
Ata da Vigiisima Segunda Reuniao Ordinaria da Comissao Nacional de Bbdiversidada - CONABIOI I

1 No Jia 27 de feverciro de dois mil c sctc na sala dc reunioes do Deparlamento de Patiimonio

2 GeiiJtico - DPG, situ a SCHiN trecho 2, bloco G, sede do IBAMA, Brasilia - DF, realizou-se a

3 prin eira parte da 22" Reuniao Ordiaaria da Comissao Nacional de Biodiversidade - CONABIO. A

4 seginda parte da reuniao ocorreu das 14h00 as IShOO, no auditorio do Ministerio da Cultura,

5 situ; do na Esplanada dos Ministerios, Bioco B, terreo. Na primeira parte da reuniao estavam

6 pres ;ntes os seguintes membros da Comissrio: Sr. Paulo Yosliio Kageyama (titular), representante

7 do r linisterio do Meio Ambiente — MMA; Sra. lolita Bampi (supiente), representante do Institute 

Bra: ileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA; Sr. Rogirio Pereira

9 Dia: (titular), representante do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA; Sr.

10 Antre Costa Misi (supiente), representante do Ministerio das Relafoes Exteriores - MRE; Sr.

11 And re Fenner (supiente), representante do Ministerio da Sai'ide - MS; Sr. Luiz Eduardo Carvalho
12 Bon lha (titular), representante da Secretaria Especial de Aqiiicultura e Pesca - SEAP; Sra. Nanuza

13 Lui; a de Mcnezes (supiente), representante da Academia Brasileira de Ciencias - ABC; Sra.

14 Eliaie Anjos (titular) e Sra. Grace Dalla Pria Pereira (supiente), representantes da Confedera9ao

15 Nac onal da Industria - CNI; Sr. Andre Fenner (supiente), representante do Ministerio da Saude -

16 MS; Sr. Miguel Pedro Guerra (titular), representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da

17 Ciercia - SBPC; Sr. Aladim de Alfaia Gomes (supiente), representante do Movimento Nacional

18 dos PescadoresmONAPE. Os seguintes convidados estavam presentes a reuniao: Sr, Herbert

19 Sch ibart, do Ministerio da Ciencia e Tecnoiogia - MCT, Sras. Andrei'na D'ayala Valua, Erica
20 Fra: ao Pereira e Marina Landeiro, da Secretaria Exccutiva da CONABIO/MMA, Na segunda

21 parti da reuniao, alem dos representantes ja referidos, e.stavam presentes: a Excelentissima Ministra

22 de E ;tado do Meio Ambiente Marina Silva; o Secretario de Biodiversidade e Florestas do MMA e

23 pres dente da CONABIO, Sr. Joao Paulo Ribciro Cnpobianco; o deputado Nilson Pinto,

24 pres dente da Comissao de Meio Ambiente da Camara dos Deputados; Sr. Jose Marengo.

25 pesq.iisador do Centro de Previsao do Tempo e Estiidos Climaticos do Institute Nacional de

26 Pesquisas Espaciais - INPE; Sra. Emilia .Arusaki. da Fundagao Centro Tecnologico de liidraulica

27 da E icola Politecnica de Sao Paulo; Srs. Roney .Armani Tagliani. .Adaltu Bianchini, Cesar Serra

28 Bon lacio Costa. Alexandre Garcia. Walfrido Torres e Sra. Catia Fernandes Barbosa,
A

29 coor lenadores de projelos contratados pelu PROBIO/MMA: c o Sr, Angdo Greco, reprcseniantc

30 da ContederaqCio Nacional da Agricultura - CNA. A pauia da reuniao compreendeu os seguintes

31 ■ itens: 1. Abcriura; 2. Aprovaqao da pauta; Aprovapao das .Atas (2P Reuniu', Ordinaria e 1 P e 12''

32 Reui ioe.s Extraordinarias): 4, Sugestao de temas para a discussao nas prbximas .reunioes da

33 Comissao em 2007; 5. Interface enire Biodiversidade e Mudancas Ciimaiicas: 5.1. Lancamento do

34 livro "Mudanpas Ctirnaticas Globais e sens Efeitos sobre a Biodiversidade: Caracterizapao do Clima
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35 Atual e Defini^ao das Alterafoes Climaticas para o Territorio Brasileiro ao Longo do Seculo XXI; 

5.2. Apreseiita9ao dos Siibprojetos do PROBiO sobre Biodiversidade e Mudan9as Climaticas; 5.3. 

Disciissao sobre as Iniplica96es das Mudangas Climaticas para politicas Piiblicas de Biodiversidade. 

