coordenac;ao dos seus membros nas tarefas de 
arregimentac;ao e mobilizac;ao dos recursos oriundos da comunidade. 

Paragrafo unico. As organizac;oes privadas serao, ainda, convidadas a 
cooperar com o Sistema Estadual de Defesa Civil para atuar diretamente nas 
atividades operacionais afetas as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil -
COREDEC, nos Grupos de Atividades Fundamentais - GRAF, nos 6rgaos 
setoriais, nas Comissoes Municipais de Defesa Civil e nos seus respectivos 
grupos de trabalho. 

CAPITULOV 

DAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE DEFESA CIVIL - COREDEC 

Art. 13 - 0 Estado do Parana sera dividido em Regioes de Defesa Civil 
- REDEC, que terao suas Coordenac;oes Regionais de Defesa Civil -
COREDEC subordinadas a CEDEC. 

§ 1 o - As regioes de defesa civil corresponderao as areas de atuac;ao 
das unidades do Corpo de Bombeiros da Policia Militar. 

§ 2° - A Regiao Metropolitana de Curitiba constitui uma regiao de 
defesa civil. 

Art. 14 - Cada COREDEC tera a seguinte estrutura: 
I - Coordenador Regional - e o comandante da unidade do Corpo de Bombeiros 
da Policia Militar; 
II - Coordenador Regional Adjunto - escolhido pelo Coordenador Regional; 
Ill - Grupos de Atividades Fundamentais - integrados pelos titulares de todos os 
6rgaos e entidades do Poder Executive do Estado sediados na respectiva area 
da COREDEC, devendo ser convidados ainda, representantes de 6rgaos 
municipais e federais; 
IV - Conselho de Entidades Nao-Governamentais - composto por 6rgaos e 
entidades localizadas na respectiva area da COREDEC. 
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TiTULO Ill 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 15 - A Casa Militar dara o necessaria suporte administrative e 
operacional a CEDEC, por intermedio da Divisao da Defesa Civil, no nivel de 
execu~ao programatica de sua estrutura organizacional. 

Art. 16 - 0 Coordenador Estadual de Defesa Civil podera constituir 
Grupos de Trabalhos Especiais - GTE, de dura~ao temporaria e com objetivos 
especificos predeterminados, que funcionarao sob a sua supervisao. 

Art. 17 - Quaisquer ocorn9ncias anormais e graves, que possam por em 
risco a existencia, a saude e os bens dos habitantes do Estado, deverao ser 
comunicadas, imediatamente ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, ainda 
que o atendimento esteja afeto ao ambito municipal. 

Art. 18 - Na ocorrencia de qualquer evento danoso, o Coordenador 
Estadual de Defesa Civil adotara em carater de urgencia, as providencias 
necessarias ao atendimento da situa~ao, pela mobiliza~ao dos 6rgaos do 
sistema ou outros. 

Paragrafo Onico. Para cumprimento do disposto neste artigo, fica o 
Coordenador Estadual de Defesa Civil investido de todos os poderes e os 
exercera em nome do Governador do Estado, durante a ocorrencia do evento 
desastroso ate o restabelecimento da normalidade. 

Art. 19 - 0 Coordenador Estadual de Defesa Civil propora ao 
Governador do Estado, a homologa~ao de situa~ao de emergencia ou o estado 
de calamidade publica, circunscrevendo-o a determinada regiao ou 
estendendo-a a totalidade do territ6rio estadual. 

Art. 20 - As medidas necessarias a homologa~ao de situa~ao de 
emergencia ou estado de calamidade publica serao adotadas pelo 
Coordenador Estadual de Defesa Civil, a vista de solicita~ao formulada pelo 
respective Prefeito Municipal. 

§ 1°- Nos descretos de situa~ao de emergencia ou estado de 
calamidade publica, devera constar a previsao de vigencia. 

§ 2° - A vigencia dos decretos de situa~ao de emergencia ou estado 
de calamidade publica, podera ser prorrogada, por igual periodo, caso 
persistam as condi~oes que determinaram a decreta~ao. 

Art. 21 - Para a decreta~ao de situa~ao de emergencia ou de estado de 
calamidade publica, alem das disposi~oes constantes deste Regulamento, 
serao tambem aplicadas as normas da Resolu~ao n° 3, de 02 de julho de 1999, 
do Conselho Nacional de Defesa Civil -CONDEC e demais disposi~oes 
pertinentes. 

Art. 22 - Os 6rgaos e entidades da administra~ao direta e da indireta do 
Poder Executive do Estado colocarao a disposi~ao da CEDEC os servidores 
que forem por esta requisitados, para as atividades do Sistema Estadual de 
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Defesa Civil. 
Paragrafo unico - Os servidores estaduais colocados a disposi~ao para 

presta~o de servic;o eventual, por ocasiao do estado de calamidade publica ou 
situa~ao de emergencia, exercerao suas atividades sem prejuizo das func;oes 
que ocupam, nao fazendo jus a remunera~o ou gratificac;ao especial; salvo o 
recebimento de diarias, em caso de deslocamento 

Art. 23- Toda atividade desenvolvida em prol da Defesa Civil, quando 
da ocorrencia de eventos desastrosos, e considerada servic;o relevante 
prestado ao Estado, devendo constar dos assentamentos funcionais do 
interessado. 

Disponivel em: http://www.cidadao.pr.goy.br/ 
Acesso em 11 de setembro de 2009 as 21 h 00 min 
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ANEXOD 

Federa~ao Paranaense de Montanhismo - FEPAM 

ESTATUTO 

CAPiTULO I 

DA ENTIDADE E DOS SEUS FINS 

Art. 1°- A Federa9ao Paranaense de Montanhismo, tambem designada pela 
sigla FEPAM, e uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de 
carater desportivo, com personalidade juridica e patrimOnies pr6prios ,sendo 
constituida pelas entidades que praticam ou venham a praticar atividades 
relacionadas ao Montanhismo. 

Art. ~ - A FEPAM, fundada em 25/09/2002, entidade de administra9ao 
estadual do desporto de Montanhismo, integrante do Sistema Estadual de 
Desporto, com sede e foro em Curitiba, Estado do Parana, na Rua Angelo 
Cunico, 206 casa 01, e uma sociedade ·civil com personalidade juridica, distinta 
dos seus filiados, com tempo de dura9io indeterminado, sem fins lucrativos. 

Paragrafo Primeiro -A FEPAM exercera suas atividades em conformidade 
com as leis do pais, em especial as leis 9615/1998, com altera96es da Lei 
9981/2000. 

