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6 	 ATA DA 7' REUNI;k0 INTERCAMARAS DO COMITE.  INTERFEDERATIVO 
7 
8 Aos vinte e oito dias do mes de novembro de dois mil e dezoito, as dez horas, na sede do Banco de 
9 Desenvolvimento de Minas Gerais — BDMG, na Sala Guimarks Rosa, 2° Andar, localizado na Rua 

10 da Bahia, n° 1600, Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte/MG, teve inicio a 7a Reunik Intercamaras 
11 do Comite Interfederativo, com pauta unica referente a analise conjunta pelas Camaras Tecnicas da 
12 nova versao do Mapa da AREA AMBIENTAL 1. Inicialmente, o coordenador da CT-BIO fez breve 
13 histrico relativo a Deliberack n° 74, que determinou a elaboracao de mapa com a clara definicao 
14 espacial da Area Ambiental 1 pela Fundack Renova, ressaltando a complexidade da determinack 
15 dessa Area, que surtira efeitos tecnicos e administrativos em diversos Programas socioecodimicos e 
16 socioambientais do TTAC. ApePs rodada de apresentack dos presentes, o representante da Renova 
17 apresentou a terceira revisao da proposta de Mapa da Area Ambiental 1, discorrendo que, segundo o 
18 TTAC, a Area Ambiental 1 corresponde as areas abrangidas pela deposicao de rejeitos, ou seja, as 
19 ca1has e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, bem como seus afluentes e as regieies 
20 estuarinas, costeira e marinha. Teceu comentarios acerca da diferenciack da quantidade de rejeitos 
21 depositados no trecho entre a area da Samarco e a UHE Candonga, e da Usina ate a foz e o mar. Ern 
22 seguida, apresentou conceitos relativos ao termo "deposicao de rejeitos" e explicou que a Fundack, 
23 por analogia, utilizou para a defmicao da area de deposicao de rejeitos os termos comumente 
24 empregados em Avaliac&s de Impacto Ambiental, relatando a semelhanca com o conceito de Area 
25 Diretamente Afetada utilizado em Estudos de Impacto Ambiental no ambito do licenciamento 
26 ambienta1. Essa analogia balizou as premissas de interpretacao, analise e conc1uses da proposta 
27 apresentada. Tambem afirmou que essa metodologia de avaliack de impacto ambiental preconiza 
28 que a Area Diretamente Afetada nao e o unico local onde ocorrem impactos decorrentes da instalack 
29 de empreendimentos, os quais podem reverberar para fora dessa kea de varias maneiras e, para 
30 mensurack desses efeitos, foi criado o conceito de Area de Estudo, a qual engloba as areas de 
31 abrangencia dos estudos em conduck ou a serem conduzidos pela Fundack, com o objetivo de 
32 identificack e delimitack da abrangencia dos irnpactos. Adiante, o representante da Renova 
33 explanou que, por se tratar de conceito din'amico, o mesmo pode ser revisto ao longo do 
34 desenvolvimento dos estudos, dependendo dos resultados. Para a definicao da Regiao Continental da 
35 Area Ambiental 1, forarn utilizados os limites estabelecidos pelo Programa de Manejo de Rejeitos, 
36 apresentado em documento enviado pela Fundack em atendimento a Clausula 150 do TTAC, que 
37 trata da realizack de estudos de identificacao e avaliack detalhada da Area Ambiental 1, 
38 considerando a situack anterior e os efeitos derivados do rompimento da barragem de Fundao. 
