
intercfunbio inverso. A isso chamamos de otimiz~ao da interlig~ao. Por que? 
Porque a baixa hidraulicidade de uma regiao nao e a mesma de outra regiao. 
Quando eu somo as duas juntas, atraves de interlig~ao eletrica, os mfnimos nao 
ocorrem nem neste Iugar nem em outra. 

0 caso do sistema de Manaus e relevante. Balbina vai entrar suprindo ape
nas 60% dos requisitos do mercado. Antes da entrada de Balbina, o sistema todo 
esta atendido em 100% da carga, mal atendido, a bern da verdade, mas atendido. 
Com a evolu~ao do mercado a frente essa parcela vai aumentando. Porque a ge
r~ao de Balbina e seinpre a mesma, e a complementa~ao termica vai a frente do 
crescimento do mercado. Diante desse quadro, o nosso parque termico instalado, 
hojci, permite atender, juntamente com Balbina, ate 1996, quando, entao, esta 
prevista a obra de Porteira com uma capacidade de cerca de 3 vezes o potencial 
instalado em Balbina. 

Esse panorama e o conjunto de altemativas de menor custo para o atendi
mento de Manaus. A questao de qual a melhor altemativa energetica de supri
mento ao mercado da Amazonia esta permanentemente em discussao e em rea
vali~ao em ciclos anuais de planejamento. Nesses ciclos anuais e calibrado a me
dio prazo e sao tomadas a~6es de curto prazo ligadas a varia~ao da conjuntura. 
Se o mercado come~a a crescer face a uma expansao da economia como urn todo, 
ha necessidade de antecipar alguns empreendimentos ja previstos ou usar de ma
neira mais intensiva os ja existentes, ou implantar altemativas emergenciais. Se, 
contrariamente, as previs6es de mercado caem em fun~ao de uma restri~ao de 
consumo, como estamos vivendo agora, os projetos sao postergados de tal forma 
que entrem sempre na exata medida da necessidade, de tal maneira que o sistema 
seja atendido dentro de determinados padr6es tecnicos, sem excedente de inves
timentos que seriam ociosos. 

HENRI QUE MIRANDA - Escutamos com aten~ao concentrada uma exposi~ao 
clara, necessariamente sintetica. E a tese da Eletronorte que queremos analisar 
com observa~6es cnticas para chegarmos a conclus6es que favor~am o desen
volvimento regional. 

Com a palavra o Professor Philip Fearnside, representante do INP A. 

PHit.IP FEARN SIDE - Colaboro no Departamento de Ecologia do INP A. You 
falar sobre a hidreletrica de Balbina que serve para exemplificar muitos proble
mas ambientais. Fala-se no desenvolvimento do Plano 2010 que preve 76 hidre
letricas ate o ano 2010, segundo a 6ltima versao publicada em dezembro de 1987. 
0 plano vern mudando, transferindo vanas hidreletricas do Plano 2010 para o 
Plano 2020 que vai ser 1an~ado daqui a 3 anos. Nao se trata de diminuir o m1-
mero de hidreletricas e sim de aumentar a polemica ja existente. 

Balbina foi construJ'da a urn custo de 1 bilhao de d6lares. A popul~ao de 
Manaus e de 1.000.000 de pessoas, o que vale dizer 1 mil d6lares por pessoa. 
Uma familia de cinco pessoas seriam 5 mil d6lares por familia para atender em 
media a metade da demanda nos .pr6ximos 7 anos. Para toda a demanda seriam 
10 mil d6lares por familia. Com esse dinheiro seria possJ'vel dar urn geradorzinho 
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para cada familia, em termos puramente financeiros. 0 problema com~ou na 
tomada de decisao inicial, feita em 77/78, quando o pr~o do petr6leo era muito 
mais caro do que hoje. No estudo de viabilidade, publicado em 76, o custo pre
visto foi de 300 milh6es de d6lares. Estava prevista uma area de 1.250 Km2 e 
hoje a area oficial e de 2.360 Km2

, ou seja, mais do dobro. Os impactos sociais 
nao foram calculados em valores fmanceiros. 0 lado de custos foi subestimado e, 
ao mesmo tempo, os beneffcios foram superestimados porque, realmente, Balbi
na vai produzir muito pouca energia. 

Por Megawatt de capacidade instalada, Balbina inunda mais de 30 vezes a 
area de floresta do que o caso de Tucuruf, que e urn Iugar mais propfcio para se 
instalar uma hidreletrica. Com a inunda<;iio haveni urn lago raso, cuja profundi
dade media vai ser de 7,4 metros e quase toda a floresta ficara dentro dele. 

Olhando este quadro ve-se o seguinte: mais ou menos a metade representa 
terra e outra metade a agua. Ha 1.500 ilhas no lago. E milhares de bafas fechadas 
onde a agua vai permanecer durante anos. A vegeta<;iio, apodrecendo dentro da 
agua, cria uma acidez muito grande que prejudica a manuten<;iio das turbinas. A 
Eletronorte vern apresentando o numero de ilhas como urna vantagem de Balbi
na. Foi distribufda em Manaus urna revista em quadrinhos dizendo que essas 
inumeras ilhas teriam condi<;oes de vida para animais e vegetais. Se e verdade 
que os animais vao se refugiar nessas ilhas durante o enchimento do lago, ever
dade tambem que eles morrerao mais tarde por falta de condi<;6es de sobreviven
cia para uma popula<;iio maior. 