Paragrafo Segundo - A FEPAM nos termos do inciso I, do artigo 217 da 
Constitui9ao Federal, goza de autonomia administrativa quanto a sua 
organiza9ao e funcionamento. 

Art. 3° .. Para efeito de abrang€mcia, a FEPAM considera Montanhismo o 
conjunto de atividades com fins desportivos, comerciais, cientificos ou de lazer, 
entendidos como excursionismo, praticas de alta montanha, escalada, tecnicas 
verticais, acampamentos, esportes de aventura e outros similares. Considera
se tambem de abrangencia da FEPAM o conjunto de atividades relacionadas 
com o Montanhismo, tais como escolas de Montanhismo, a96es ecol6gicas, 
atividades culturais e/ou recreativas, publica96es, preven9ao de acidentes e 
seguran9a. 

Art. 4° - A FEPAM exercera as suas atividades segundo o disposto neste 
Estatuto e na legisla9ao pertinente. 
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Art. 5 °- A FEPAM tera por finalidade: filiar entidades de Montanhismo, com 
o intuito de estimular, regulamentar, capacitar, orientar e auxiliar as atividades 
das Filiadas. 

Art. 6° - A FEPAM tera por objetivo : 

a) dirigir, difundir e incentivar, em todo o Estado do Parana, a conservac;ao do 
meio ambiente e a pratica do Montanhismo, em suas diversas modalidades, 
como pratica competitiva, lazer, turismo, atividade fisica, entretenimento, 
incluindo a capacitac;ao de profissionais para exercer estas atividades; 

b) buscar a inserc;ao do Montanhismo no meio academico; 

c) estimular a cria<;ao e filia<;ao de novas entidades com atividades afins; 

d) promover o desenvolvimento tecnico-desportivo junto as entidades e atletas 
filiados, inclusive auxiliando na busca de patrocinio para atletas e eventos; 

e) fomentar a construc;ao e o gerenciamento de espac;os publicos e privados 
especificos para a pratica do Montanhismo; 

f) fomentar politicas publicas relacionadas ao Montanhismo; 

g) buscar a ampliac;ao de espac;os na midia, visando maier divulgac;ao do 
Montanhismo e atividades correlatas, para maier participac;ao da sociedade; 

h) difundir uma cultura de organizac;ao coletiva, atuante, moderna e profissional 
na pratica do Montanhismo; 

i) representar os interesses da comunidade da montanha junto aos poderes 
publico e privado; 

j) angariar recursos publicos e privados para a pratica do Montanhismo; 

k) zelar pela pratica correta, saudavel, segura e etica da escalada esportiva em 
ambientes naturais, artificiais e em competic;oes; 

I) promover, organizar, regulamentar e incentivar competic;oes e eventos; 

m) credenciar escolas, guias e outros profissionais; 

n) estabelecer normas para o centrale de acesso e regras claras para o uso 
dos locais de escalada; 

o) zelar pela organizac;ao, pela etica e pel a disciplina na pratica do 
Montanhismo, nas entidades que lhe sao filiadas; 

p) cumprir os atos originarios das entidades e organismos internacionais a que 
esteja filiada, assim como os expedidos pelos 6rgaos e autoridades que 
integram o poder publico; 
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q) expedir aos filiados, atraves de Boletim Oficial, com carater de ado9ao 
obrigat6ria, qualquer ato necessaria a organiza9ao, funcionamento e disciplina 
das atividades do Montanhismo; 

r) fazer cumprir aos responsaveis pela inobservancia de normas estatutarias, 
no limite de suas atribui9oes, regulamentares e legais; 

s) decidir, em casos de urgencia e em carater preventivo, sobre afastamento de 
qualquer filiada que infrinja ou tolere que sejam infringidas as normas 
constantes deste Estatuto e do Conselho Superior do Desporto; 

t) praticar todos os atos necessarios a consecu9ao de seus objetivos; 

u) apoiar iniciativas de pesquisa cientifica e desenvolvimento, que visem a 
conserva9ao dos ambientes de montanha direta ou indiretamente; 

v) denunciar, junto aos 6rgaos competentes, agressoes ao meio ambiente; 

x) promover a avalia9ao de impacto ambiental previo como pre-requisito a 
certifica9ao de competi¢es e atividades em ambientes naturais ou similares; 

z) apoiar iniciativas, projetos e propostas que vao ao encontro dos objetivos da 
FEPAM. 

CAPiTULO II 

DAS INSiGNIAS 

Art. -ro- 0 uso das insignias da FEPAM e de sua propriedade exclusiva, sendo 
vedada a sua explora9ao por terceiros, salvo em caso de previa e expressa 
autoriza9ao. 

CAPiTULO Ill 

DOS PODERES DA FEPAM 

Art. 8° - Sao poderes da FEPAM, em conformidade com as atribui9oes 
constantes deste Estatuto: 

a) Assembleia Geral; 

b) Tribunal de Justi9a e Disciplina Desportiva; 

c) Conselho Fiscal; 

d) Presidencia. 
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Paragrafo Primeiro - Os cargos eletivos da FEPAM poderao ser 
remunerados por decisao da Assembleia Geral, com maioria simples dos votos 
dos presentes. 0 valor da remunera~ao dos cargos indicados pelo Presidente 
sera definido pelo mesmo, observados os valores de mercado. 

Paragrafo Segundo- Sao inelegiveis para desempenho de fun~oes e cargos 
eletivos nos poderes da entidade, mesmo os de livre nomea~ao, os 
desportistas: 

a) nao federados; 

b) condenados por crime doloso em senten~ definitiva; 

c) inadimplentes na presta~ao de contas de recursos publicos em decisao 
administrativa definitiva; 

d) inadimplentes na presta~o de contas da propria entidade; 

e) afastados de cargos eletivos ou de confian~a da entidade desportiva ou em 
virtude de gestao patrimonial ou financeira irregular, ou temeraria da entidade; 

f) inadimplentes das contribui~oes previdenciarias e trabalhistas; 

g) os falidos; 

h) os que estiverem cumprindo penalidades impostas pelos 6rgaos de Justi~a 
Desportiva ou pelo COB. 

Art. 9°- A organiza~o eo funcionamento da FEPAM, respeitado o disposto 
neste Estatuto, obedecerao as normas constantes do regimento interno e atos 
acess6rios. 

Paragrafo Unico -A FEPAM nao reconhecera como validas as disposi~oes 
que regulem a organiza~ao e o funcionamento das suas filiadas, quando 
conflitantes com as normas referidas neste Estatuto. 