6. Encerramenlo. O Sr. Paulo Kagcyama abriu a reuniao as 10h20 e colocou em vota9ao a 

aprova9ao da pauta. Foram realizadas algiimas sugestoes reierentes as atas da 21“ Reuniao 

Ordinaria e 12“ Reuniao Extraordinaria da CONABIO. 0 Sr. Herbert Scimbart foi apresentado a 

Comissao. Passou-se a sugestoes de temas para as proximas reunioes da Comissao no ano de 2007. 
A Sra. Grace Pereira questionou e apontoii a necessidade de se iniciarem os trabalhos da Camara 

Tecnica Permanente do PANBio, assim como a indica9ao de sens componentes. 0 Sr. Herbert 
Schubart iembrou da necessidade de se estabeleccr um cronograma de trabalho para a CSmara 

Tecnica Temporaria de Colepoes CientiTicas e da fmaliza9ao do livro laranja que trata do assunto. O 

Sr. Andre Fenner e a Sra. lolita Bampi solicitaram que fos.se feita unia releitura das alas das 

reunioes passadas a fim de verificar se todas as demandas foram atendidas e propos que 2007 fosse 

um ano de revisao dos trabalhos ja iniciados. O Sr. Paulo Kageyama Iembrou de todas as Camaras 

Tecnicas que necessilavam ser implementadas e a ccAitinuidadc de suas atividades. A Sra. loiita 

Bampi abriu utn parenteses para que fosse retoinada a disciissao da tematica das especies exoticas 

invasoras. O Sr. Luiz Eduardo Bonilba pediu que fosse retomado o encaminhamento de 

continuidade do processo de revisao, eni nivel de camara tecnica, as especies de peixes e 

invertebrados amea9ados de extin9ao. A Sra. Elianc Anjos argumentou que deveria ser dada maior 

enfase a questao das mudan9as climaticas e a biodiversidade, e solicitou que a Comis.sao fosse 

informada sobre as reunioes que aconrecerao no ambito da CDB e no pais. O Sr. Paulo Kageyama 

destacou que no ano passado foi iniciada uma proposia brasileira, encabe9ada por aiguns 

ministerios. tendo o MCT como ponto focal, de um fundo para a questao do carbono internacional 

para paises ricos em florcstas. Disse que essa proposta foi apresentada pela .Vlinistra em Nairobi, e 

que esta sera detalhada na reuniao que iria ocorrer na Australia. Comentou que a proposta deveria 

ser apresentada para a CONABIO porque o grande coii.senso era que o Brasil deveria receber 

compensaede.s por estar reduzindo a taxa de desmatamento na Amazonia. O Sr. .Aladim Gomes 

solicitou a eriacao de uma Camara Tecnica sobre Biodiversidade Pesqueira e .Vquatica, iembrando 

que essa tematica ja havia side levantada cm anos passados. .A Sra. Grace Pereira sugeriu que a 

CONABIO deveria lentar criar mn eonceico de adicionalidado em rela9ao a questao de raudan9as 

climaticas. O Sr, Luiz Bonilba aprovcitou a colocacao do Sr. .Aladim Gomes para lembrar que as 

lisias de pei.xes e invertebrados ameacados devcm estar atreiadas a pianos de gestilo e que a 

CONABIO poderia au.xiliar Junto aos organs responsaveis por essa gestao. monitorando sua 

eiaboracdo e implementacao. O Sr. .Andre Misi sc dispos a tazer uma apresentaeao sobre a agenda
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69 inte secioiial da CDB, ate a proxima COP, na proxima reimiao da CONABIO, bem coino as 

posifoes que serao adotadas pelo Govemo brasileiro. Disse que coiocaria a paiita das reimioes do 

MR; para que os membros da CONABIO flcassem cientes dos assuntos que seriam abordados e 

prefarados antecipadamente caso queira disciitir algum dos temas no ambito da Comissao. 0 Sr. 