Urn estudo do INPA e da WWF mostra ilhas deixadas no meio das pasta
gens a 110 quilometros ao norte de Manaus, no distrito agropecuano. As ilhas 
dessas fazendas estiio em estudo ha 9 anos e ja se pode ver que animais de varias 
especies estiio diminuindo, assim como as arvores, porque ficam isoladas-. A 
mesma coisa vai ocorrer no lago de Balbina. A agua fica preta e malcheirosa 
causando, inclusive, problemas serios para os peixes e vegetais que estiio dentro 
do lago e os que estiio nas margens aquaticas. 

Agua Mansa e positiva em termos de meio ambiente. Nao e 0 caso de Bal
bina que e altamente nociva como urn todo. Parte do programa e voltado para o 
peixe-boi e o controle dos macr6fitos como os agua-pes e outras plantas flu
mantes no lago. Pensa-se que essas plantas serao comidas pelos peixes-boi. Es
tudos feitos no INP A indicam que urn casal de peixe-boi da urn fllhote a cada 
tres anos, ou seja, e muito tempo para haver urn numero suficiente capaz de 
causar urn impacto significativo sobre as plantas flutuantes num lago de 2.360 
km2

• Por enquanto esta sendo feito o controle manual dos macr6fitos que sao re
tirados A mao. Provavelmente isso nao esta contabilizado nos custos operacionais 
da usina. Na tabela de custos nao consta isso para Balbina. E importante que se
jam considerados todos os possfveis custos que en tram por K W, para se saber 
quanto esta custando a energia. 

Outro impacto no nfvel global, tendo em vista as muitas hidreietricas pla
nejadas - sendo Balbina o melhor exemplo - e o lan<;amento de metano no ar. E 
urn dos grandes contribuintes para o efeito estufa que esta preocupando o mun
do. 
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Quando a NASA sobrevoou a Amazonia ha 3 anos, fez uma descoberta 
muito importante. No estado natural ela e urna grande fonte de metano na at
mosfera e foi localizada na varzea amazonica, porque as areas inundadas tern a 
vegeta'<ao que apodrece por baixo. A varzea ocupa 2% da Amazonia Legal bra
sileira. Por acaso e a mesma porcentagem das barragens pre vistas no Plano 2010, 
ou seja, 2% da regiiio amazonica. Se a produ'<ao de metano nos lagos das hidre
letricas for da mesma ordem da das varzeas, teremos a duplic~iio da quantidade 
de metano sendo jogada no ar. 

Outro inipacto desse reservat6rio e 0 que atinge OS fndios Waimiri-Atroa
ri. Segundo dados da FUNAI, em 1970 havia 3.000 fndios dessa tribo. Hoje sao 
apenas 354. Apenas 74 pessoas foram deslocadas, ou seja, aqueles que moravam 
nas aldeias que foram inundadas. Entiio o problema desses fndios deve ser pensa
do em termos de impacto causado pela hidreletrica. Realrnente esse e o custo 
mais importante que nao esta sendo considerado nos futuros pianos. A inund~ao 
afetou pouco essa tribo, mas acabou com sua fonte de alimenta'<ao, porque eles 
dependem da pesca e da c~a de quelonios. 

Existe urn plano de fazer urn desvio do Rio Alalao que desagua no Rio 
Negro, que passa nurn ponto a 30 quilometros da bacia de Balbina. Foi produzido 
urn relat6rio sobre estudo de aproveitamento e viabilidade feito antes de Balbina, 
em 1976. Esse desvio passaria pela reserva dos fndios Waimiri-Atroari, que fica
riam privados do unico rio de que disp6em para suas atividades. Seria muito gra
ve constatar agora que niio existe agua suficiente para Balbina e que ela vai pre
cisar do Rio Alalao. Isso niio foi analisado na decisiio fmal. 

Ha outros impactos em fun'<iio da usina. Logicamente, o rio fica seco na 
parte a jusante e isso afeta os habitantes que moram ao longo do rio. A pr6pria 
obra atraiu muitas pessoas e isso aurnentou o impacto em torno dela e tamb6m ao 
longo da estrada que foi construida para ligar Balbina com a 174 em Manaus. A 
propaganda de Balbina mostra isso como urna vantagem. A constru'<ao da estra
da abriria mais areas para a agricultura, porem 0 desmatamento necessario para 
esse frm causaria urn grande impacto ambiental e o resultado na agricultura nao e 
tii<;> propicio. 