Art. 10 - As obriga~oes contraidas pela FEPAM nao se estendem as suas 
filiadas, nem lhes criam vinculos de solidariedade. Suas rendas e recursos 
financeiros, inclusive provenientes das obriga~oes que assumir, serao 
exclusivamente empregados na realiza~ao de suas finalidades. 

Art. 11 - A FEPAM nao intervira em suas filiadas, nem as autorizara a intervir 
nas Iigas e associa~oes, salvo em casos graves, que possam comprometer a 
ordem desportiva e o respeito aos seus poderes internos. 

Paragrafo Unico - Em caso de vacancia dos poderes em quaisquer das 
filiadas, sem o preenchimento nos prazos estatutarios, a FEPAM podera 
credenciar urn delegado, que providenciara a realiza~o dos atos necessaries a 
normaliza~o da vida institucional, desportiva e administrativa de sua filiada. 
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Art. 12 -A FEPAM e dirigida pelos poderes mencionados no artigo 8°, e 
ninguem podenfl candidatar-se, ser eleito ou exercer cargo de qualquer poder, 
ou qualquer cargo ou func;ao, enquanto estiver cumprindo penalidade imposta 
ou reconhecida pela FEPAM. 

Paragrafo Unico - 0 exercicio do cargo de quem estiver cumprindo penalidade 
ou suspensao ficara interrompido durante o prazo respective. 

Art. 13 - Somente ocuparao cargos em qualquer poder ou 6rgao da FEPAM 
cidadaos brasileiros maio res de 21 (vinte e urn) a nos. 

Paragrafo Unico - A participac;ao de estrangeiros nos poderes da FEPAM 
estara condicionada ao cumprimento das disposic;oes legais. 

Art. 14 - 0 membro de qualquer poder ou 6rgao nao podera licenciar-se do 
exercicio do cargo ou func;ao, por prazo superior a 90 (noventa) dias. 

sec;.Ao 1 

DA Assembleia GERAL 

Art. 15 - A Assembleia Geral, constituida pelas filiadas, e o poder maximo da 
FEPAM. 

Paragrafo 1° - Cada filiada com direito a voto sera representada pelo seu 
Presidente, ou por urn representante devidamente credenciado. 

Paragrafo 2°-0 voto nao e cumulative (maximo de urn voto por pessoa). 

Paragrafo 3°- Terao direito a voto nas Assembleias as filiadas que: 

a) possuirem no minimo urn ano (360 dias) de filiac;ao, contando da data da 
Assembleia a ser realizada; 

b) comprovem OS pagamentos devidos a FEPAM; 

c) estejam em condic;oes legais de funcionamento junto as autoridades 
competentes; 

d) tenham recebido o direito a voto por meio da Assembleia; 

e) nao estejam sobre cumprimento de alguma penalidade que invalide o direito 
a voto. 

Art. 16- A Assembleia Geral reunir-se-a, ordinariamente, no primeiro trimestre 
para: 

I - Anualmente: 



a) conhecer o relat6rio das atividades administrativas e financeiras do 
exercrcio 

anterior, apresentado pelo Presidente; 
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b) conhecer o relat6rio das atividades administrativas e financeiras do exercrcio 

anterior, apresentado pelos representantes de cada departamento; 

c) julgar as contas do exercrcio anterior, acompanhadas do balanyo financeiro 
e 

patrimonial, instrurdo com parecer do Conselho Fiscal; 

d) apresentar e julgar os pianos de trabalho e metas de cada departamento 
para o 

seguinte ano; 

e) decidir a respeito de qualquer outra materia incluida no edital de 
convocayao. 

II- Bienalmente, para eleger o Presidente eo Vice Presidente da FEPAM, e os 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, dando-lhes posse imediata, 
bern como para os fins previstos no item I deste artigo. 

Paragrafo Onico A Assembleia Geral podera ser convocada 
extraordinariamente, por iniciativa do Presidente da FEPAM, do Conselho 
Fiscal, ou por solicitayao escrita de 1/3 (urn teryo), no minimo, das filiadas com 
direito a voto definidos no paragrafo 3° do artigo 15. 

Art. 17 - Compete ainda a Assembleia Geral: 

a) aprovar o direito a voto de novas filiadas e/ou a desfiliayao das mesmas 
mediante o voto favoravel de, pelo mesmo % (tres quartos) do numero total das 
filiadas com direito a voto; 

b) preencher os cargos vagos, quando de sua atribuiyao; 

c) aprovar ou nao a concessao de titulos honorificos, conforme previsto no 
Capitulo XI deste Estatuto; 

d) autorizar o Presidente da FEPAM a adquirir, alienar ou gravar os bens 
im6veis, mediante proposta da Diretoria, instrulda com parecer do Conselho 
Fiscal; 

e) delegar poderes especiais ao Presidente da FEPAM; 
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f) destituir qualquer membro de poder por ela eleito, mediante aprova9ao 
pelo voto de % (tres quartos) de seus componentes, desde que comprovada a 
existencia de motive grave, assegurado o direito de defesa; 

g) reformar o estatuto, no todo ou em parte, por iniciativa propria ou proposta 
do Presidente, mediante o voto de pelo menos 2/3 (dais ter9os) do numero total 
das presentes com direito a voto, sendo necessaria urn quorum minima de pelo 
menos 2/3 (dais ter9os) do numero total das filiadas com direito a voto; 

h) interpretar o Estatuto em ultima instancia; 

i) resolver sobre a extin9ao da FEPAM, por iniciativa propria ou por proposta da 
Diretoria, mediante aprovayao de% (tres quartos) das filiadas, bern como, por 
maioria absoluta, sobre o destine dos respectivos bens. 

Paragrafo Onico - A Assembh~ia Geral elaborara e aprovara o seu Regimento 
Interne. 

Art. 18 - A Assembh~ia Geral sera convocada pelo Presidente da FEPAM, 
obedecendo aos seguintes criterios: 

a) com antecedencia minima de 15 (quinze) dias da data de sua realiza9ao; 

b) com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data de sua realiza9ao, 
quando se tratar de Assembleia Geral Eletiva. 

Art. 19 - A convocayao da Assembleia Geral far-se-a por escrito aos membros 
da federa9ao e por publica9ao de edital, na sede da FEPAM, onde serao dadas 
a conhecer, com a antecedencia minima prevista nos itens a e b, do artigo 18 
deste Estatuto, a pauta, data, hora e local da reuniao, e mediante 
comunica9ao, por escrito, as filiadas, com igual antecedencia. 