Miguel Guerra reforfou a necessidade da Comissao de saber com antecedencia as questoes que 

sera 2 tratadas na agenda internacional para que haja unia participafao mais pro-ativa dos 

repr isenlantes. Solicitou que algum dos representantes da lematica mudanfas climaticas fosse 

con' idado para expor a qiiestao para a Comissao e levantou a importancia e necessidade de uma 

vincula^ao mais fone da CONABIO com oiitras instancias que estao ocorrendo, como CONAMA e 

CGKN. Pediu ainda que fosse feito um informe sobre o SISBIO e levantou a importancia de ser
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79 aboidada a questao dos biocombustiveis dentro da Comissao. O Sr. Paulo Kagcyama mencionou 

que seria fechado um parecer a respeito do relatorio do IPCC. O Sr. Rog^rio Dias enfatizou 

algLi nas demandas anteriormente levantadas pelos demais membros e solicitou que fosse feita uma

com a biodiversidade. O Sr. Paulo
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82 inteiface na questao das politicos de recursos hidricos 

Kagcyama informou sobre o projeto recem aprovado de sinergia entre as conveiifoes de 

biodiversidade, miidan^as climaticas e combate a desertificaijao, envolvendo 

secri;tarias, focado na SRH. Tambem disse que seria organizado um resumo de atividades de todos 

os c )legiados dentro do MMA que ti abalham com a tematica biodiversidade, com cruzamento de 

tenus cruzados e transversais. Varies representantes atentaram para a necessidade de sinergia nSo 

s6 e: itre o.s foruns internacionais, como tambem dos nacionais. O Sr. Andre Fenner mencionou que 

nao 'altar a abordagem de como sera tratada a interface das politicas setoriais e que os calendarios 

dos liferentes conselhos fosse disponibilizado no PortalBio. O Sr. Paulo Kageyama colocou que 

serir elaborada uma proposta de calendario de todas as questoes levantadas para o ano de 2007 e 

que :ste seria levado a Comissao em sua proxima reuniao ordinaria. O Sr. Andre Fenner convidou 

os rt presentantes para o langaniento do Projeto PROBIO II. O Sr. Luiz Eduardo Bonilha sugeriu 

que 10 inve.s de ser criar uma Camara Tecnica sobre Biodiversidade Aquatica. se ampiiar o escopo 

da a:uai, no ambito da SE.\P, sendo a proposta aceita pelos membros. .A Sra. Grace Pereira 

infoimou sobre o evento que esta sendo organizado pela CNI sobre |■nudan9as climaticas e o 

lan9 memo de 100 projetes industrials rclacionados a questao, prometendo repassar o convite aos 

men bros assim que a data fosse feebada. .A reuniao na parte da manha foi fccliada com a aprova9ao 

de sigestoes sobre as atas discucidas. Na parte da tarde a reuniao iniciou as I4h3{) com a 

“Api esenta9ao dos projetos apoiados pelo PROBIO/MMA voitados para estiidos sobre as.mudancas 

dim ilicas globais e a biodiversidade brasilcira". O Sr, Joiio Paulo Capohianco fez a abertura da 

reun ao apresentnndo os .'oordenadores dos projetos e agradecendo a presen9a das autoridades. 0
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103 Sr. Jose Marengo iiiiciou apresentando os resultados do subprojelo sobre caracteriza?ao do clima

104 no secuio XX e proje9oes climaticas para o seciilo XXI, e agradcceii todos os orgaos colaboradores

105 envolvidos. Comcntoii sobre o reiatbrio do IPCC, no qiial foram divulgadas evidencias cicntlficas

106 de qiie o aqiiccimento global dos ultimos 50 anos foi caiisado, com 90% de confiabilidade, pdas

107 atividades humanas. Os objelivos iniciais do projelo foram avaliar as tendencias climaticas

108 hidrologicas observadas nos iiltimos 50 anos; as tendencias espccialmente de eventos de duiva; e as

109 tendencias do balance hidrologico, assim como realizar proje9oes climaticas usando os modelos do

110 IPCC. Foram apresentados cendrios, divulgados no livro lan9ado durante esta reiiniao: “Miidan9as

111 climaticas globais e sens efcilos sobre a biodiversidadc - Caracteriza9ao do clima atual e defini9ao

112 das altera9oes climaticas para o territorio brasileiro ao longo do seciilo XXI’’. O Sr. Joao Paulo

113 Capobiancu passou a apresenta9ao de dois projetos que trabalharam com o diagnostico sobre os

114 efeitos da eleva9ao do m'vel do mar decorrente do aqiiecimento global da atmosfera nos

115 ecossistemas costeiros brasileiros sub-regiao do litoral das regioes sudeste e sul — estudo de caso da

116 baia e estuario de Santos e Sao Vicente, O Sr. Carlos Tagliant apresentou os resultados do projeto

117 que teve o intuito de avaliar o impacto ambiental dc cenarios de eleva9ao do nivel do mar sobre a

118 Ilha dos Marinheiros, por meio da elabora9ao de urn diagnostico ambiental detalhado da ilha c do

119 modelo e eIcva9ao digital, construido para estc fim; analise da evolu9ao das margens da ilha por

120 fotografias atireas historicas; determina9ao das taxas de erosao associadas a diferentes partes das