39 Salientou que o Plano de Manejo de Rejeitos props o reconhecimento visual e por meio de coletas 
40 de amostras como metodologia para identificack dos locais onde estavam depositados os rejeitos, 
41 tanto nas calhas quanto nas margens. Por outro lado, para a definicao da Regi'ao Costeira da Area 
42 Ambiental 1, os estudos foram mais complexos devido a dinamica da regiao, nao-linear como o rio 
43 Doce, e a escassez de pesquisas disponiveis que evidenciem a deposicao de rejeitos no ambiente 
44 marinho. Salientou que o mapa proposto se baseou em quatro estudos principais, sendo um da 
45 Marinha do Brasil, outro de consultoria contratada pela Renova, e outros dois realizados pela UFES. 
46 Com relack ao primeiro estudo, ocorrido em novembro de 2015 na regiao litoranea do ES, preximo 
47 a foz do rio Doce e da localidade de Regencia, em Linhares/ES, foram coletadas diariamente dados 
48 hidroceanograficos, biol6gicos e geol6gicos para caracterizack preliminar dos impactos do Desastre, 
49 com dados obtidos em pontos de analise situados entre 1,95 km e 13 km da foz, em profundidades de 
50 8 a 29 rnetros. Na sequencia, exps o segundo estudo, realizado em janeiro de 2016, que tracou alguns 
51 transectos ao norte da foz e a maioria ao sul da foz, incluindo as Unidades de Conservack RVS de 



52 Santa Cruz e a APA de Costa das Algas, com profundidade e distancia maiores do que os pontos com 
53 deposiek de rejeitos analisados pela Marinha. O terceiro estudo, divulgado em 2017, com dados 
54 coletados entre 2015 e 2016 em oito expediees conduzidas em parceria com entidades de pesquisas 
55 lideradas pelo ICMBio, as quais foram realizadas em perlodos distintos e com malha de amostragens 
56 mantida e ampliada ao longo das expedieUs. O coordenador da CT-BIO informou que o navio da 
57 Marinha auxiliou a pesquisa, todavia nao adentrou na pluma sob a justificativa de risco de danificaek 
58 do motor, o qual era novo, importado e em periodo de garantia, limitando-se as coletas em pontos 
59 marginais. O representante da Renova mencionou que nesse estudo foram documentados os maiores 
60 valores de concentraek de Material Particulado em Suspensao, logo na primeira sernana da chegada 
61 dos rejeitos ao mar, e que nos rneses de janeiro e fevereiro de 2016 os maiores valores foram 
62 observados ao norte da foz, registrando o carreamento de material rumo ao norte. Ao sul, na regiao 
63 das UCs, a expediek ocorrida nesse periodo constatou que as estaees mais profundas apresentaram 
64 valores mais elevados de concentraek de MPS. Com  relaeao a regiao de Degredo/ES, informou que 
65 os maiores valores foram restritos ao local de amostragem mais rasos, prxirnos da costa. Adiante, 
66 tambern informou que foi observado um afinamento da granulometria do sedimento superficial em 
67 direek ao norte do rio Doce, enquanto na regiao sul o sedimento mais arenoso foi se estabilizando, 
68 com maiores variaees nos teores de areia e lama. O coordenador da CT-Bio explanou que as formas 
69 de interpretaek dos dados devem variar conforme as mudaneas fisico-quimicas das condiees da 
70 agua doce ou salgada, levando tambern em consideraek que o rio possui fluxo constante e lentico, 
71 com tendencia ao assentamento do sedimento, enquanto o mar possui movimentaek extrema 
72 consta.nte, carreando o sedimento em varios sentidos. Ademais, comunicou que, atipicamente, em 
73 novembro de 2015, na chegada do sedimento ao mar, ocorreram tres frentes frias seguidas, com vento 
74 sul intenso, resultando em carreamento de grande volume de sedimentos para o norte. Explicou sobre 
75 o vOrtice oceanografico permanente na regiao da foz, o que faz como que a agua siga para o norte, 
