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APRESENTAO

O documento a seguir trata do Plano Municipal de Regularizao
Fundiria em

reas de Preservao Permanente PMRF-APPs.

Optou-se pela elaborao do Plano focado somente nas ocupaes em
reas de

Preservao Permanente, uma vez que, concomitantemente, est sendo
elaborado o Plano

de Habitao e Habitao de Interesse Social de Curitiba, que
abranger a regularizao

fundiria no Municpio em todos os seus aspectos.

O Plano Municipal de Regularizao Fundiria em reas de
Preservao

Permanente est articulado com as Polticas Habitacional e
Ambiental que constam da Lei

Municipal 11.266 de 16 de dezembro de 2004 que adequou o Plano
Diretor de Curitiba ao

Estatuto da Cidade, e age em conformidade com a resoluo 369/2006
do CONAMA.

A elaborao do PMRF-APPs constitui um marco inicial na
implementao das

polticas municipais de habitao e meio ambiente associadas ao
desenvolvimento urbano.

O Plano foi estruturado a partir de um diagnstico, com informaes
gerais sobre o

Municpio, enfatizando as questes ambientais como: hidrografia,
reas verdes, unidades de

conservao, saneamento, passivos e fragilidades ambientais. Foram
tambm levantados

os instrumentos normativos, a forma de participao social, os
programas municipais na

rea ambiental relacionados com os moradores das reas de ocupaes
irregulares e os

programas habitacionais voltados populao de baixa renda. Compem
ainda o

Diagnstico, o levantamento da situao das ocupaes irregulares no
Municpio, com a sua

caracterizao por sub-bacia hidrogrfica.

Na caracterizao por sub-bacia hidrogrfica foram levantados dados
gerais

incluindo: ocupaes irregulares, reas sujeitas a inundaes, reas
verdes, renda, infra-

estrutura de esgoto, gua e energia eltrica, equipamentos sociais
e comunitrios,

pavimentao, transporte coletivo e zoneamento. Nos dados
especficos de cada ocupao

irregular existente levantaram-se: demografia, incio da ocupao,
domnio da terra,

condies de urbanizao, situao fundiria e renda. Para a contagem
dos domiclios

existentes dentro das APPs foi traada a rede hidrogrfica e sua
respectiva rea de

Preservao Permanente sobre a foto area do Municpio do ano de
2002, tornando

possvel efetuar a contagem do nmero de domiclios nas APPs.

A partir desses levantamentos foi efetuada uma estimativa da
demanda e custos

para reassentamento da populao residente nas APPs, caso no
houvesse a possibilidade

de interveno diretamente nas reas. A anlise desses dados e
informaes possibilitou a

viso de cenrio atual das ocupaes irregulares em APPs no Municpio
de Curitiba.

O Diagnstico foi analisado e debatido por tcnicos das diversas
Secretarias e

rgos Municipais e pela Cmara Tcnica de Habitao vinculada ao
Conselho Consultivo
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do IPPUC CONSECON, que tem como integrantes representantes da
COHAB-CURITIBA-

CURITIBA, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC, das

Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Governo, Urbanismo e
Assuntos Metropolitanos,

Fundao de Ao Social de Curitiba, COMEC Coordenao da Regio
Metropolitana de

Curitiba, Universidade Federal do Paran, um lder comunitrio de
cada uma das nove

Regionais de Curitiba e mais quatro representantes dos
movimentos populares, Movimento

Nacional de Luta pela Moradia - MNLM, Confederao Nacional de
Associaes de

Moradores - CONAM, Central de Moradia Popular - CMP E Unio
Nacional por Moradia

Popular - UNMP.

Aps a anlise do Diagnstico foram levantados os problemas da
regularizao

fundiria e propostos os princpios, diretrizes, objetivos e
linhas de ao para o PMRF-

APPs, assim como critrios de hierarquizao e priorizao das
intervenes nas

ocupaes irregulares. Tambm foi proposto um sistema de informaes
e monitoramento

dessas ocupaes.