121 margens da ilha; analise de risco, avalia9ao de risco e vulnerabilidade ambiental. Este projeto gerou

122 lecomendacoes. zoneamento de risco para tomada de decisao previa aos impactos e defini9ao e

123 ado9ao de norinas legais para o uso fururo dessas areas. A Sra. Emilia Arasaki conduziu um estudo

124 de desenvolvimento de um modelo fisico reduzido. maqiiete. enfocado a Baia Estiiaria de Santos e

125 Sao Vicente. Os objetivos desse projeto forma ievantar dados acerca da variacao no nivel do mar,

avaliar essa invasao c tanibcm fazer a previsao desses impactos sobre as areas urbanas e

ecossistema da regiao. Foram descritos cenarios e realizadas reeomenda9des. prevendo a

128 ncccssidade de constanle atiiaiiza9ao destes dados para minimiza9ao de impactos, principaimeme

129 sobre a fauna da regiao. O Sr. Joao Paulo Capobianco infomiou a proxima apresenta9ao. do Sr. 

.Alexandre Garcia, sobre a abiindancia de peixes em zonas rasas e.stuarinas como indicadores 

sensiveis s inuclan9as ciimaiicas. usando os esluarios do Rio Grande do Sii! como e.studo de caso. O 

Sr. Alexandre Garcia apresentou o projeto. cujo objetivo era sclecionar grupo.s de especies quo

133 tivessem uma clara correlacao com o que chamum de Anomalias Positivas de Cluivas e que

134 poderiam .ser utiiizados como indicadores de mudancas dimatic.is em nivel regional e giobai. com a

135 possibilidade de operacionar como insirumenio cm secreiaria ou orgao municipal. O reiaiorio. alem

136 de comribiiir com a alualizacao do invencaric de especies dos locais de irabalho e dados no\os sobre
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137 a h drologia do local, Ibcou os resultados obtidos na Laguna dos Patos. A andlise tentou selecionar 

demo das 28 especies estudadas, grupos de especies que tivessem uma resposta mais facilitada.

Ti disso, grupos de especies que poderiam ser manuseados de maneira facil por uma pessoa nao 

esp :cializada. Outro produto do subprojeto foi um manual de coleta e processamento para que 

pucssse, ser utilizado no treinamento de tecnicos. A principal conclusao do trabalho foi que os 

pel; es estuarinos tern potencial de serein utilizados para refletir mudaiifas climaticas, 

prir cipalmente em rela93o a pulsos de excesso de chuva ou mesino de seca. Foi salientada s 

nec issidade de se incentivar a forma9ao de bancos de dados para moniloramento das especies de 

peb e indicadoras dc mudau9as climaticas, o que requer pouca capacitagao teciiica e infra-estriitura. 

Foi enfatizada a importancia da maiuitengao e ampliagao do Programa de Pesquisas Ecoiogicas de 

Lorga Duragao para a observagao de series temporals de dados mais completas. O Sr. Joao Paulo 

Caj obianco anunciou o proximo trabalho a ser apresentado peio Sr. Adalto Bianchini sobre 

cadores para Areas Costeiras Estuarinas - Proteinas de Cheque Teimico Como Bioindicadoras 

de ^ Jteragao Climatica. O Sr, Adalto Bianchini apresentou uma contribuigao para o PROBIO, da 

Funkgao Universidade Federal do Rio Grande, que foi um subprojeto totalmente apoiado peio 

Mir isterio do Meio Ambiente, com o objetivo de determinar o padrao dc variagao natural e resposta 

das proteinas de cheque termico em animais costeiros do Sul do Brasil, visando sua utilizagao com 

bionarcadores especificos e sensi'veis a variagoes termicas. O experimento utflizou cinco especies 

da f ;giao costeira do Sul do Brasil, sendo um molusco, um crustaceo, um peixe, um lagarto e um 

mat u'fero, em cujos tecidos se fez a determinagao da concentragao das proteinas de choque termico 