A floresta submersa dentro do lago perde todo o valor da madeira e au
menta o problema da qualidade da agua, conforme ja dissemos: 0 INP A esti fa
zendo estudos sobre esse caso que ocorre com outras hidreletricas da regiiio 
tambem. A acidez da agua causa corrosao nas turbinas e isso tern urn custo altls
simo para manuten'<iio das mesmas. Temos o exemplo de Curua-una, no Para, 
que foi fechada em 1977. Existe urn relat6rio da Eletrobras sobre o problema de 
corrosiio das turbinas. Depois de 5 anos de funcionamento foi preciso fechar tu
do para reforma de todas as turbinas. 0 a'<o fica completamente corrofdo pela 
acidez da agua. Com Balbina esse problema vai ser muito mais grave. Em Curua
una 0 tempo medio de cada gota de agua parada no lago e de 40 dias, enquanto 
que em Balbina vai ser de urn ano, ou seja, 10 vezes mais. 

Em Curua-una foram gastos 2 milh6es de d6lares, em 6 anos para manu
ten'<iio das turbinas. Comparando esse custo com outras hidreletricas do Nor
deste, foi 70 vezes mais caro por Megawatt. Pelo calculo do Megawatt instalado, 
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imaginando uma cifra conservadora, Balbina teria que gastar mais de 4 milhoes 
de d6lares por ano s6 para a manuten<;ao das turbinas, ou seja, 10% da tarifa que 
a E1etronorte ia ganhar para vender energia. Isso tambem precisa ser inclufdo 
naquele clflculo de custos de opera<;iio dessa usina. 

E dito que as usinas vao produzir 250 MW de energia. Estudos tecnicos, 
antes da constru<;ao, previam 112 MW e a transmissao para Manaus seria de 109 
MW. De energia fmne em Manaus seria de 60,8 MW. A ficha tecnica de Balbina 
previa uma <Uea de drenagem de 18 mil quilometros quadrados, 9 vezes maior do 
que o pr6prio lago, o que e uma coisa inedita tamt>em. E uma area pequena. 
Basta olhar o mapa para verificar que a <Uea de drenagem niio e suficiente para 
gerar a quantidade de agua necess<Uia para o funcionamento das turbinas. 0 flu
xo m&lio, antes de se fazer a hidreletrica, foi estimado em 657 m3 por segundo. 
Segundo dados levantados no local, nos ultimos 36 meses a media foi de 480m3 

por segundo. Cada turbina precisa de 267 m3 por segundo. Foram compradas 
5 turbinas para Balbina e eo caso de perguntar se elas foram realmente necessa
rias, cada uma engolindo 267 m3 por segundo. Seriam suficientes duas turbinas. 

No caso de Balbina os beneffcios tambem sao menores do que o esperado 
por causa do tempo. Essa versiio e menos grave do que foi mostrado pelo colega 
da Eletronorte dizendo que, a partir de 1996, a usina Cachoeira Porteira vai su
prir Manaus de energia. Entao seria desnecessliria a energia de Balbina. Os be
neffcios se limitam a 7 anos. Porteira utilizaria a mesma linha de transmissao de 
Balbina e tambem fica na rota que passa pelo Para e outras <Ueas que sao bern 
melhores para a instala<;ao de hidreletricas. As partes eletro-mecfulicas de Balbi
na, 5 turbinas, geradores, 2 guindastes etc. valem 120 milh6es de d6lares. Esse 
valor nao e perdido em qualquer hip6tese. E possfvel retirar esses equipamentos 
e utiliza-los em outras hidreletricas, se houver essa decisiio. 

Existem vanas outras op<;6es para suprir Manaus de energia. Ja se sabe 
que ha campos de gas e petr6leo que poderao ser utilizados quando esse trabalho 
for desenvolvido. Outra op<;ao e transmitir energia de outras partes da Amazo
nia. 

Ha urn mapa do plano de expansao de linha de transmissiio no Para, publi
cado em 1985. Existe o plano de fazer uma linha de transmissao ligando Tucuruf 
como Projeto Jari, fazendo a travessia do Rio Amazonas. Esse plano estava em 
vigor ate agosto deste ano, quando foi aprovada a constru<;iio de uma hidreletrica 
particular para o Jari. Isso quer dizer que nao e tao impossfvel fazer essa traves
sia do Rio Amazonas. Se fosse feito isso para o Jari, seria mais barato do que 
Balbina. E ha ainda outras op<;oes como, por exemplo, ligar Almeirim com Ca
choeira Porteira. Inclusive, se isso fosse feito, Cachoeira Porteira nem seria ne
cessaria. Tudo depende do emprego que se queira fazer da energia. 

0 problema de Tucuruf e que a energia ja esta comprometida para suprir a 
usina de alumfnio de Barcarena. Ela esta sendo utilizada para esse fim, em vez de 
abastecer as cidades. A decisiio e muito mais sobre o que viio fazer com a energia 
do que como produzi-la. A Albras consome 49% de toda a energia do Estado do 
Para 0 problema e que ja existem contratos firmados com 33 firmas japonesas, 
mais a Vale do Rio Doce e a Camargo Correa, que tern usinas de alumfnio em 
Barcarena. 
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A Eletronorte anunciou, em setembro deste ano, que a partir de 1993 viio 
faltar 15% da demanda de energia em Belc5m. Vai haver racionamento em Belc5m, 
ou seja, pode ser cortada a energia de urn hospital da cidade, mas niio deve faltar 
para as usinas de Barcarena. Sese considera que o Projeto Jari merece que se fa
<;a a travessia do Rio Amazonas com uma linha de transmissiio, c5 diffcil justificar 
que Manaus niio mere<;a o mesmo tratamento. 