Art. 20 - A Assembleia instalar-se-a com o comparecimento da ma1ona 
absoluta de seus membros, em primeira convocayao, mas podera reunir-se no 
mesmo dia, 30 (trinta) minutes apos, em segunda convocayao, para deliberar 
com qualquer numero, salvo nas hip6teses em que e exigido determinado 
"quorum". 

Art. 21 - As eleiyaes previstas no artigo 14 incise II, serao realizadas por 
escrutinio secrete, porem, no caso de candidatura unica, estas poderao ser 
realizadas por aclamayao. 

Paragrafo 1°- Havendo empate nas elei9oes, havera urn segundo escrutinio 
entre os dois mais votados. Se permanecer o empate, sera considerado eleito 
o candidate a Presidencia mais idoso, juntamente com seu vice. 

Paragrafo 2° - As delibera9oes da Assembleia serao sempre tomadas por 
maioria simples de votos, salvo exigencias estatutarias de "quorum" especial. 
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Art. 22 - Nas Assembleias Gerais, 0 Presidente da FEPAM ou seu 
substitute eventual, abrira a reuniao e, em seguida, a Assembleia escolhera, 
dentre os presentes, urn de seus membros para assumir a Presidlmcia da 
Assembleia. Ao Presidente escolhido cabera indicar, dentre os presentes, 1 
(urn) Secretario de mesa. 

Art. 23 - A Assembleia Geral nao podera deliberar sobre materia estranha a 
Ordem do Dia, salvo por resolu~o unanime de seus integrantes. 

SECAO II 

DO TRIBUNAL PE JUSTICA E DISCIPLINA DESPORTIVA 

Art. 24 - 0 T JDD tera como primeira instancia a Comissao Disciplinar, 
integrada por cinco membros de sua livre nomea~o. para aplica~o imediata 
das sanc;oes decorrentes de infrac;oes cometidas durante as disputas e 
constantes das sumulas ou documentos similares dos arbitros, ou ainda 
decorrentes de infrac;ao ao regulamento da respectiva competic;ao. 

Art. 25 - A comissao Disciplinar aplicara sanc;oes em procedimento sumario, 
assegurado a ampla defesa e o contradit6rio. 

Art. 26 - Das decisoes da Comissao disciplinar cabera recurso ao T JDD. 

Art. 27- Compete ao TJDD, conhecer e julgar os casos disciplinares, em 
consonancia com as disposic;oes do C6digo Brasileiro de Justic;a Desportiva, e 
em reunioes pelo seu Presidente convocadas para tal tim. 

Art. 28 - 0 T JDD, compor-se-a de 9 (nove) membros efetivos e 5 (cinco) 
suplentes: 

a) dois indicados pelas entidades de pratica desportiva que participem de 
competic;Qes oficiais da divisao principal; 

b) do is advogados com not6rio saber juridico desportivo, indicados pel a Ordem 
dos Advogados do Brasil; 

c) urn representante dos arbitros, por estes indicado; 

d) dois representantes dos atletas, por estes indicados. 

Art. 29 - Os membros do T JDD, todos brasileiros, serao eleitos em Assembleia 
Geral, com mandato de 4 (quatro) anos, que nao tenham parentesco entre si 
ou com os demais diretores ate o 3° grau civil, sendo permitida apenas uma 
reconduc;ao. 

Art. 30 - E vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administrac;ao e 
das entidades de pratica o exercicio de cargo ou func;ao na Justic;a Desportiva, 



exceyao feita aos membros dos conselhos deliberativos das entidades de 
pnatica desportiva. 
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Art. 31 - Os membros eleitos do T JDD, em sua primeira reuniao, entre si, 
elegerao: o Presidente, o Relator, o Auditor e o Secretario do 6rgao. 

SECAO Ill 

DO Conselho FISCAL 

Art. 32 - 0 Conselho Fiscal, poder de fiscaliza~ao da administra~ao financeira 
da FEPAM, compoe-se de tres membros efetivos e tres suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral, juntamente com a Diretoria, com mandate de dois anos. 

Paragrafo Unico - Ao Conselho Fiscal, compete, alem do disposto na 
legisla~ao vigente, o seguinte: 

a) examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes; 

b) apresentar a Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento 
economico, financeiro e administrative da FEPAM, assim como sobre o 
resultado da execu~ao or~amentaria do exerclcio anterior; 

c) fiscalizar o cumprimento das delibera~oes dos 6rgaos publicos competentes; 

d) denunciar a Assembleia Geral erros administrativos ou qualquer viola~ao da 
Lei ou deste Estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas, inclusive para 
que possa, em cada caso, exercer plenamente a funyao fiscalizadora; 

e) reunir-se ordinariamente, uma vez por mes, e extraordinariamente, quando 
necessario, mediante convoca~ao de seu Presidente, de 1/3 (urn ter~o) dos 
membros da Assembleia Geral ou do Presidente da FEPAM; 

f) emitir parecer sobre o or~amento anual, antes de iniciar-se o ano financeiro a 
que se referir, e sobre a abertura de creditos adicionais; 

g) emitir parecer sobre o recebimento de doa~oes ou legados e, se for o caso, 
autorizar a sua conversao em dinheiro; 

h) convocar a Assembleia Geral quando ocorrer motivo grave e urgente. 

SECAOIV 

DA DIRETORIA 
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Art. 33 - A Diretoria, poder da superior administra~o. em regime de 
colegiado, compoe-se do Presidente, do Vice-Presidente, eleitos pela 
Assembleia Geral, e dos Diretores de Departamentos, nomeados pelo 
Presidente. 

Paragrafo Primeiro - Cada urn dos membros nomeados exercera func;oes 
privativas de direc;ao no Departamento que lhe cumprir administrar na forma do 
regimento interno, com a colabora~o de Subdiretores, quando necessario, 
tambem de nomeac;ao do Presidente. 

Paragrafo Segundo - Os membros da Diretoria nao sao pessoalmente 
responsaveis pelas obrigac;oes da Federac;ao, desde que nao ajam 
ilegalmente. 

Art. 34 - Em caso de impedimenta ate 90 dias de qualquer Diretor, sua 
substitui~o sera exercida pelo Sub-Diretor respective ou, se nao houver, por 
outro Diretor, dentre os que · estiverem em exercicio conforme designac;ao do 
Presidente. 

Art. 35 - A diretoria reunir-se-a em carater ordinario, pelo menos uma vez por 
mes e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente, deliberando 
sempre, com a presenc;a da maioria de seus membros. 