(HS?) por imunomarcagao e Citometria de Fluxo. Como resultados, se percebeu que o marisco nao 

tern capacidade adaptativa, ele perece - perda de biodiversidade. No caso das demais especies, se 

obs* rvou tambem que nao ha uma variagao na expressao da proteina dentro da abordagem 

expi rimental. A conclusao geral apresentada foi que a determinagao da expressao do HSP70 em 

cell las sangiimeas de especies terrestres, semi-terrestres e aquaticas. pecilotermicas da regiao 

cost lira do sul do Brasil e de todo o Brasil, e uma importantc ferramenta no monitoramento 

conifmio do efeito da clevagao da temperacura em longo prazo. O estudo propos como poiitica 

piib ica a definigao de agSes de incentive a pesquisa para implementagao de moniloramento 

ambiental continuo utilizando biotnarcadorcs moleculares de aiteracoes termicas como. por 

exeitplo, as HSP70. Essas agdes perniitiriam realizar um diagnostico das especies mais sensiveis a 

elevigao de temperacura. Alem da proposta de reaiizagao de esuidos com outras especies que 

po^^enlura possain ser consideradas mais ameagadas de extingao, a elevagao da temperalUKt seria 

tom ida como mais um fator dc aiimenco da possibilidade deias .se extinguirem. Nesse caso. tambem 

se p )deria fazer previsoes de possivcis impactos causados pela elevagao gradual da temperamra no
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nivel de organismos. 0 Sr. Joao Paulo Capobianco aprcsentou o proximo trabalho por parte do Sr. 

Walfrido Tomas acerca do Lcvantamento de indicadores sensivcis a parametros cliinaticos no 

Pantanal. O Sr. Walfrido Tomas aprcsentou os aspectos biologicos, climalicos e hidrologicos do 

Paiitanal, scndo o ciclo deste ultimo o fator ccologico mais importante no bioina, detenninando 

basicamenle a distribuicjao, abundancia de especies e os principals processes ecologicos. Centre os 

objelivos do projeto, foi apresentado o dcsenvolvimento de modelos para inunda?ao. em fiin9ao do 

Ien90 fredtico, altimetria e precipita9ao. Alem do desenvolviniento de modelo qiie descrevesse 

abundancia e ocorrencia de especies ou grnpos de especies, como peixes, repteis anflbios e algiimas 

especies de plantas, em run9ao da altimetria, precipita9ao e o risco de inimda9ao dessas areas, no 

gradientc. Tambem foi avaliada a rela9ao entre dendrocronologia (idade das plantas, das arvores)- 

de algumas arvores indieadoras — e as varia9oes elimaticas, visando proper indicadores para 

monitorar respostas a mudan9a climatica. O modelo gerado a partir desse estiido levou em conta a 

precipitagao, a cota e a agiia remanescente da enchente anterior, do ano anterior. Essa jiin9ao de 

fatores permite qiie determinado ponto na planicie possa ser inundado com maior ou menor 

probabilidade de ano para ano. Foram escolhidos peixes anuais para o monitoramento, sendo 

verificado que uma nutLia9ao on decrescimo de area inundada e do tempo de inunda9ao reduz a 

diversidadc biologica drasticamente, em termos de comunidade de peixe. Com rca9ao a cadeia 

trofica foi conclutdo que os peixes sao indicadores que devem ser monitorados, por responderem 

bem a essas varia96es. Uma outra atividade apresentada foi a cronologia, observando-se a rela9ao 

entre o crescimento de especies arboreas indieadoras e fatores abidticos como cliuva. inunda9ao, 

etc. 0 apresentador registrou preocupacao com as especies arboreas li.xeira. como indicadora dc 

possivel alteracao dc bioma, e o manduvi. que c a arvorc iisada pdas araras azuis para nidificagao, 

que podc estar acompanhando uma tendencia de desaparccimento na area de estiido. Como 

conciiisoes gerais. foi apresentado quo a diminuicao da precipitacao em fun9ao de mudancas 

elimaticas vao afetar a distribuicao c a abundancia de especies que dependent de habitats aquaticos. 

Ciinia mais seco, associado a atividades Inimanas, poderao afetar a capacidadc dc persistencia de 

especies amea9adas; a produtividade no eeossislema cmi lennos de pastagens, que e a base da 

econoinia regional, que e para pecuaria. e peixes, que e a segunda maior atividade economica da 

regiao. tambem podera ser bastanic afetada. E tambcni se entende que podera haver mudanvas na 

composiqao e arranjo na paisagem, mudando a diversidadc bioiogica: especies de secas vao ser 

favorecidas; especies que dependem dc agiui. por exempio. vao ser prcjudicadas, essa dinamica. 

entretanto. Ja e apresentada pelo Pantanal. so que num longo prazo e com um cenario pcrsislente. 0 

esludo nao conseguiu apresentar cenarios. tendo sido, no enianio. observado que cstiidos cm longo 

prazo sao fundamentais. .Aplicapao da legislacao na conservacao dc mananciais lambent foi
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con iiderada fundamental pelo estudo. O Sr. Joao Paulo Capobianco anuncioLi a ultima 

apn scntafao, da Sra Catia Fernandes Barbosa, apresentando Diagnostico da Saude ambienial de 

Ecojsistemas Recifais da Costa Brasileira com a UtiIiza93o de Foraminiferos Bentonicos. A Sra. 