76 apesar da percepeao de que as correntes vao para o sul. O coordenador tambern mencionou que 
77 recentemente foi reconhecido o VOrtice Oceanografico de VitOria, que proporciona a ressurgencia de 
78 agua fria profunda do sul, com ascendencia na regiao de Regencia, o que movimenta os sedimentos 
79 ao norte, justificando o grande banco camaroeiro ao norte da foz do rio Doce, onde ha a acumulaek 
80 de sedimentos historicamente. Portanto, pode-se inferir que a lama do rejeito nao seguiu rumo 
81 diferente e se acumulou ao norte, seguindo a dinamica prOpria da regiao, nao sendo toda direcionada 
82 ao sul, como o esperado em razao da pereepeao da didarnica das correntes superficiais. Em seguida, 
83 o representante da Renova apresentou o quarto estudo, que trata do conjunto de tr'es relatOrios sobre 
84 a consolidae"ao de outros dados colhidos em fevereiro de 2016, como parte do monitoramento da foz 
85 e regiao rnarinha adjacente, em atendimento a Notificaek IBAMA n° 16.388-E. Esse estudo foi 
86 promovido pela Samarco, que contratou empresa para a coleta dos dados, os quais foram analisados 
87 e consolidados pela UFES. O coordenador da CT-BIO informou que a coleta foi acompanhada a 
88 bordo pelos tecnicos da CT-BIO e da Universidade. O representante da Renova informou que o 
89 relatOrio apontou que a regiao apresenta dominio lamoso ate aproximadamente 20 metros de 
90 profundidade, com teores acima do previsto e acrescimo de material fino na regiao do delta submerso 
91 da foz do rio Doce. Em seguida, foram apresentados mapas de granulometrias, com representaees 
92 graficas dos materiais cascalho, areia, lama e argila. Nas frae'des de argila fina e muito fina, 
93 relacionadas ao rejeito, os teores foram considerados muito acima dos padres esperados pela 
94 literatura consultada, visto que o material possui facil ressuspensk pela atividade hidrodinamica, o 
95 que impacta na caracteristica de fundo, no padrao da dinamica sedirnentar local e nas caracteristicas 
96 dos habitats, refletindo sobre as comunidades de orga.nismos bentnicos. Na sequencia, o 
97 representante da Renova fez breve resumo sobre o que foi apresentado e exps a proposta de Mapa 
98 da Area Ambiental 1, ressaltando que as areas propostas podem ser constantemente revisadas devido 
99 a din'amica rnarinha e a variaeao de aporte de material transportado pelo rio Doce, o que pode alterar 

100 a ocorrencia e o adinaulo de material no ambiente, sendo que os dados a serem obtidos com os 
101 monitoramentos que continuam sendo realizados poderao alterar as concluseks atualmente 
102 alcaneaveis. Esclareceu que na elaboraek do rnapa foram consideradas toda a calha e margens onde 
103 ocorreu a deposieao do rejeito nos rios principais e nos tributarios onde ocorreram refluxos, 



104 predominantemente ate o reservat6rio da UHE Cadonga. A Lagoa Juparana foi poupada devido 
105 construcAo emergencial do barramento, pr6ximo a sua foz, diferentemente das lagoas Nova, Areal, 
106 Areao e Monsarras. No mar, foi considerada uma zona em torno dos pontos que foram encontradas 
107 evidencias fisicas dos rejeitos no fundo e atestado o aumento anormal de componentes de sedimentos 
108 no estudo granulometrico de material particulado em suspensAo. Quanto as areas de UCs localizadas 
109 ao sul da foz, as mesmas foram destacadas no mapa para evidenciar a necessidade de o monitoramento 
110 continuo do rejeito, visto que a dinamica do ambiente pode ter carreado material ap6s os estudos de 
111 2016. Em seguida, o representante da Renova comunicou que, apesar da Area Ambiental 1 ser 
