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INTRODUÇÃO

Atualmente, encontra - se em votação no poder legis-
lativo o Projeto de Lei no 1876 de 1999, que se obs-
tina a revisar o código florestal brasileiro Lei no 4771
de setembro de 1065. Uma de suas alterações trata
da modificação das delimitações da Faixa Marginal de
Proteção (FMP), sem considerar a variedade de nos-
sos corpos h́ıdricos e sem a elaboração de um estudo
espećıfico.
Apesar de já comprovada a importância da preservação
da FMP, esta vem sofrendo uma pressão de ocupação
cada vez mais forte devido ao crescimento econômico
do páıs, tanto na fronteira agŕıcola quanto nas grandes
cidades, gerando assim um grande conflito de interes-
ses.

OBJETIVOS

O presente estudo consiste em uma análise
cŕıticadas alterações da Faixa Marginal de Proteção
(FMP)propostas no Projeto de Lei (PL) no 1876, de
1999, e das conseqüências decorrentes da ocupação as
margens desses corpos h́ıdricos com prejúızos ambien-
tais, econômicos e ao aumento do risco de alagamentos,
enchentes e da vulnerabilidade ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

A hipótese deste trabalho é que a redução da FMP pro-
posta no PL no 1876, além de causar prejúızos ambien-
tais para bacia hidrográfica tende a agravar a vulnera-
bilidade ambiental das áreas diretamente relacionadas.
Para a análise de todas estas questões, se faz necessária
o estudo exaustivo do do Projeto de Lei (PL) no 1876
em conjunto com o Parecer do relator deputado federal
Aldo Rebelo em conjunto com uma revisão bibliográfica
dos dados do IBGE (a ńıvel nacional) e da Defesa Civil
do estado do Rio de Janeiro sobre tragédias naturais,
além de diversos trabalhos técnicos e cient́ıficos relaci-
onados ao tema, com a finalidade de exemplificação e
criação de estudos de caso.

RESULTADOS

As duas principais alterações feitas no texto original de
1965 pelo PL no 1876 foram a redução da faixa a ser
preservada em cursos d’água com menos de 5 metros
de largura, que passou a ter 15 metros de FMP em vez
dos 30 metros previstos atualmente, e a inclusão de um
novo tópico determinando uma FMP fixa de 30 metros
em áreas urbanas, independente do tamanho do corpo
h́ıdrico.
A fim de justificar essas alterações, o Deputado Aldo
Rebelo utiliza em seu relatório a comparação com a
legislação menos restritiva vigente em alguns páıses
estrangeiros. Contudo, nenhum estudo técnico - ci-
ent́ıfico foi considerado como embasamento para as de-
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terminações das categorias de faixas marginais a serem
preservadas. Deste modo, a simples comparação com a
legislação de outros páıses, mesmo que estas sejam res-
paldadas em estudos espećıficos, não são trivialmente
extravasáveis, principalmente para corpos h́ıdricos de
caracteŕısticas tão distintas para não dizer peculiares
como os encontrados no Brasil.
Um grande fator técnico não considerado é a necessi-
dade de manutenção da FMP para que a mesma atue
como área de contenção de enchentes, visto que este é
um dos desastres naturais mais prevalentes nas Regiões
Norte, Nordeste, Sul e Sudeste atualmente, conforme
publicado pelo IBGE no estudo Brasil (2009).
Tal dado também foi evidenciado no estudo de MAR-
CELINO (2008) que evidencia as inundações como os
tipos de desastres mais comuns no páıs, freqüentemente
sendo estas 59% dos registros totais, seguidas pelos es-
corregamentos, com 14% de registros.
Parte dessas inundações são conseqüências de even-
tos meteorológicos brutos com precipitações acima da
média, porém, parte deles também é oriunda deevento
periódico e sazonal como citado por SILVA (2009) em
seu trabalho.
Em relatório elaborado pelo IBGE, em parceria com
alguns Ministérios, tendo como base informações muni-
cipais, concluiu - se que as inundações que se destacam
entre os maiores desastres naturais do páıs estão asso-
ciadas à degradação de áreas frágeis e são potencializa-
das pelo desmatamento e ocupação de áreas de proteção
permanente, entre elas a FMP. Dados do mesmo estudo
revelam que cerca de 50% dos munićıpios brasileiros de-
clararam ter sofrido algum tipo de alteração ambiental
nos 24 meses anteriores à pesquisa, sendo 19% relacio-
nados às inundações. (BRASIL, 2005).
Ao analisarmos mais especificamente o Estado do Rio
de Janeiro, com base nos dados da Defesa Civil Esta-
dual e Nacional, temos que a maior parte dos even-
tos cŕıticos ocorridos no estado é referente a enchentes,
totalizando 86% dos casos registrados, sendo 47% da
amostragem de inundações bruscas e 12% de alagamen-
tos.
Em um estudo realizado pelo IVIG COPPE/UFRJ foi
destacado, mais uma vez, o desmatamento da mata ci-
liar e ocupação das margens dos rios como fatores di-
retos ou indiretos que acarretam o agravamento de ala-
gamentos e inundações no estado.

CONCLUSÃO

Através dos dados levantados por este trabalho, pode -
se verificar que problemas relacionados a enchentes são
recorrentes em todo o páıs e que a não preservação da

mata ciliar, FMP e a ocupação das margens dos rios
são sempre evidenciadas como causas do agravamento
deste quadro.
Apesar do atual crescimento econômico em que o páıs se
encontra e da grande pressão de ocupação sobre as áreas
ainda preservadas de nossos ecossistemas naturais, en-
tre eles as faixas de proteção marginal (FMP), não po-
demos permitir que este resulte em riscos e prejúızos
sócio - econômicos e ambientais para população e os
meios de produção. Desta forma, cabe aos governantes
assumir uma visão mais cŕıtica e responsável ao elabo-
rarem regulamentações tão importantes como o Código
Florestal que define e delimita os usos das APPs.
Desta forma, podemos concluir que uma revisão das fai-
xas estabelecidas no Código Florestal para a FMP, prin-
cipalmente no que diz respeito a torná - las mais estrei-
tas, só se faz viável através de uma análise minuciosa de
estudos realizados nas diferentes bacias hidrográficas,
ecossistemas e solos encontrados em nosso páıs. As-
sim, seria mais aconselhável a adoção de parâmetros
espećıficos para cada bacia hidrográfica, visto a dificul-
dade de generalização deste tipo de regulamentação.
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