Art. 36 - A Diretoria, sem prejuizo dos poderes de supervisao, coordenac;ao, 
dire~o e fiscalizac;ao do Presidente, compete: 

a) aprovar todos os atos que complementam este Estatuto, o regulamento 
geral, demais regulamentos e regimentos, bern como os atos de carater 
normative pr6prios da FE PAM, ressalvada a competencia dos demais poderes; 

b) proper a Assembleia Geral a reforma total ou parcial deste Estatuto; 

c) pronunciar-se sobre os atos do Presidente referidos nas alineas ''f', "h" e "n" 
do artigo 34 deste Estatuto; 

d) propor a Assembleia Geral a concessao de titulos honorificos e medalhas de 
merito; 

e) propor a Assembleia Geral a aquisi~o, alienac;ao ou onus de bens im6veis, 
ouvido o Conselho Fiscal; 

f) proper a Assembleia Geral a desfiliac;ao de organismos e entidades nacionais 
e internacionais, bern como a dissoluc;ao da entidade; 

g) votar o orc;amento com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data do 
inicio do exercicio em que tera vigencia; 

h) autorizar o recebimento de doa~o e legados, ouvido o Conselho Fiscal; 

i) aprovar o modelo do emblema da FEPAM e os uniformes; 



j) conceder licen9a aos membros e aos integrantes dos 6rgaos de 
coopera9ao; 
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k) apreciar os balancetes mensais de receita e despesa encaminhando-os ao 
Conselho Fiscal; 

I) autorizar a realiza9ao de despesas nao previstas no orc;amento, desde que 
haja recursos disponiveis; 

m) conceder ou negar filiac;ao; 

n) aplicar, as suas filiadas, as penalidades previstas no Capitulo XII, deste 
Estatuto; 

o) interpretar o presente estatuto e resolver os cases omissos; 

p) ao Tesoureiro compete o movimento financeiro, inclusive a movimentac;ao 
bancaria, sendo sempre obrigat6ria a assinatura em conjunto com o Presidente 
ou com o Vice-Presidente. 

Art. 37 - Os membros da Diretoria nao respondem pessoalmente pelas 
obrigac;oes que contrairem em nome da FEPAM, na pratica de ate regular de 
sua gestae. 

Art. 38 -A administrac;ao da FEPAM, sem prejuizo da competencia atribuida 
ao Presidente, descentralizar-se-a em departamentos. 

Paragrafo Onico - A organizac;ao e o funcionamento dos Departamentos e da 
Secretaria Geral, serao estabelecidos no Regimento lntemo. 

Art. 39 - A presidencia da FEPAM, compoe-se do Presidente e do Vice
Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, na forma do artigo 14 incise II, com 
mandate de 2 (dois) anos, com direito a uma reeleic;ao. 

Art. 40 - Ao Presidente, cabe a responsabilidade de administrar a FEPAM com 
a cooperac;ao direta dos membros da Diretoria e, alem das demais atribuic;oes 
prescritas neste Estatuto, compete: 

a) supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, 
economicas, financeiras e desportivas da FEPAM; 

b) supervisionar o pessoal a servic;o remunerado na entidade e, em 
conseqOencia, nomear, admitir, designar, comissionar, contratar ou rescindir 
contratos, exonerar, dispensar, demitir, punir, destituir, licenciar, conceder 
ferias, elogiar, premiar, abrir inqueritos e instaurar processo; 

c) apresentar a Assembleia Geral, em cada uma de suas reunioes anuais, 
relat6rio circunstanciado da administrac;ao realizada no exerclcio anterior, 
juntamente com o balanc;o do movimento economico e financeiro e o parecer 
do Conselho Fiscal; 



d) nomear e dispensar os membros da Diretoria que independem de 
elei«;ao, designar assessores e os componentes das comissoes que instituir; 
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e) fiscalizar a arrecadac;ao da receita e autorizar o pagamento da despesa, 
observados o orc;amento em execuc;ao e os limites dos cn9ditos adicionais; 

f) constituir as delegac;oes incumbidas da representac;ao da FEPAM dentro ou 
fora do pais; 

g) assinar titulos, cheques, recibos, ou quaisquer outros documentos que 
constituam obriga«;ao financeira, em conjunto com o tesoureiro, obedecendo as 
disposic;Oes deste estatuto e do regimento interne; 

h) celebrar convenios e acordos que importem em compromissos para a 
FEPAM; 

i) par em execuc;ao os atos decis6rios dos poderes e efetivar as penalidades 
pelos mesmos aplicadas, na esfera de suas atribuic;oes; 

j) providenciar a guarda e a conservac;ao dos bens im6veis da FEPAM, aliena
los e constituir direitos reais sabre os mesmos, mediante autorizac;ao da 
Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal; 

I) depositar ou determinar dep6sito em institui«;ao financeira idOnea des valores 
da FEPAM, em especie ou em titulos; 

m) presidir as reunioes da Diretoria com direito a vote, inclusive ode minerva, 
nos casas de empate; 

n) aplicar as pessoas juridicas e fisicas sujeitas a jurisdic;ao da FEPAM, as 
sanc;oes administrativas cabiveis prescritas no estatuto, no regimento interne, 
ou em qualquer outre ato da entidade, ressalvada a competencia dos demais 
poderes; 

o) representar a FEPAM, em juizo ou fora dele, podendo, inclusive constituir 
procuradores; 

p) expedir avisos as filiadas, observadas as norm as deste estatuto e a 
competencia dos demais poderes; 

q) submeter ao Conselho fiscal, 60 {sessenta) dias, pelos menos, antes do 
encerramento de cada exercicio, a proposta de orc;amento a vigorar no 
exercicio seguinte; 

r) praticar quaisquer atos excluidos de sua competencia explicita mediante 
delegac;ao de poderes da Assembleia Geral. 

Paragrafo Primeiro - Os Atos do Presidente da FEPAM, no usa das 
atribuic;oes constantes das alineas ''f', "h" e "n", deste artigo serao expedidos 
ap6s pronunciamento favoravel da Diretoria. 



Paragrafo Segundo - 0 Presidente nao e pessoalmente responsavel pelas 
obrigayoes da Federayao, desde que nao aja ilegalmente. 
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Art. 41 - 0 Vice-Presidente da FEPAM e o substitute do Presidente no seu 
impedimenta. 

Paragrafo Primeiro - 0 Vice-Presidente podera desempenhar qualquer 
parcela na funyao executiva do Presidente, em carater transit6rio, quando por 
este delegada em ate expresso. 

Paragrafo Segundo - 0 Vice-presidente nao e pessoalmente responsavel 
pelas obrigayoes da Federayao, desde que nao aja ilegalmente. 