Catia Barbosa apresentou inicialmente as caracten'sticas que tornam os foraminiferos organismos 

adequados para a rea!iza9ao de estudos de monitoramento em mudaiifas climdticas. O objetivo 

desie trabalho foi a elabora9ao de diagnostico de saude de areas recifais da Costa brasileira a partir 

da (uantifica9ao e o mapeamento dos padroes de distribui9ao espacial das frentes de estresse e de 

brar queamento utilizando o foraminifero Amphistegina, e mapeamento do indice FORAM. Como 

reccmenda9ao ligada ao projeto, ha a manuten9ao do esforpo de monitoramento, com a amplia9ao 

desse deseniio amostral, tanto em numero de esta9des como em novos ambientes e mudar urn pouco 

0 fo :o de observa9ao, nao so olhar o sedimento, mas tambem olhar, por exempio, os Foraminiferos 

que ocorrem sobre os corais quando esta vivo, quando esta morto, quando esta branqueado e tentar 

ver ;omo e que essa popula9ao responde. As recomenda95es socio-ambientais foram a amplia9ao 

das :ampanhas educativas, que o proprio Ministerio do Meio Ambiente ja tern, que e a campanha de 

conduta consciente em ambientes recifais. Isso deveria ser estendido para uns tres mi! quilometros 

de i reas costeiras, onde ocorrem esses ambientes recifais no Brasil. Essas 3966$ deveriam ser 

amptiadas porque elas sao muito interessantes e sao importantes para a elucida9ao do turista e da 

popula9ao local sobre a importancia de preserva9ao desses ambientes. A plaftta9ao de areas de total 

excl isao de atividades humanas em todas as areas de prQte9ao e aumento daquelas existentes nos 

eco5 sistemas recifais, bem como em manguezais tambem. Prote9ao das bacias de drenagem dos rios 

que Jesaguam em areas recifais, que e 0 principal fator de estresse recifal local, e a manuten9ao e 

prot :9ao dos ambientes de manguezais. E implantagao de saneamento basico tambem nessas areas, 

que lido reflete la. Terminadas as apresenla95es, 0 Sr Joao Paulo Capobianco ressaltou 0 alto grau 

de c ipacidade tecnica e cientifica das equipes e abre varias perspectivas, perspectivas no sentido de 

0 Br isil. com a colabora9ao da CONABIO, 0 Brasil avan9ar rapidamentc na formula9ao de estudos, 

apro fundamento de pesquisas. dctlnicao de metodoiogias para que se possa tratar desses cenarios de 

imp: ctos sobre a nossa biodiversidadc de forma pro-ativa. passando a palavra a Ministra do Meio 

Ami iente, Sra. Marina Silva, que, cumprimeniando mais uma vez u todos, pautou a importancia 

dess ; trabalho e do valor que teve essa actio pro-ativa da CONABIO, na pessoa do Secretario Joao 

Paul) Capobianco, do Diretor Paulo Kagcyania. A Ministra pontuou que todo esse conliecimento, 

que nuitas vezes e visto de como tao distante, tern inn carater de muita proximidade com diferentes 

reali Jades. £ mesmo que niio tenha uma proximidade imediata. sdo igualmente important^^^porque 

tern a visao para as coniribui9oes que a Ciencia pode dar nos processes decisorios. A .Ministra 

infoimou que islo havia sido uma dccisao do Ministerio do Meio Ambiente desde 0 im'cio da
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primeira gestao do Governo Lula, com o Irabalho em politicas estruturantes, tendo mais uma vez 

cumprimentado a pro-atividade da Secretaria na realizafao desses esfor90s de avaliafao das 

tmidaii9as climaticas e sens efeitos sobre a biodiversidade brasileira, os mapas dc coberlura vegetal 

natural do Brasil e o mapa de areas prioritarias para a consei-vai^ao e uso sustentavel da 

biodiversidade. A Ministra disse ainda que acredita que o memento que se vivc e desafiador, e que 

acredita na politica que tern uma forte relafao com a realidadc, partindo da ideia de qiic se tern 

diferentes realidades: aquela que e expressa pelo trabalho cientifico, aqueie que lem o compromisso 

enlre aquilo que e verdadeiro ou false e aquelas outras tradifoes, que talvez nao possam, as vezes, 

por alguns serem entendidas como ciencta, mas cu acredito que nos temos que fazer, e a realidade 

de hoje exige que fafamos urn casamento entre o conhecimento cienti'fico da cultura ocidental e o 