112 1imitada as regies onde se tem evidencias de deposicao de rejeito, os estudos de biodiversidade e de 
113 avaliacao de impacto devern ocorrer em areas mais abrangentes, com o objetivo de avaliacao ampla 
114 dos sistemas marinho e terrestres, subsidiando dados referentes aos reais impactos ambientais do 
115 rejeito e esclarecendo incertezas. Tais estudos deverAo extrapolar a delimitacAo da Area Ambiental 1, 
116 permitindo comparaOes entre areas afetadas e dao-afetadas, possibilitando a compreensao completa 
117 dos efeitos do rompimento da Barragem de Fundao. Assim, o representante da Renova apresentou a 
118 Area de Influencia e a Area de Estudo dos Programas de Conservacao da Biodiversidade, em conjunto 
119 com a proposta de delimitacao da Area Ambiental 1, ressaltando que a FundacAo optou por essa 
120 alternativa, nAo considerando os recortes geograficos ou oceanograficos dos Terrnos de Referencia 
121 no 'ambito do Programa de ConservacAo da Biodiversidade Aquatica, previsto no item 2, alinea "b", 
122 da Deliberacao n° 74, pois esses recortes incluem, em grande parte, localidades onde nAo se 
123 comprovou, ate o momento, a deposicAo do rejeito. Na sequencia, o coordenador da CT-BIO fez a 
124 leitura integral da Deliberacao n° 74, para clareza do que foi determinado pelo CIF. No quc tange ao 
125 mapa proposto para a Area Ambiental 1, ressaltou que, em funcAo da redacAo do TTAC, o trabalho 
126 realizado levando ern consideracAo exclusivamente o termo "deposicao de rejeito" nAo se aplica ao 
127 que vem sendo observado ao longo dos tIltimos tres anos, principalmente em relacao a area marinha, 
128 onde ha movimentacao constante da pluma de sedimentos. O coordenador discorreu que o termo 
129 "deposicao" limita a inclusAo de determinados locais por onde, comprovadamente por rneios visuais 
130 diretos e indiretos, a lama passou, mesmo que sem impactos comprovados na regiAo, nao permitindo 
131 a analise correta de onde o rejeito efetivamente se depositou. Tambem salientou que os dados podem 
132 conter informac&s defasadas, pois consideram apenas estudos realizados em 2016. Adiante, afirmou 
133 que para a elaboracao do mapa foram consideradas apenas as evidencias diretas, comprovadas por 
134 analises biogeoquIrnicas, dao considerando as evidencias indiretas, tais como as imagens de satelite 
135 constatadas pelo IBAMA e o monitoramento visual por sobrevoos da regiAo. Mencionou que o 
136 IBAMA elaborou um mapa, no final de 2016, evidenciando os locais onde a plutna passou, por meio 
137 de imagens de satelite, e ressaltou que a CT-BIO e o ICMBio continuam monitorando a regi'ao atraves 
138 do uso de aeronaves. Por fim, o coordenador da CT-BIO requisitou a utilizacao de informacks 
139 indiretas, com respaldo cientifico, como a publicack do INPE de 2017, que demostrou que o 
140 anticiclone de janeiro de 2016 carreou a pluma ate os parceis dos Abrolhos, com estudos 
141 oceanograficos respeitados, bem como os dados ainda nAo publicados expostos na Ultirna reuniAo do 
142 GT-Pesca, com graficos que confirmam o aumento consideravel da deposicAo de minerio de ferro nos 
143 corais dos Abrolhos nos ultimos tres anos, com datacb'es e testemunhos hist6ricos. A coordenadora 
144 da CT-SHQA relatou que, com base no trabalho diario, foi constatada a necessidade de ampliacao da 
145 Area Ambiental 1, principalmente no ambito do Programa previsto na Clausula 171 do TTAC, o qual 
146 trata do abastecimento pitblico de Municipios e localidades ao longo do rio Doce, podendo-se 
147 perceber que a area de abrangencia do impacto e maior do que a retratada no TTAC ou no primeiro 
148 desenho da Area Ambiental 1. Defendeu a visAo atualizada e a ampliacao da area, sugerindo ate uma 