Balbina custou 1 bilhiio de d6lares. Essa dfvida niio es~ sendo paga pelos 
habitantes de Manaus. Se ela fosse cobrada na conta de luz ou atravc5s de impos
tos, todo o mundo estaria contra Balbina. Mas o dinheiro vern de outras fontes, 
como do or<;amento geral da Eletronorte. Ha sempre a tenm<;iio de construir 
grandes projetos simplesmente por conceder beneffcios temporanos de empregos 
etc. na fase da constru<;iio. 

Vamos passar ao problema de pesquisa. Ha uma distin<;iio a fazer entre 
pesquisar e tomar medidas contra os impactos ambientais. S6 estudar niio resolve 
o problema. 

Em termos de Balbina, a prioridade sempre tern sido dada a divulgru;iio a 
nivel de relru;6es publicas. 0 projeto de salvamento da fauna - que niio aumenta 
o numero de animais sobreviventes que, ao contrario, entram em competi~iio -
tern urn or~amento para 300 pessoas trabalhando durante urn ano inteiro. Havia 
barcos de 40 HP com 45 motores a disposi~iio, mas OS pesquisadores trabalha
vam com motores alugados dos pescadores na beira do rio. 

No caso de Tucurui, houve manifesm<;oos publicas na bora do fechamento 
na barragem. Foram jogados panfletos da Eletronorte, de helic6pteros, dizendo 
que a usina niio causaria impactos e isso com base nos estudos realizados pelos 
cientistas do INPA. Nesse caso especffico, nenhum pesquisador do INPA deu 
urn aval nesse sentido a Tucurui. E grave o fato de a pesquisa ser usada dessa 
maneira. 

Niio houve discussoes publicas, como esta, no caso de Balbina. E preciso 
tirar li~oes dos erros cometidos em Balbina, que niio levou em considerru;iio a 
Amazonia como urn todo. A E1etronorte assumiu o problema de Balbina e afrrma 
que, hoje, niio faria esse tipo de obra. 0 pr6prio Diretor da Eletronorte em Bra-
SI1ia ja falou isso. · 

No planejamento do P6lo Noroeste, em Rondonia, foi citado o exemplo da 
Transamazonica que causou a degradru;iio do solo. No Acre esta havendo tam
Mm esse tipo de problema. TamMm no projeto Grande Carajas foram assumidos 
os erros da SUDAM. Sabia-se que as pastagens fmanciadas pela SUDAM niio 
iam dar certo. Acontece que o grosso do or~amento vai para o mesmo tipo de 
coisa. Dizem que houve erros e problemas em Balbina e que daqui para a frente 
vai ser diferente, mas os mesmos erros continuam sendo cometidos. 

HENRIQUE MIRANDA- 0 professor Philip Fearnside ofereceu-nos impor
tantes observa<;6es sobre os custos, significa~iio economica e impostos ambien
tais de Balbina. 

Com a palavra o Dr. Sergio Figueiredo, do CODEAMA. 

SERGIO FIGUEIREDO - 0 CODEAMA e o Centro de Desenvolvimento, 
pesquisa e tecnologia do Estado. E urn 6rgiio executivo a nivel estadual que, ha 
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cerca de urn ano e meio, passou a ter sob sua responsabilidade tambem as ques
t6es ligadas ao meio ambiente. A partir de fevereiro de 1987 o Poder Executivo 
achou por bern transferir para o CODEAMA as responsabilidades ligadas as 
questoes de meio ambiente e ecologia Temos, portanto, apenas urn ano e meio de 
atividade concreta. Do tempo consurnido pelo 6rgao para seu trabalho, posso di
zer que, pelo menos da parte de seu Diretor-presidente, 70% sao dedicados espe
cificamente para meio ambiente e ecologia Ja sugerimos ao Govemador a ne
cessidade de criar 6rga6 l!Utonomo que pudesse se dedicar, exclusivamente, a 
essas quest6es multidisciplinares, que envolvem tecnicos de tendencias e de 
ideologias tao diversas como vimos aqui, sobre o caso de Balbina, que foi enfo
cada sob 6ticas bern diferentes. Esperamos que a E1etronorte, durante o debate, 
possa dar informa<;oes que sejam confrontadas com o que foi aqui. 

0 CODEAMA tern urn projeto de zoneamento ecol6gico que preferimos 
chamar de zoneamento estlategico para o medio Amazonas. Procuramos tirar urn 
modelo fazendo uma simula<;ao para estende-lo a nfvel de Estado. Para nossa boa 
surpresa a FAO, juntamente como Ministerio do Interior, estiio interessados em 
fazer urn projeto unico para criar o zoneamento ecol6gico da regiao amazonica 
como urn todo. A partir daf, poderemos pensar na utiliza<;ao racional dos nossos 
recursos. Vamos poder fazer urn mapeamento para avaliar a potencialidade dos 
varios tipos de recursos naturais. S6 entiio poderemos tra<;ar programas e proje
tos que possam direcionar seja a iniciativa privada seja o poder publico. 