Seguindo os trmites preconizados pelo processo de Gesto
Democrtica foram

realizadas nove reunies pblicas, uma em cada Regional, onde
foram apresentados o

Diagnstico e as Pr-Propostas do Plano. Nessas reunies, 1.091
pessoas participaram,

com 257 intervenes - perguntas, sugestes, contribuies e
propostas - das quais 196

diziam respeito a questes de carter pontual e especifica de cada
ocupao e 61 diziam

respeito ao Plano propriamente dito. Essas reunies tiveram tambm
o objetivo de se

constituir em preparatrias para Audincia Pblica. As contribuies
e propostas foram

incorporadas ao Plano Municipal de Regularizao Fundiria em reas
de Preservao

Permanente.

Alm dessas reunies pblicas, o Plano foi apresentado aos
Vereadores, ao

Conselho Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Consultivo do
IPPUC CONSECON.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente emitiu Resoluo 001/2007
aprovando as

condies de hierarquizao e priorizao das intervenes estabelecidas
no Plano, assim

como o CONSECON aprovou as propostas do Plano na ntegra.

No dia 27 de junho de 2007 na Sociedade Morgenau, Av. Souza
Naves 645 s 19h,

foi realizada a Audincia Pblica para apresentao e debate do
Plano. Durante a Audincia

Pblica, que contou com aproximadamente 600 participantes da
comunidade e tcnicos, dos

quais 475 assinaram a lista de presena, foram feitas 43
intervenes com sugestes

propostas escritas para os coordenadores do trabalho e 4
perguntas orais referentes ao

tema.

Com a contribuio das reunies e audincia foi finalizado o texto
base, que est

organizado em um volume e um anexo com mapas e imagens,
incluindo as definies e
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critrios a serem utilizados no Municpio de Curitiba para a
interveno de faixas de APPs

na regularizao fundiria.
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INTRODUO

reas de Preservao Permanente - APPs - so reas adjacentes aos
rios, crregos,

lagos, lagoas, nascentes e banhados, que possuem vegetao ou no e
para as quais foi

estabelecida uma faixa na qual o nico uso previsto a recuperao
da vegetao e a sua

manuteno na forma mais natural possvel.

Ao longo dos anos estas faixas tiveram suas dimenses alteradas
diversas vezes e

por diversos diplomas legais. Atualmente vigora o Cdigo
Florestal Brasileiro, Lei Federal n

4771/65 que, apesar das diversas alteraes, em seu artigo 2,
estabelece resumidamente:

para rios com caixa inferior a dez metros a APP de trinta
metros, para cada lado do rio ou

crrego, contado a partir ponto mais alto de cheia; e para rios
ou crregos com caixa

superior a dez metros a APP de cinqenta metros contados da mesma
forma acima

descrita. Estas duas situaes que abrangem 99% do tema em
Curitiba.

Outros diplomas legais vigentes so as Resolues do Conselho
Nacional do Meio

Ambiente CONAMA, n 302/02 e n 303/02 que prevem APPs de cinqenta
metros de

raio no entorno de nascentes, trinta metros no entorno de lagos
e lagoas e cinqenta metros

para banhados, contado a partir do fim da rea alagada.

A Resoluo do CONAMA n 369 de 28 de maro de 2006 que Dispe sobre
os

casos excepcionais, de utilidade pblica, interesse social ou
baixo impacto ambiental, que

possibilitam a interveno ou supresso de vegetao em rea de
Preservao Permanente

APP, estabelece que o rgo Ambiental competente somente poder
autorizar a

interveno ou supresso de vegetao em APP, devidamente
caracterizada e motivada

mediante procedimento administrativo autnomo e prvio.