149 revisAo do TTAC acerca do tema, ressaltando que a CT-SHQA recebe dernanda de novas localidades 
150 pleiteando a insercao no referido Programa. Em seguida, a coordenadora da CT-GRSA frisou que o 
151 Plano de Manejo de Rejeitos dao pode ser o Unico balizador da nova borda de delimitacao da Area 
152 Ambiental 1 na regiao continental, sugerindo maiores estudos e detalhamentos para integracao dos 
153 limites da Area, sob a 6tica dos Programas acompanhados pelas outras CTs. Tambem destacou a 
154 importancia da conclusAo celere da delimitacao da Area, em virtude da relacao existente entre a 
155 definicao dessa area e a alocacAo de recursos compensat6rios e reparat6rios. Na sequencia, o 



156 representante da Renova esclareceu que nAo se trata de estudo de avaliaeAo de impacto, mas de estudo 
157 de delimitaek da Area Ambiental 1, com base no conceito de Area diretamente afetada. Concordou 
158 com o coordenador da CT-BIO em relaek ao contexto em que o TTAC foi desenvolvido e a redaek 
159 do conceito de Area Ambiental 1 e as suas implicaees e consequ'e`ncias. Por isso, a FundaeAo sempre 
160 se posicionou favoravelmente a constante revisAo da delimitaeAo dessa Area. Tatnbm concordou 
161 com a coordenadora da CT-SHQA sobre a possibilidade de alteraek do TTAC e ressaltou que o 
162 documento apresentado se trata de um rnarco inicial, para aproximaek e subsidio da discussAo sobre 
163 a adoek da Area Ambiental 1 como referfticia. Quanto A utilizaeAo do Plano de Manejo de Rejeito 
164 para a definiek da Area da parte continental, o representante da Renova declarou que nAo foi utilizado 
165 o conceito de "Ottobacias", mas o de "limite da deposiek", visto que o primeiro prev" a necessidade 
166 de Areas de intervenOes para realocaeAo do rejeito a ser manejado, e o segundo contempla apenas a 
167 Area de deposiek do rejeito, desconsiderando o entorno, mais fiel ao disposto no TTAC. Reiterou 
168 que a proposta apresentada deve ser considerada como ponto de partida para a discussAo do rnapa e 
169 destacou a necessidade de cumprimento das deliberae 'c'Ses do CIF e das ClAusulas do TTAC pela 
170 FundaeAo, enaltecendo a importAncia da anAlise do documento para compreensAo dos impactos e 
171 identificaeAo das so1uees dos desafios. O coordenador da CT-BIO esclareceu que a Area Ambiental 
172 2 inclui os Municipios da Area Ambiental 1 e frisou a complexidade dessa questAo e as difereneas do 
173 continente e do mar, destacando que se fossem apontados os locais em que a pluma percorreu no mar, 
174 a Area de abranOncia se estenderia de Caravelas, no sul da Bahia, ate o extremo sul do ES, onde foi 
175 observada em sobrevoos, sem garantias de onde o rejeito se depositou ou nAo, mas que a passagem 
176 da pluma alterou a qualidade da Agua, sendo incerto se o sedimento se precipitou, por&rt continua em 
177 suspensAo. Ressaltou os altos valores dispendidos em voos de he1icpteros e avies para 
178 monitoramento pela Renova e pela Administraek Pb1ica, cujos dados ainda nao foram utilizados 
179 pela Fundaek para elaboraeAo do Mapa, e enfatizou a complexidade das aeiks socioeconmicas, 
180 pois, caso todos os locais em que a pluma passou forem incluidos como Area Arnbiental 1, pode haver 
181 um aumento desproporcional do niunero de atingidos. Por outro lado, o coordenador relatou que vem 
182 ocorrendo casos de oportunismo de pessoas que querem ser incluidas, assim como de Municipios 
183 turisticos que nao querem ser incluidos como Area impactada devido As externalidades 
184 socioeconmicas, que podem ser positivas ou negativas. Adiante, discorreu que as comunidades de 