0 fato de nao se trabalhar em cima de uma realidade, vern provocando 
quest6es ambientais, como em Rondonia, por exemplo, onde 18% de sua area 
csta sendo totalmente devastada sem nenhum retorno econornico e social para as 
popula<;6es que ali vivem. No Estado do Para a devasta<;ao atinge cerca de 10%. 
Em Mato Grosso tambem OS Indices sao alarmantes. No Estado do Amazonas 
isso tambem come<;a a alarmar porque 0,1% da area ja esta devastada, segundo 
os ultimos dados do INPE - lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Temos 
que fugir dos radicalismos, dos extremos: ou nao se faz nada ou quando se faz, 
acontece a devasta<;ao. 

Aqui no nosso Estado ha diversos 6rgaos de pesquisa e cada urn deles utili
za as informa<;6es de que disp6e, conforme a sua 6tica. Por exemplo, o INP A ti
nha feito uma pesquisa sobre a questao do mercurio no Alto Madeira, pr6ximo a 
Porto Velho. Foi constatada uma grande incidencia de mercurio por metro cubi
co de agua. Ha 3 meses, a revista "Ambio" da Suecia, se niio me engano, publi
cou essa notfcia. No entanto a pesquisa havia sido feita ha 3 anos. A comunidade 
cientffica da regiao s6 recebeu essa notfcia ha 3 anos. Em termos de recursos rni
nerais, principalmente o ouro, no caso do Madeira, surgem outras sugest6es radi
cais, como, por exemplo, parar a atividade dos garimpeiros, embora seja uma ati
vidade econornica. Precisamos, sim, encontrar meios de continuar essa atividade, 
que e uma realidade entre n6s, mas sem que ela agrida o meio ambiente. Temos 
tambem enormes recursos hfdricos. Vivemos numa regiao da maior floresta 
equatorial do planeta, como tambem a maior rede hldrica a nfvel de tr6picos 
umidos. E inconcebfvel nao utilizar esses recursos pelo simples fato de que sua 
explora<;ao possa trazer problemas. Ha meios de enfrentar problemas e dificul
dades. Os impactos podem e devem ser corrigidos. Podemos monitora-los e re
verte-los. 
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0 CODEAMA ainda nao tern uma posi<;ao defmida quanto a hidreletrici
dade, mas temos essa preocupa<;ao. Achamos que os recursos hfdricos da regiiio 
devem e podem ser aproveitados porque sao muito mais baratos do que outros 
tipos de energia, pelo menos no que diz respeito a nossa regiao amazonica. 

Existem vanas teorias sobre a explora<;ao dos recursos naturais que podem 
ser corretas a nfvel planetano, mas nao sao vlllidas a nfvel de Amazonia. Ha 
quem pense que 0 transporte rodoviano e mais caro do que 0 transporte fluvial. 
Isso nao e verdadeiro, pelo menos na nossa regiao. Em muitas condi<;6es o trans
porte rodoviano e muito mais barato. 

Quero deixar claro o posicionamento do presidente do CODEAMA no 
sentido de que a hidreletricidade; para a nossa regiao, e uma forma positiva de 
aproveitamento dos nossos recursos hfdricos naturais. 0 Brasil ja possui tecnolo
gia para isso. 

Devemos fazer projetos de desenvolvimento e pensar no futuro aprovei
tando a realidade da nossa natureza e das nossas comunidades. Sobretudo res
peitando a vida. 

HENRIQUE MIRANDA - A conclusao fmal do Dr. Sergio Figueiredo, do 
CODEAMA, e a mesma na qual, hci 21 anos, a CNDDA insiste. E possfvel com
patibilizar o desenvolvimento com a preserva<;ao do meio ambiente. E diffcil, mas 
e poss1vel. 

Com a palavra o Professor Egfdio Schwade. 

EGIDIO SCHWADE - Entre 1968 e 1973 a Eletrobrcis fez urn levantamento 
hidrogrcifico na regiao do projeto Calha Norte. Nesse mesmo perfodo, ge6logos 
do CPRM flzeram levantamento sobre as possibilidades minerais da mesma re
giao, sobretudo entre Manaus e Boa Vista. Acontece que nessa mesma cirea mo
rava urn povo chamado Wuaimiri-AtroarL A pr6pria FUN AI indicava que, nessa 
epoca, esse povo era constitu1do de 3.000 pessoas, quando a Eletrobrcis detectou 
a possibilidade da constru<;ao de Balbina. Segundo a FUNAI havia ali 8 aldeias, 
das quais 6 delas eram relacionadas nominalmente. Na regiao onde a Paranapa
nema explora hoje o minerio havia 9 aldeias. Tenho em meus arquivos fotos ae
rofotografadas na epoca, provando isso. Hoje, como disse o Dr. Fearnside, exis
tem menos de 400 pessoas. Portanto, o custo social e muito alto. A BR-174 foi 
construida muito mais em fun<;iio das hidreletricas e das minas do Pitinga, do que 
para ligar Manaus a Caracas ou a Boa Vista. Essa e a verdade. Essa obra, consi
derada como progresso, foi construida sem a participa<;iio popular. Criou-se todo 
urn clima que favorecesse a destrui<;iio desse povo indfgena. Todos estao lembra
dos da tragedia do Padre Caleri. A sua morte foi uma articula<;iio preparada para 
destruir aquele povo. Os Wuaimiri-Atroari foram destrufdos para que fossem le
vantados grandes projetos. Os indios niio foram ouvidos naquela epoca, como 
nao sao ouvidos ate hoje. Apesar de demarcadas este ano, suas terras estao to
talmente entregues as grandes mineradoras do mundo como Brascan, Paranapa
nema etc. Sabe-se que 13 grandes empresas estiio querendo seus peda<;os e, para 
isso, s6 estiio esperando a morte daquele povo indfgena. A culpa dessa situa<;iio 
niio esta s6 na ganancia dessas empresas, mas no pr6prio Governo que permite 
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Comentando urn pouco o caso de Balbina, estamos mais preocupados ainda 
porque a margem do espelho do lago 6 de floresta virgem, bastante pura, e se nlio 
forem tomadas providencias podeni acontecer a mesma coisa que aconteceu em 
Tucuru£. 