saber narrativo, que € muito importante. Esse saber narrative, ele nao se baseia na ideia de 

verdadeiro ou fa90, mas ele tern uma forte rela9ao com a ideia de saber fazer, de saber viver e de 

saber escutar. E se formos capazes de juntar essas duas coisas, talvez sejamos capazes de criar uma 

nova narrativa para os problemas que nos estamos vivendo. Quando se faia do biodiesel, do 

biocombusti'vei, enfim, dos potenciais em termos tecnologicos e de produ9aQ de energia, tern que se 

que ter uma narrativa associada a esses processes, com.um pe fortemente fmcado na reaiidade de 

todo esse esfor9o tecnico e cientifico de conhecimento, mas tambem nessa rcla9ao que vai para 

aiem disso, que e de estaimos associando ao que produzimos a valores. As pessoas estao querendo 

soiu9oes que cada vez mais tenhamos plasmadas nessas solu9oes uma visao civilizatoria, que 

tenhamos um compromisso etico em rela9ao as nossas gera96es, que sao reals e que devem ser 

SLipridas. mas tambem com as gera9oes fuiuras, que tern reals direitos e que devem ser respeitados. 

A Ministra declarou que agora deve-se fazer um esforco semelliante ao Plano de Combate ao 

Desmatamento. principalmentc em rcla9ao a Amazonia, que tera grave coiiseqtiencia se nao se tiver 

0 cuidado adequado em relacao ao que e prcciso ser feito, fazer algo semelliante em relacao a 

qiiestao das mudancas climaticas. O Ministerio da Ciencia e Tecnologia tern uma grande 

comribui9ao, o Ministerio de Minas e Energia, liidiisiria e Comiircio, Relavdes Exteriores, 

Agricuitura. Meio Ambiente, enfim. todos os atores deveriio ser cliamados, nao so do Poder 

Publico, mas tambem a iniciativa privada, os diferentes segmenlos da sociedade. a Academia, nuni 

piano nacional para enfrenlar os problemas das mudancas climaticas. O Sr. Joan Paulo 

Capobiancu agradeceii o pronunciamento da Ministra Marina Silva, consultando os membros da 

CONABIO a respeito do encaminhaiiienio a ser dado: sc se mantinlia a reuniao, aproveitando a 

preseiica dos pesquisadores para dirimirem qiialquer questao do colcgiado ou sc fazia rcfle.xoes 

sobre os resultados aprcsciitados para a proxima reuniao. O Sr. Joao Paulo Capobianco registrou 

que foram ccrca dc 1 milhao de reals que foram investidos nesses editais e que com relacao a
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con iniiidade ia depender justamentc desta rcuniao, ou seja, a partir da apresenta^ao dos dados para 

a Cl )NAB10, que a CONABIO entao pudesse discutir af o futuro dessas a9oes envolvendo a nossa 

Coriissao, O Sr. Aladim de Alfaia Gomes considerou que, coino algumas pessoas iriam viajar, 

seri. 1 muito importante para iima proxima reiiniio que se possa analisar e debater melhor os 

resuitados apresentados para que se decida mellior sobre a continuidade dos trabalhos da 

CONABIO. A Sra. EHane Anjos parabenizou o trabalho que foi feito, a apresenta^ao que os 

pes( uisadores fizeram, de excelente qualidade, apresentando uma necessidade urgente de se tomar a 

deciiao de como fica o licenciamento ambiental versus as sitiia96es que foram colocadas nas 

apr£senta96es, de mudan9as climaticas e impacto na biodiversidade, jd que na CONABIO se tern 

282 disc Jtido que os organismos estaduais de licenciamento ndo levam em considera9aQ as questoes de 

mucan9as climaticas e perda de biodiversidade. Quando se faz um processo de licenciamento de 

imp anta9ao de uma industria numa area costeira ou mesmo numa area que nao seja litoranea, nao 

se t6 m nenhuma situa9ao relacionada a preserva9ao da biodiversidade, recomendando a CONABIO 

286 que se fa9a uma discussao de como aprofundar o que foi apresentado. O Sr. Joao Paulo 

obianco informou que a Ministra respondeu uma pergunta sobre de que forma essas 

info ma9oes, esses dados e essas informa9oes novas deveriam levar a revisao de licenciamentos, 

por jxemplo. E a resposta da Ministra tinha sido que esses dados sao dados novos que precisam 
entr. r no processo de an^ise, nao alterando o processo em si. O esfor9o do Governo Federal nos 

ultirios anos foi de fazer um grande aprimoramento para licenciamentos no ambito do Governo 