185 Sk Mateus, Barra Nova e Barra Seca, no ES, foram reconhecidas como atingidas pelo CIF na 
186 Deliberaek n° 58, mas nAo foram incorporadas na Area Ambiental 1. O SecretArio Executivo do CIF 
187 citou o caso de Ponte Nova/MG, cujo Distrito de ChopotiS foi comprovada e diretamente afetado pelo 
188 rejeito, reconhecido pela Renova, mas sem que o Municipio fosse incluido nos outros Programas do 
189 TTAC. O coordenador da CT-BIO enalteceu a importAncia da discussk, a qual n'Ao poderia ser 
190 restringida ao 'Ambito da prpria CT-BIO, visto que necessita do retorno t&nieo das equipes das 
191 demais CTs. A coordenadora da CT-SHQA informou que o relatrio sobre abastecimento pUblico a 
192 ser apresentado na reunik do CIF de dezembro cont6n a visk sobre a situaek atual, bem como 
193 considerae"6es sobre a insereAo das novas localidades e Municipios. Discorreu sobre as medidas de 
194 a1teraees de pleito dos Municipios no Ambito da CT-SHQA e os pleitos para inclusAo de Ponte Nova 
195 e outra localidades, os quais deverk ser considerados como medidas reparaffirias. Ressaltou a 
196 importAncia da delimitaek da Area Ambiental 1 em razAo do custeio das aees e programas 
197 reparatifflos. O representante da Renova esclareceu que o reconhecimento do atingido nao estA 
198 relacionado ao interior da Area Ambiental 1 e explicou que uma das premissas da proposta 
199 apresentada e o conceito de Area Diretamente Afetada, mas que o conceito de Area de Estudo, 
200 correlacionado, reconhece que os impactos podem reverberar para fora da Area Diretamente Afetada. 
201 Assim, o reconhecimento de outras localidades e Municipios como impactados ou atingidos 
202 independem da delimitae'Ao da Area Ambiental 1, mas dependem da verificaek da ocorre'ncia do 
203 impacto. Portanto, a Area Ambiental 1, A luz do TTAC e segundo a interpretaek da FundaeAo, e uma 
204 delimitaek da Area Diretamente Afetada, ou seja, onde houve a deposiek de rejeitos, e nAo onde 
205 houve impacto, o qual pode ter ocorrido em outros lugares. O coordenador da CT-ECLET ressalvou 
206 que o mapa fisico onde foram depositados os rejeitos se diferencia do mapa de estudos e do mapa de 
207 impactos, asseverando que, do ponto de vista da cultura e do patrir4nio, hA comprovadamente 



208 reverberaeao dos impactos, citando como exemplo o refluxo da lama de rejeitos na regiao de Chopot, 
209 cm Ponte Nova, onde houve impacto cultural na comunidade e em comunidades distantes que usavam 
210 aquele local para pesca e lazer. Tambem declarou que no setor de turismo e lazer, em que pessoas se 
211 deslocam de um lugar ao outro, tambem deve ser demandado um mapa de impacto com urg -encia, 
212 pois as pessoas e comunidades atingidas aguardam o posicionamento do CIF e as aeUs de reparaeao, 
213 as quais reduzem os impactos sociais na atividade de lazer e turismo, apesar de demandarem tempo 
214 de maturaeao para serem recuperadas. A coordenadora da CT-GRSA questionou a diferenea entre a 
215 Area de Estudos e a Area Ambienta1 1, tendo em vista a faixa de 5 km de cada margem prevista 
216 somente na primeira. O representante da Renova esclareceu que a Area de Estudos deve ser mais 
217 abrangente para comparaOes entre areas afetadas e nao afetadas, sendo assumida a premissa de ate 
218 5 km do rio Doce, prevista na legislacao, em analogia aos instrumentos da avaliaeao de impacto 
219 ambiental de empreendimentos lineares, considerando-se o rio como uma ferrovia ou rodovia, para 
220 efeitos da avaliaeao de impacto. Entao, a Fundaeao sup6e que podem ser encontradas areas nao 
221 afetadas dentro de 5 krn de distancia da margem do rio, as quais poderao ser utilizadas como 