HENRIQUE MIRANDA - Agradecemos a intervem;lio do Dr. Juan Revila, 
peruano, atualmente no INP A. 

Com a palavra o Dr. Rog6rio Gabriel. 

ROGERIO GABRIEL - A respeito do problema da madeira, vou deixar que o 
Dr. Feamside de sua opiniao. Mas eu gostaria de acrescentar que a estimativa de 
248 m3 por hectare nlio tern nada de excepcional para a regilio. E mais ou menos 
a faixa do volume de madeira aproveitavel comercialmente que existe nas flo
restas dessa regilio pr6xima a Manaus. Surpreende-me o valor de 40 milh6es de 
d6lares indicado pela Eletronorte, porque esse fndice tern uma vari~lio, mas nlio 
tlio grande. Ha outros fatores que explicam o nlio aproveitamento da madeira em 
Balbina, inclusive a falta de planejamento com antecedencia. 

HENRI QUE MIRANDA- Com a palavra o Prof. Philip Feamside. 

PHILIP FEARNSIDE- Vou me referir ao caso de Balbina que 6 mais ligado ao 
assunto de hoje. Estranhei c~culos aqui apresentados de que seria de menos de 1 
mil6simo de d6lar por K W como custo de opera<;lio e de manuten<;lio em Balbina. 
Os c~culos de manuten<;lio que flz baseado na experiencia de Curua-una e se
gundo o relat6rio feito pela Eletrobras, indicam uma cifra muito maior: 4 milh6es 
de d6lares por ano. 0 ~o que foi colocado em Balbina 6 do tipo mais caro, mais 
resistente. Por outro lado, a agua vai ser muito pior em Balbina do que em Cu
rua-una. Faltam dados t6cnicos. E preciso colocar peda<;os desse a<;o na agua de 
Balbina e ver o que acontece. 

Quanto rt retirada de macr6fltos, urn custo tao barato simplesmente indica 
que nlio ha previsao de fazer esse trabalho em toda a area do lago. Foi menciona
do tamb6m o problema da sequencia observada at6 a tomada de decislio. Como 
exemplo de que a popul~lio 6 ouvida nesse processo, foi citada a reunilio reali
zada no cinema de Altamira para discutir as hidrel6tricas do Xingu. Acontece 
que esse cinema 6 muito pequeno, menor do que esta sala. Logicamente todas as 
autoridades da cidade e os comerciantes tinham preferencia para ocupar os lu
gares. Na realidade, nlio foi uma discussao representativa. Nlio se pode dizer que 
houve uma discusslio com a Popul~lio. Em termos de Balbina nlio houve nenhu
ma discusslio. A primeira reunilio publica sobre Balbina foi urn debate promovi
do em agosto do ano passado na Associa<;lio Comercial de Manaus. 

Outro problema na tomada de decis6es 6 que s6 se discute uma obra sem 
liga<;lio com o projeto todo. Quando essa obra acaba e vern a lig~lio com a pr6-
xima, veriflca-se a "necessidade" de se dar prosseguimento rts seguintes. Isso 
nlio acontece a nfvel de discusslio e nlio se pensa na elabora<;lio do Rima. E muito 
importante isso e deve ser encarado esse problema. 
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Urn born exemplo disso 6 o problema do Grande Carajcis, onde foi cons
truida uma ferrovia ligando a mina ao Porto de Sao Luis, de custo muito alto, 
que serviria a expor~iio de min6rio em quantidades enormes. No entanto, foi 
feita urna linha pequena. Urn empreendimento desses niio pode ficar limitado a 
area dos trilhos. Envolve urn imenso projeto de desenvolvimento regional que· 
tern 900 mil Km2

• Depois que se iniciou o projeto foi anunciado urn plano para se 
usar essa ferrovia eo min6rio para produzir ferro gusa na area. Niio foram ana
lisados os impactos que causariam com a ferrovia. E o exemplo perfeito dos pro
blemas que estamos enfrentando com as hidrel6tricas. No caso de Balbina, in
vestiu-se muito dinheiro e muito trabalho e agora se descobre que niio hli ligua 
suficiente e 6 preciso ir buscar ligua na Alalao, o que niio foi cogitado nos estu
dos. Isso foi pensado, depois foi abandonado e agora voltou a ser considerado. 
Eu gostaria de saber em que p6 isso estli. 