Art. 42 - No caso de impedimenta ocasional do Presidente e Vice-Presidente, 
em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, urn dos Diretores indicado pelo 
Presidente assumira o exercicio da Presidencia. 

Paragrafo 1° - Se ocorrer vacancia do cargo de Presidente em qualquer 
memento do mandate, o Vice-Presidente assumira a Presidencia e marcara 
eleiyao para o cargo de Vice-Presidente na forma do Estatuto, salvo se a 
vacancia ocorrer nos ultimos tres meses, hip6tese em que o Vice-Presidente 
assumira, em carater efetivo, o cargo de Presidente pelo restante do mandate. 

Paragrafo 2° - Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente, havera 
eleiyao para o preenchimento dos mesmos, e os eleitos completarao o restante 
do mandate, salvo se o fato ocorrer nos ultimos tres meses do mandate, 
hip6tese em que assumira a Presidencia urn dos Diretores, escolhido pelos 
seus pares. 

CAPiTULOV 

DA FILIACAO 

Art. 43 - Para serem filiadas a FEPAM, as entidades deverao preencher os 
seguintes requisites: 

a) ser pessoa juridica sem fins lucrativos; 

b) possuir legislayao interna compativel com as norm as e objetivos adotados 
pela FEPAM e pelo Conselho Superior de Desportos; 

c) ter diretoria idonea cujos nomes e profissoes de seus integrantes deverao 
constar do requerimento de filiayao; 

d) depositar, no ato do requerimento de filiayao, a taxa e custas de admissao 
estipuladas pela FEPAM. 
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Paragrafo 1°- 0 pedido de filiac;ao devera ser firmado pelo Presidente da 
entidade postulante, instruido com todas as provas de que a interessada 
preenche todos os requisites enumerados neste artigo e acompanhado do seu 
Estatuto e Regulamentos. 

Paragrafo 2° - A perda de qualquer dos requisites mencionados neste artigo 
podera dar causa a desfiliac;ao. 

Paragrafo 3° - A FEPAM pode negar a filiac;ao de entidade que, ao seu 
entendimento, nao possua objetivos ou forma de atuac;ao compativeis com os 
prop6sitos da Federac;ao. 

CAPiTULO IX 

DOS DIREITOS E DEVERE$ DAS EILIADAS 

SECAO I 

DOS DIREITOS 

Art. 44 - Sao direitos das entidades filiadas: 

a) reger-se por leis pr6prias, nao conflitantes com normas de hierarquia 
superior; 

b) participar da Assembleia Geral; 

c) participar os campeonatos, e eventos promovidos e ou credenciados pela 
FEPAM, na forma 

dos respectivos regulamentos; 

d) impugnar a validade dos resultados de competic;oes, solicitar reconsiderac;ao 
ou apresentar 

recurso dos atos que julgar lesivos aos seus interesses, observadas as normas 
legais e 

regulamentares; 

e) utilizar do acervo tecnico da FEPAM. 

SECAO II 

DOS DEVERE$ 
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Art. 45 - Sao deveres das entidades filiadas: 

a) manter rela9oes desportivas com as demais filiadas; 

b) cumprir e fazer cumprir as disposi9oes deste Estatuto, regulamentos e 
determina9oes da FEPAM, e as normas baixadas pelos 6rgaos publicos 
competente a que a FEPAM deva obediencia; 

c) submeter ao exame da FEPAM, para a necessaria aprova~o. seu Estatuto, 
altera9oes e reformas, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes ao de 
respectiva aprova~o pela sua Assembleia Geral; 

d) satisfazer, nas epocas pr6prias, as obriga¢es financeiras para com a 
FEPAM; 

e) reconhecer a FEPAM como unica federa9ao representante do Montanhismo 
no Estado do Parana. 

CAPITULO X 

SECAO I 

DO EXERC[CIO FINANCEIRO 

Art. 46 - 0 exercfdo financeiro coincidira com o ano civil e compreendera, 
fundamentalmente, a execu~o do or98mento. 

Paragrafo Unico - 0 or98mento sera uno e incluira todas receitas e despesas 
sujeitas a rubricas e dota9oes especificadas na forma dos artigos seguintes: 

Art. 47 -A receita compreende: 

a) as taxas de filia9ao e credenciamento; 

b) as rendas de competi9oes e jogos promovidos pela FEPAM; 

c) as multas; 

d) as subven9oes e os auxilios que receber; 

e) as doa9oes ou tegados; 

f) as rendas resultantes de taxas de propaganda, filmagem e transmissao de 
competi¢es; 

g) quaisquer outros recursos pecuniarios que a Diretoria vier a criar. 

Art. 48 - A despesa compreende: 



a) o custeio das atividades desportivas, dos encargos diversos e da 
administrac;ao da FEPAM; 
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b) as obrigac;oes de pagamento que se tornarem exig fveis em consequencia de 
decisoes judicia is, contratos e operac;oes de cn3dito; 

c) os encargos pecuniarios de carater extraordinario, nao previstos no 
orc;amento, custeados a conta de creditos adicionais, abertos com autorizac;ao 
do Conselho Fiscal e compensados mediante utilizac;ao dos recursos que 
forem previstos; 

d) a compra de material, seja de expediente ou tecnico; 

e) despesas eventuais; 

f) gastos de publicidade da FEPAM; 

g) assinatura de jornais e revistas especializadas e a compra de material 
fotografico e vfdeo para os arquivos; 

h) nenhuma despesa sera processada sem a autorizac;ao do Presidente de 
FEPAM. 

SECAO II 

DO PATRIMONIO 

Art. 49 - 0 patrimonio compreende: 

a) bens m6veis e im6veis adquiridos sob qualquer tftulo; 

b) trofeus e premios que sao insuscetfveis de alienac;ao; 

c) saldos positivos da execU<;ao do orc;amento; 

d) fundos existentes, ou os bens resultantes de sua intervenc;ao; 

e) doac;oes e leg ados. 

Paragrafo Onico - Em caso de dissoluc;ao da FEPAM, todos os bens 
reverterao em beneficia de uma instituic;ao de caridade. 

secAo m 

PAS NORMAS PE ADMINISTBACAO FINANCEIBA 
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Art. 50 - Os elementos constitutivos de ordem economica, financeira e 
orcamentaria serao escriturados de forma apropriada e comprovados por 
documentos mantidos em arquivos, observadas as disposic;oes da legislac;ao 
publica. 