222 comparaeao com aquelas afetadas. A coordenadora da CT-GRSA sugeriu que o local identificado 
223 como impactado na Area de Estudos seja incluido na Area Ambiental 1. O representante da Rertova 
224 reafirmou que, conforme estabelecido no TTAC atualmente, somente os locais onde haver deposicao 
225 de rejeitos podem ser considerados como Area Ambiental 1. O coordenador da CT-BIO salientou que 
226 um dos motivos da presente reuniao se trata justamente da analise da insuficiVencia do conceito de 
227 deposieao de rejeitos, para a avaliacao do impacto no meio aquatico. A representante da Renova 
228 defendeu a manutencao da Area Ambiental 1 como uma area diretamente afetada e de deposicao de 
229 rejeito, mas sem que haja exclusao de outros pontos de analise, afirmando que a forma em que a Area 
230 Ambiental 1 foi concebida n'ao limita a Area de Estudos, a qual contempla estudos de diversos 
231 Programas do TTAC que extrapolam os limites da Area Ambiental 1, nao somente o monitoramento 
232 da biodiversidade. Alegou que os estudos ambientais sao mais objetivos e que a construeao do mapa 
233 de impactos com estudos socioambientais possuem diflcil classificacao, propondo que a forma de 
234 entendimento da Area Ambiental 1 nao seja alterada, mas considere outras perspectivas. Adiantou 
235 que a Area Ambiental 2 seria o segundo passo, seguida da area de impacto e da area de estudo, 
236 sugerindo que a proposta da Area Ambiental 1 seja definida primeiramente. O coordenador do 
237 GAT/CIF pontuou que esta reuniao intereamaras conta com a presenea de apenas dois representantes 
238 da Renova e que estudos extremamente importantes v'em sendo apresentados pela Fundaeao em 
239 somente uma ou outra CT, o que demonstra aparente falta de intercambio de informa0es entre os 
240 setores da Renova sobre as interfaces dos Programas entre rnais de uma CT do CIF. Citou como 
241 exemplo a reuniao entre a equipe da Renova e a CT-GRSA, em que uma das propostas seria a inclusao 
242 da questao das nascentes para melhoria da qualidade da agua, mas que o posicionamento da Fundacao 
243 foi no sentido de que as nascentes nao fazem parte da area impactada, as quais nao poderiam ser 
244 tratadas no ambito da CT-GRSA. O coordenador ressaltou que o CIF vem priorizando a realizaeao de 
245 reunies intercamaras para troca de informae&s entre as CTs e discusseies interdisciplinares, mas que 
246 a Renova tambem necessita urgentemente proceder da mesma forma. Explicou que a utilizacao de 
247 apenas 5 km como regra nao considera diversas variaNeis, pois existem tributarios com distintos 
248 niveis de importancia para a recuperacao da calha principal, cuja vazao de agua elevada deve ser 
249 priorizada. Mencionou que a aplicaeao dessa regra fixa podera ser inviavel, explicando que, 
250 comparativamente, os 5 km dos estudos lineares possuem outras condiOes e que ferrovias e linhas 
251 de transmissao sao muito diferentes da recuperaeao ambiental de uma bacia hidrografica em que cada 
252 tributario possui especificidades pdtprias, e que a deposieao de rejeitos possui volumes diferenciados, 
253 com locais que variam entre 0,5 e 3 metros de rejeito. Enalteceu o inicio desse relevante debate e 
254 sugeriu que a equipe da Renova apresente a proposta de Area Ambiental I, analisada pelas CTs, para 
255 as outras areas da Fundaeao. O representante da Renova informou que a delimitaeao dos 5 km se trata 
256 de premissa para o estudo da biodiversidade, relativo ao monitoramento de fauna e flora terrestre, a 
257 qual foi proposta dessa forma por ocasiao da apresentaeao do Estudo de Avaliaeao de Impactos sobre 
258 as Especie Ameaeada de Extineao da Fauna e Flora Terrestre, a qual foi aceita pela CT-BIO, sendo 