Fedtrai, tendo sido aprovados varies mecanismos, como o planejamento por bacia; as areas

293 prio itarias para a conserva9ao da biodiversidade sendo consideradas nos grandes licenciamentos;

294 grardes negocia96es sobre a exclusao, por exemplo, de leiloes de blocos de petroleo em {1111930 de

295 ser uma area prioritaria para a consei’va9ao da biodiversidade; revisao de propostas de

296 licer ciamento, inclusive de hidreletricas, em fun9ao de areas prioritarias, que e um processo que

297 esta em caminlio. 0 Secretario considerou que esta scria uma boa pauta para 0 CONAMA, podendo 

ate ;e organizar uma sintese dessas apresenta9oes para se apresentar ao CONAMA, inclusive por

299 que la muitas recomcnda96es feitas aqui que dizem rospeito a essa questao da gestao ambiental, do

300 gere iciamento, do licenciamento, inclusive. A Ministra Marina Silva pontuoii achar que c uma

301 disc issao que pode ser feita nas Tripartires, nos Estados. Triparliles Estaduais, na Tripartite

302 Nac final, onde voce tern uma visao de sistema. O Sr. Miguel Pedro Guerra reforpoii essa questao

303 do a :erto da CONABIO em chancelar esses esiiidos, considerando que foi de um custo muito barato

304 pelo nive! de informacao apresentada, 0 quo refor9a 0 papel e a importancia da Comunidade

305 Cierti'flca dando os respaidos para a formula9ao de poiiticas piiblicas. Lembrou que na reimiao da

306 mania na CONABIO fora discutida a questao da pauta para esle ano e esse teinas tambem
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aparecevam aqui, principalmente a questao do tema recorrente da necessidade de nos termos uma 

maior transversalidade com o CGEN, com o CONAMA, qiie dove ser trazido para a discussao. O 

representante tambem se mostrou preocupado com o grupo taxonomico de planias em rela?ao ao 

apresentado pelo projeto de proteinas de clioqiie, porque sao organismos sesscis e que 

possivclmcnte nao vao ter tempo siificiente para ter esses ni'veis dc adapta?ao num cenario de 

mudaiifa, e isso so reforpa a necessidade da estnituravao de um sistema iirgente de iinidades de 

conserva9ao eni bancos de germoplasmas no Brasil, e nos tra9armos a partir disso cenarios 

posslveis de miidan^as, quo vao ter altera^oes nos ecossistemas naturals e nos niveis de uso de solo 

para cultivos agricolas no Brasil. O Sr. Paulo Kagcyama fez observaijao sobre a respeito do termo 

“savaniza^ao” da Amazonia, significando a Amazonia virar Cerrado. Esclarecendo que o fato da 

Amazonia impacta pelos efeitos das mudan9as climaticas virar Cerrado seria otimo se fosse so isso 

porque ele ve igual importancia do Cerrado em rela9ao a Amazonia. Entao, para savaniza9ao, esta 

se faiando de iransforma9ao de um bioma para outro, e isso e diminuir o Cerrado, considerando, 

portanto ser imposslvei manter esse termo, com a necessidade de se encontrar outro para se definir 
0 processo de transforma9ao do bioma Amazonia. O Sr. Joao l^aulo Capobianco concordou com a 

sugestao de que se pense no termo, porque o que se pretende dizer, eu enlendo, 6 uma floiesta 

mcnos densa, e uma tloresta mais aberta. O Sr. Jose Marengo informou que a palavra 

savanization tern sido usada muito na literatura internacional e que a mudan9a de um ecossistema 

em outro, do ponto de vista ecologico, trata-se da substitui9ao de ecossistemas, mas nas 

conseqiiencias que foram avaliadas. muito no ciclo biologico e na sua intensidadc e no clima 

relacionado a uma vegetacdo diferente. que seria a Amazonia, o impactc seria mais do ponto de 

vista climatico, que os parcceres sao um pouco diferentes por serem oriundos de especialidadcs 

diferentes, mas que a mensagem e '‘o termo nao e muito claro’’ o que achar outro vai ser 

compiicado. O Sr. Joao Paulo Capobianco considerou que com a lidcran9a que sc apresentava aii. 

num medio prazo, pode-.se conseguimos a substitui9ao do termo. .A Sra. Nuriti Bensunsan fez uma 

sugestao de a CONABIO discutir o tema mudancas climaticas cm uma reuniao. coin idando oulras 

entidades. em uma reuniao um pouco mais ampliada. O Sr, Joao Paulo Capobianco acciiou a 

sugestao, agradecendo a presenca de lodos e enceiTando a reuniao.
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