No caso da hidrel6trica do Xingu, a primeira barragem tern bastante ligua, 
o que darli urna boa energia produzida pelo tamanho do lago. Mas outras hidre-
16tricas que seriam feitas rio acima, causam muito maiores impactos em termos 
de inundac;iio, terras indfgenas etc. Se fossem feitos estudos dos impactos seriam 
evitados muitos problemas. Por exemplo, a primeira hidrel6trica produzindo 
energia ia au11_1entar com o controle do fluxo do rio com barragens acima, ia 
prolongar a vida da hidrel6trica absorvendo os sedimentos rio acima. E preciso 
verificar todos os mecanismos para que a Eletronorte e outros 6rgiios {ac;am as 
coisas, em vez de adiar decis5es. 0 caso do enchimento de Balbina 6 urn exem
plo. Quando o rio foi fechado ficou decidido que o enchimento ficaria na cota 46 
e niio at6 a cota 50. E deveria ficar na cota 46 durante alguns anos, enquanto se 
estudaria como estabelecer a quantidade de ligua. S6 entiio se tomaria a decisiio 
para encher o resto do lago. 

HENRI QUE MIRANDA - Para uma breve observac;iio referente a intervenc;iio 
do Professor Fearnside, tern a palavra o Professor Egidio Schwade, do CIMI. 

EGfDIO SCHW ADE - Sou morador de Presidente Figueiredo e conhec;o seus 
problemas. Eu gostaria de saber qual a vantagem para a populac;iio local com to
dos esses empreendimentos. At6 agora s6 vimos prejufzos, perda de terras, inun
dac;iio, o Carapanii avanc;ando, desmatamento junto a linha de transmissiio etc. 
On tern, ao visitar duas famllias a jusante, numa distancia de 10 Km uma da outra, 
tomei conhecimento de urn novo tipo de problema: onc;as que perderam seus 
terrenos estiio sendo urna praga para a populac;iio. Esses animais invadem as ca
sas e comem os animais dom6sticos. Estamos pagando urna energia terme16trica 
carfssima que beneficia muito pouco a populac;iio rural e at6 a da pr6pria cidade. 

HENRIQUE MIRANDA - Agradecemos ao Sr. Schwade. Tern a palavra o 
conselheiro do ISEA, representante de Rondonia, Sr. Francisco Dias. 

FRANCISCO DIAS - 0 Governador de Rondonia tern feito muitos pedidos ao 
Governo Federal, no sentido de que sejam instalados naquele Estado organismos 
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Outro ponto pelo qual devemos nos bater e a conserv~ao do Parque Na
cional do Xingu. E o Ultimo santuario da populac;ao indfgena deste pafs e ele foi 
criado para esse flm. Este pais tern que ser serio. Hli pouco mais de 5 decadas foi 
criado esse Parque Nacional e agora pretendem acabar corn ele. Temos que dizer 
nao com todas as letras ~ construc;ao da hidreletrica do Xingu. Temos que buscar 
outras altemativas. 

Essas duas questoes me parecem fundamentais e eu gostaria que_ houvesse 
urn posicionamento deste F6rum sobre elas. 

HENRI QUE MIRANDA -Com a palavra o Professor Fearnside. 

PHILIP FEARNSIDE - Desejo uma resposta ~ perguntas que flz sobre o custo 
de manutenc;ao de Balbina, sobre o desvio do Alalao e sobre os equipamentos 
importados. E tambem sobre o dimensionamento das turbinas. Se sao necessli
rias, realmente, 5 turbinas desse tamanho sem con tar com a ligua do Alalao. Ou
tra pergunta e sobre. o custo de uma travessia no Rio Amazonas, em Almeirim, a 
fun de haver uma soluc;ao permanente para o fornecimento de energia a Manaus. 

FRANK T ADEU A VILA- Ficaram algumas perguntas para trlis e eu gostaria 
de comec;ar exatamente por essas quest6es do Prof. Fearnside. Antes de mais na
da vamos deixar de lado a hip6tese de faltar com a verdade, se nao for assim, nao 
adianta dizer mais nada. No momento, sou gerente do Departamento de Planeja
mento Energetico da Eletronorte. A empresa tern como polftica de processo de-
cis6rio, determinada pelo atual Presidente, de fazer urn colegiado dos gerentes de 
departamentos de todas as diretorias. Depois subdivide-seem grupos mais res
tritos dos 6rgaos de assessoria da direc;ao da empresa. No caso especfflco de hi
drelet{icas ou termeletricas, as decis6es sobre potencia a instalar, programas de 
unidades e qual o seu custo, sao exatamento atribuic;6es do meu departamento. 
Quero deixar aqui· meu testemunho pessoal de que, enquanto eu for gerente 
desse departamento, qualquer hip6tese de construc;ao de qualquer aproveita
mento, desvio de linha, de osina a montante, de usina a jusante ou de qualquer 
aproveitamento estudado, s6 serao postos em execuc;ao mediante urn relat6rio 
tecnico de engenharb que suporte tais decis6es. Na hip6tese do desvio do Alalao 
-que foi estudado em 1979/80- a nossa opiniao, suportada pelo pessoal da en
genharia, foi a seguinte: nao e atrativo, nao vale a pena essa soluc;ao. Meu de
partamento, que avalia isso, nunca mais reviu essa hip6tese de 1980 a 1988. 