259 utilizada para verificaeao dos Iocais ate onde houve repercussao dos impactos, a partir das margens 



260 de cada lado do rio. Frisou que essa premissa nAo sera necessariamente utilizada para outros 
261 Programas, os quais deveraio identificar e apresentar a as respectivas areas de estudos, de extrema 
262 importancia para o desenvolvimento integrado da avaliaeAo de impacto. Adiante, mencionou que os 
263 estudos foram construfdos com as outras areas da FundacAo e informou que o mesmo foi elaborado 
264 em conjunto com as equipes do manejo de rejeito, uso sustentavel da terra, qualidade da agua, pesca 
265 e cadastro, destacando que a proposta da Area Ambiental 1 refletiu o posicionamento completo da 
266 Fundaeao. A coordenadora da CT-SHQA sugeriu que cada CT apresente proposta de ampliaeAo da 
267 Area Ambiental 1, comunicando que a CT-SHQA possui condiOes de elaboraeAo de um mapa mais 
268 ampliado em relaeAo a Clausula 171 do TTAC. Assim, solicitou registro em ata da seguinte sugestAo: 
269 RealizaeAo de um workshop para integraeAo das propostas e conceitos para ampliaeiks de seus 
270 Programas para a Area Ambiental 1, para consolidacAo de um produto final alinhado e destinado a 
271 todos os Programas. O coordenador da CT-BIO reiterou a complexidade administrativa e de gestAo 
272 da questAo e frisou que o GAT/CIF foi institufdo para analise e integraeAo dos Programas entre as 
273 CTs, sugerindo maior participaeao na definieAo da Area Ambiental 1. O coordenador da CT-INFRA 
274 declarou que a definiek muito restrita da Area Ambiental 1 inviabiliza a realizacAo de estudos e 
275 ae'cies administrativas e de gestAo, tanto para os orgaos pablicos, quanto para a Fundaek. O 
276 representante da Renova asseverou que a discussAo versou primordialmente sobre a inadequaeAo do 
277 conceito previsto no TTAC, do que acerca da inadequae'Ao do estudo apresentado, ressaltando a 
278 percepeAo do potencial impacto e a reavaliac'Ao dos estudos propostos a m&lio prazo, visando 
279 reparacAo e compensaeAo adequadas. O coordenador da CT-BIO instruiu que todos os coordenadores 
280 intemalizem a analfse do Mapa da Area Ambiental 1 proposto pela Renova, solicitando o seguinte 
281 Registro em ata: A Fundaek Renova cumpriu a DeliberaeAo n° 74, uma vez que, a principio, 
282 apresentou o documento do estudo base para analise das demais CTs. Registra-se o seguinte 
283 Encaminhamento: Sera agendada nova reuniAo intercamaras em fevereiro, em Belo Horizonte/MG,  
284 com data praxima a reuniao ordinaria do CIF, para prosseguimento da analise conjunta e tratativas  
285 acerca da delimitae'Ao da Area Ambiental 1. As CTs deverAo analisar detalhadamente o mapa proposto  
286 e a documentaeAo encaminhada, para discuss'a'o na prxima reuniAo. Por fim, foi tratada a sugestAo 
287 de realizaeAo de congresso ou seminario de cunho aca&mico-tcnico-cientifico, para debates sobe o 
288 processo de recuperaeao da Bacia do Rio Doce, com a apresentae'Ao dos estudos realizados na regi'a'o 
289 nos altimos anos. Encaminhamento: A FundaeAo Renova devera proceder levantamento  
290 bibliografico amplo de todas as pesquisas realizadas na Bacia do Rio Doce, com mapeamento de toda 
291 a produeAo tcnica e cientffica relativa a regiAo, antes e depois do Desastre, a ser enviado a SECEX. 
292 O representante da Lactec mencionou que recentemente foi elaborado relat&io com a compilaeAo de 
293 diversos estudos da regiAo, o qual podera ser utilizado para o inicio do levantamento. A 7a ReuniAo 
294 Interc'amaras do Comith' Interfederativo foi encerrada as treze horas do dia 28 de novembro de 2018. 