Paragrafo 1°- Os services de contabilidade serao executados em condic;oes 
que permitam o conhecimento imediato da posic;ao das contas relatives ao 
patrimonio, as finances e a execuyao do orcamento. 

Paragrafo 2°- Todas as receitas e despesas estao sujeitas a comprovantes de 
recolhimento ou pagamento e a demonstrac;ao dos respectivos saldos. 

Paragrafo 3° • 0 balanco geral de cada exerclcio, acompanhado da 
demonstracao de lucros e perdas, discriminara os resultados das contas 
patrimoniais e financeiras. 

CAPITULO XI 

DOS TfTULOS HONORfFICOS 

Art. 51 - A FEPAM podera conceder, como testemunho de reconhecimento e 
homenagem especial, os seguintes titulos honorificos: 

a) BENEMERITO- e aquele que tenha prestado a FEPAM ou aos esportes de 
montanha, servic;os relevantes, dignos da concessao deste titulo; 

b) HONORARIO - e aquele que mesmo sem atuayao permanente nos esportes 
de montanha, se faya merecedor dessa homenagem; 

c) EMERITO - serao beneficiados com esse titulo, os atletas que se 
distinguirem em qualquer epoca, com relevantes atuacoes nos esportes de 
montanha. 

Paragrafo Unico - Serao beneficiados com os tltulos honorlficos previstos nas 
aHneas "a", "b" e "c", as pessoas flsicas ou jurldicas que se enquadrem 
naquelas situacoes, inclusive os atletas ja beneficiados com o titulo de 
EMERIJO, que assim forem declarados pelo voto de 2/3 (dois tercos) dos 
componentes presentes da Assembleia Geral, mediante proposta da Diretoria 
ou por indicac;ao da propria Assembleia. 

CAPITULO XII 

DAS PENALIPAPES 

Art. 52 - Com o objetivo de manter a ordem, o respeito aos atos emanados de 
seus poderes internos e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelos 
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6rgaos ou representantes do Poder Publico, a FEPAM poderc~ aplicar as 
suas filiadas, bern como as pessoas fisicas ou juridicas direta ou indiretamente 
a eta vinculadas, as seguintes penalidades de natureza administrativa: 

a) advertencia; 

b) censura escrita; 

c) multa; 

d) suspensao e 

e) desfiliac;ao. 

Paragrafo 1° - As sanyaes prevtstas nas letras "a", "b" e "c" deste artigo 
prescindem processo administrativo e serao aplicadas pelo Presidente da 
FEPAM, na forma do artigo 34 letra "n" do Estatuto, e pronunciamento da 
Diretoria, conforme determina o paragrafo unico do mesmo artigo. 

Paragrafo 2° - As penalidades de que tratam as letras "d" e "e" deste artigo 
serao aplicadas pela Diretoria na forma do artigo 40 letra "c" do Estatuto, ap6s 
apurac;ao dos fatos em inquerito administrativo. 

Paragrafo 3° - 0 regulamento interno definira as violac;oes e prescrevera o 
processo de aplicac;ao e graduac;ao das penalidades previstas neste artigo, 
observando as disposic;oes deste estatuto e as normas dos 6rgaos 
competentes. 

CAPiTULO XIII 

PAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 53- As normas e resoluc;oes da FEPAM, logo que publicadas em boletim 
oficial, obrigam o seu cumprimento pelas filiadas. 

Art. 54 - E proibido a FEPAM qualquer manifestac;ao de carater politico ou 
religioso. 

Art. 55 - 0 presente Estatuto, aprovado em Assembleia Geral Ordinaria 
realizada em xxlxxfxxxx , entrara em vigor ap6s inscric;ao ou averbac;ao no 
Cart6rio Oficial de Registro Publico de Pessoas Juridicas. 

Art. 56 - Os s6cios da Federac;ao nao respondem subsidiariamente pelas 
obrigac;oes contraidas pela entidade. 

Art. 57 - Para desenvolver suas atividades e difundir o Montanhismo, a 
Federac;ao podera abrir filiais, escrit6rios ou departamentos, em qualquer parte 
do territ6rio nacional ou no exterior. 



Art. 58 - Os casos omissos neste Estatuto serao decididos pela Diretoria, 
sendo que a parte podera recorrer ao mesmo 6rgao. 
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Art. 59 - Fica constituido o foro da cidade do Curitiba, para todas as causas 
que envolvam a Federa~ao. 

CAPiTULO XIV 

DISPOSICOES TBANSITORIAS 

Art. 60 - Estao isentas da obrigatoriedade de que trata o artigo 15, paragrafo 
3°, tetras "a" e "d", as entidades fundadoras da FEPAM. 

Art. 61 - Estao isentas da obrigatoriedade de que trata o artigo 8°, paragrafo 
segundo, tetra "a" , os candidates a Presidencia na Assembleia Fundacional. 

Art. 62 - 0 Presidente, Vice-Presidente e o Conselho fiscal eleitos na data da 
funda~ao da FEPAM, exercerao mandate ate 25/09/2004, quando serao 
realizadas novas elei~oes para estes cargos. 

Art. 63 - Este estatuto deve ser revisado e ratificado na primeira Assembleia 
Geral do ano 2004. 

0 presente Estatuto, aprovado em 25 de setembro de 2002, sera assinado pelo 
Presidentel e pelo Quadro de Fundadores, e, a seguir, registrado no Cart6rio 
de Registro Civil de Pessoas Juridicas, para efeito legal. 

Curitiba, 25 de setembro de 2002 

Julio Cesar Abduch Santos Domingos Gomes Alvarez 
Presidente Advogado 
OAB:21.953 

Ronalda Montalto Datames Acastro Egg Segundo 
Clube Paranaense de Montahismo Associa~o Montanhistas de Cristo 

Tiago Choinski Anderson Fagundes de Gouveia 
Associa~o de Guias Marumbi(Aguias Marumbi) Associa~ao de Escalada 
Esportiva do Parana 

Disponivel em: http://www.fepam.org/leis/estatuto_fepam.htm 
Acesso em 25 de agosto de 2009 as 21 h 50 min 



ANEXOE 

Brigada Voluntaria de Preven~o e Combate a 

Incendios em Montanha 

OBJETIVO PRIMARIO: 

Preservar as areas de conserva~o situadas na Serra do Mar e 
outros locais do estado onde existam entidades participantes da 
FEPAM, com foco na preven~o de incindios florestais. 