Quando se dimensiona urn barramento que tern como premissa urn barra
mento a montante, separam-se em duas fases: 1~ edic;ao e 2~ edic;ao. Temos uma 
situa~tiio de engenharia em Cachoeira Porteira que da para construir em duas fa
ses, como ocorreu em Tucurui. Todo e qualquer estudo de impacto ambiental, 
todo Rima, em qualquer fase, deixa bern claro se o dimensionamento da usina e 
em primeira edic;ao, em edic;ao fmal, ou se requer aproveitamento a jusante. 

Respondendo ~ outra indagac;ao sobre o pre-requisito. E urn conjunto de 
~6es no futuro. Hci criticas de que as informa~t6es mudam. Mudam porque o nf
vel dos estudos muda. Estavamos na fase de inventario. 0 complexo Cararao-
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Babaquara com~ou a ser estudado em 1978. Hoje, em 1988, a nossa concep<;ao 
de urn lago de 6 mil Km2 niio 6 uma boa alternativa. Existem algumas outras al
ternativas. Entiio todo o projeto Carara6 foi revisto. E se nao se ftzer Babaquara 
nunca, muda-se a potencia? Hoje, nossa convic<;ao 6 de que niio muda. Ainda 
temos uma fase de projeto blisico que vamos reftnar mais uma vez. Baixa a po
tencia ou aumenta a potencia? Baixa o n{vel de ~gua ou sobe? Em fun<;ao de que? 
Do que vai existir. 

Es~ na plat6ia o engenheiro Admir que est~ em Manaus fazendo urn curso 
sobre impacto ambiental de usinas hidrel6tricas e trabalha no nosso departamen
to. 0 relat6rio de yiabilidade de Carara6 nao falava num bra<;o de rio que ia ftcar 
seco na 6poca seca, na barragem do JuruA, o Admir questionou. E uma questao 
pendente. A emissiio do documento foi atrasada para que nele conste essa duvi
da. Estamos estudando e no projeto blisico ser~ tomada uma decisao. 

)amais qualquer documento de qualquer empresa do setor el6trico usou de 
m~ f6 no sentido de colocar uma informa<;ao e depois, deliberadamente, emitir 
alguma outra. 

Quanto ~ questiio ind{gena, parece que nao ftcou clara. Nao es~ indicada 
nesta transparencia. 0 Parque Nacional do Xingu come<;a em Sao F6lix para a 
montante do rio. Existem outras reservas a jusante, sem sombra de duvida. Po
pula<;5es indigenas seriam afetadas pelo barramento de Cararao. Para o barra
mento de Babaquara, foi feito urn levantamento de quais seriam afetadas, a n{vel 
de inventmo. Seria urn total de 344 pessoas em 42 grupos de famllias. A reserva 
ind{gena do Parque Nacional do Xingu nao 6 afetada por esse barramento porque 
est~ 500 Km a montante. 

Falou-se tambem em niio se fazer nenbuma hidrel6trica no Xingu. E uma 
altemativa de expansiio da capacidade de gera<;ao do setor el6trico brasileiro e 
dever~ ser discutida a n{vel do Congresso Nacional, uma vez que envolve terras 
ocupadas por indigenas. Urn projeto de viabilidade sera conclufdo at6 junbo do 
ano que vern e, s6 en tao, pediremos aprova<;iio para com~ar o projeto basico. A 
decisiio de implanta<;iio ocorre ap6s o t6rmino do projeto basico quando, entao, 
os custos sao melhor conbecidos. 

Se forem necess~rios 4 milb6es de d6lares anuais para manuten<;ao, tcre
mos urn custo de 4,6 d6lares por MW /bora. A nossa estimativa 6 de que niio ha
ver~ urn custo de manuten<;iio de equipamentos eletro-mecanicos dessa ordcm. 

Com rela<;ao a equipamentos importados, todo projeto de engenbaria de 
grande porte tern urn prazo de implanta<;ao e uma curva de desembolso. No caso 
dos projetos hidreletricos, essa curva vai de 1 a 2 anos. A usina hidreletrica de 
Balbina ter~ sua 5~ turbina instalada no final de 1989. E possfvel que os gastos de 
implanta<;iio do projeto cbeguem ate 1990. 

PHILIP FEARNSIDE- A minba pergunta foi sobre equipan1cntos importaJos. 

FRANK TADEU A VILA - 0 cronogran1a de entrega de equipamento& procura 
minimizar OS pagamentos. Cada parcela e paga em determinada bora. Niio posso 
esclarecer se a quinta turbina e importada ou niio. Niio sou da area <.los equipa-
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