OUTROS OBJETIVOS: 

1. Aumentar a. seguran~ de inontanhistas voluntarios 
2. Otimizar o esfor~o destes voluntarios 
3. Auxiliar no monitoramento e uso consciente das Unidades de 

Conserva~o 
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4. Aglutinar a comunidade de montanhistas em um objetivo comum 
5. Divulgar o montanhismo e atividade 
6. Divulgar a FEPAM 

• 

FORMAS DE ATUA~~O: 

PREVEN~AO - Conscientiza~o de visitantes e monitoramento a partir de 
cumes e trilhas, nos finais de semana durante o perlodo de estiagem da 
seguinte forma: 

Pontos de observa~io em cumes de montanhas no Conjunto do Pica 
Parana, Anhangava, Morro do Canal e Ara~tuba. Voluntaries 
identificados e equipados com bin6culos, radio comunicadores e 
equipamentos de prot~ao individual. 

Trabalho a ser realizado em parceria e apoio loglstico do lAP atraves de 
Termo de Coopera~o Tecnica. 

Sensibiliza~io Ambiental e Capacita~o das comunidades locais para 
cria~o de brigadas pr6prias. A popula<;ao local e a principal arma para 
evitar a·ocorrencia de incendios·e fundamental para informar com 
rapidez a ocorrencia logo no seu inlcio. 

Deve ser realizado em parceria com SEMA e Defesa Civil. 



Brigada Voluntaria de Preven~o e Combate a 

Incendios em Montanha 

Mapeamento e georeferenciamento. 
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Topografia, indica~o de locais com maior Risco. Mapear nascentes, 
lagos, linhas d•agua e suas curvas de nfvel; Trilhas, estradas, helipontos 
e locais de armazenamento de agua em garrafas pet. · 

Cadastramento dos voluntarios. Voluntaries devem tambem efetuar 
cadastro junto ao lAP (VOU) e no site da Defesa Civil. 

APOIO E COMBATE -Voluntaries previamente capacitados para combate 
a incendios florestais dariam apoio as institui~oes publicas: 

Capacita~o dos brigadistas voluntarios: 

0 que se deve buscar e se aprimorar. Estes conhecimentos serao 
agregados gradualmente com a evolu~o da Brigada. 

• Uso de EPis (seguran~a acima de tudo!) 
• Tecnicas de combate a incendios, principalmente incendio subterraneo; 
• Curso basico de Montanhismo e Escalada; 
• Orienta~ao/ topografia; 
• Meteorologia; 
• Primeiros Socorros, enfatizando procedimentos para acidentes offdicos, 

traumas e sobrevivencia em locais remotos; 
• Defini~ao de areas prioritarias para prote~o durante ocorrencias; 
• Rotas de Fuga; 
• Uso, manuten~o e conserto de equipamentos de combate a incendio; 
• Radio Comunica~ao; 
• Orienta~o para embarque, desembarque; carga e descarga de 

helic6pteros; 

Pre defini~io de grupos "especializadosn em cada Serra: 

Pessoas com maior conhecimento da regiao fornecerao informa~6es 
importantfssimas. 
Em caso de Incendio, as equipes podem ser orientadas por estas 
pessoas, pelo fato de conhecer melhor a regiao. Potencializando o 
apoio aos Bombeiros. 
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Cria~io do site, com acesso livre para informac;oes gerais (apostilas, 
manuais de equipamentos, lista de equipamentos individuais, links das 
entidades do MATA VIVA, fabricac;ao de abafadores) e restrito para: 
cadastros, mapas, plano de chamada, pontes de encontro para 
caronas, telefones uteis, contatos nas empresas doadoras, imagens de 
cada montanha para familiarizac;ao do ambiente etc~ 

Seguro de acidentes pessoais para os voluntaries. 

Este projeto s6 dara certo se houver uma instituic;ao coordenando o projeto 
e se houver parceria com os 6rgaos ambientais, .Bombeiros e Defesa Civil. 
Por mais organizada que esta brigada seja, durante uma ocorrencia os 
voluntaries trabalharao em conjunto com os 6rgaos publicos sendo 
orientados pelos mesmos. 

EQUIPAMENTOS. 

• Individuais 

6culos de Protec;ao 
Capacete/ Chapeu 
Roupa adequada ( macacao de algodao) 
Mascara Filtro de gases 
Bota 
Luva 
Polainas (perneiras) raspa de couro/ cordura Lanterna 
Apito 
Kit 1 os Socorros 
Cantil/ Purificador de Agua 

• Coletivos 

Bin6culos 
GPS 
Coletes Identificadores 

A(;OES REALIZADAS E EM ANDAMENTO: 

1. Cadastramento de Voluntaries. 
2. Cadastramento dos voluntaries junto ao lAP. 
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3. Recolhimento do lixo e dos materiais utilizados na ocorrencia do 
Caratuva. 

4. Pesquisa de materiais e equipamentos. 
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5. Armazenamento de agua nao potavel em cumes e vales entre 
montanhas com maior risco de incendios. Objetivo: 1000 litros em cada 
ponto estrategico, devidamente georeferenciados e corretamente 
sinalizados. (Camacua, Camapua, Tucum, Getulio, caratuva, Itapiroca, 
Camelos, Anhangava, Pao de Loth-e Arac;atuba) 

6. Reunioes de apresentac;ao deste projeto junto ao lAP, ·sEMA, Corpo de 
Bombeiros, IBAMA, Defesa Civil, prefeituras, Sanepar e Programa Mata 
Viva. 

7. Comunidade no Orkut para divulgac;§o da Brigada e de eventuais 
ocorrencias; 

8. Realizac;ao do primeiro curso com instrutores do Corpo de Bombeiros; 
9. Termo de Cooperac;ao Tecnica com o lAP. · 

DEMANDAS da FEPAM: 

1. Apoio institucional ao projeto; 
2. Fornecimento de imagens de satelite e cartas topograficas impressas de 

cada Serra; 
3. Estatfsticas das ocorrencias na serra do mar por regiao, para definir 

prioridades e pontos crfticos. 
4. captac;ao de equipamentos e materiais junto a empresas, Defesa Civil, 

Serna elap. 
5. Desassoreamento do lago situado na trilha de acesso as montanhas do 

PE do Pico Parana, que pode ser usado com reservatorio de agua e por 
ser de facil acesso pode servir de base de operac;oes para helicoptero. 
(Contato com lAP para auxilio). 

6. Material de construc;§o/parcerias para execuc;ao dos depositos 
avanc;ados. Analise da questao Jurfdica sabre a instalac;ao destes 
modulos em propriedades privadas. 

7. Fabricac;ao de depositos de agua flexfveis com lana vinnica ( usada em 
banners) 