Em sua seo IV da Regularizao Fundiria Sustentvel em rea Urbana -
a

Resoluo define ainda os requisitos e condies para autorizao pelo
rgo Ambiental da

interveno em APP, quais sejam:

Ocupaes localizadas em rea urbana declarada como ZEIS Zona
Especial

de Interesse Social no Plano Diretor ou outra legislao
municipal;

Ocupao inserida em rea urbana com densidade demogrfica superior
a

cinqenta habitantes por hectares, e que possua no mnimo trs dos
seguintes

itens de infra-estrutura urbana implantada: malha viria, captao
de guas

pluviais, esgotamento sanitrio, coleta de resduos slidos, rede
de

abastecimento de gua e rede de distribuio de energia;

Respeitar faixas mnimas de 15,00m para cursos de gua de at
50,00m de

largura;
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Ocupaes consolidadas at 10 de julho de 2001, conforme definido
na Lei n

10.257 de 10 de julho de 2001 e medida provisria n 2220 de 04 de
setembro

de 2001;

Apresentao pelo Poder Pblico Municipal de Plano Municipal de

Regularizao Fundiria sustentvel.

Segundo a Resoluo do CONAMA o Plano Municipal de Regularizao
Fundiria

sustentvel dever contemplar, entre outros:

Levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP,
identificando

passivos e fragilidades ambientais, restries e potencialidades,
unidades de

conservao, reas de proteo de mananciais - sejam guas
superficiais ou

subterrnea;

Caracterizao fsico-ambiental, social, cultural, econmica e
avaliao dos

recursos e riscos ambientais, bem como da ocupao consolidada
existente na

rea;

Especificao dos sistemas de infra-estrutura urbana, saneamento
bsico,

outros servios e equipamentos pblicos, reas verdes com espaos
livres e

vegetados com espcies nativas, que favoream a infiltrao de gua
de chuva

e contribuam para a recarga dos aqferos;

Indicao das faixas ou reas que, em funo dos condicionantes
fsico

ambientais, devem resguardar as caractersticas tpicas de APP,
respeitadas as

faixas mnimas;

Identificao das reas consideradas de risco de inundaes e de
movimento

de massas rochosas, tais como: deslizamento, queda e rolamento
de blocos,

corrida de lama e outras definidas como de risco;

Medidas necessrias para a preservao, a conservao e a recuperao
da

APP no passvel de regularizao nos termos da Resoluo do
CONAMA;

Comprovao da melhoria das condies de sustentabilidade urbano
ambiental

e da habitabilidade dos moradores.

Garantia de acesso livre e gratuito pela populao as praias e aos
corpos de

gua;

Realizao de audincia pblica.

Este documento foi elaborado com base nas condies preconizadas
pela

Resoluo do CONAMA em relao s ocupaes irregulares,
ressaltando-se, mais uma

vez, que tambm est sendo elaborado o Plano Municipal de Habitao
e Habitao de

Interesse Social, que contemplar a regularizao Fundiria como um
todo.
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As informaes disponveis muitas vezes insuficientes ou
desatualizadas no

possibilitaro um clculo detalhado dos dficits quantitativos e
qualitativos, o que no

invalida o diagnstico efetuado. Os dados e informaes disponveis
no Municpio, por setor

censitrio, bairro e regional foram agrupados por bacia
hidrogrfica. Nesse agrupamento

alguns bairros so atingidos por duas bacias hidrogrficas, dessa
forma optou-se pelo

seguinte:

- para bairros atingidos por duas bacias hidrogrficas na proporo
de at 50%

(Orleans, Campo de Santana, Caximba, Capo Raso, Novo Mundo e
Mercs)

os dados foram divididos proporcionalmente por bacia;

- para os bairros atingidos em mais de 50% por uma bacia
hidrogrfica, os dados

foram agregados integralmente bacia de maior abrangncia.

No levantamento do IPPUC/COHAB-CURITIBA, Ocupaes Irregulares
no

Municpio de Curitiba 2005, o nmero de domiclios constatado foi
de 62.576, o que difere

do levantamento neste documento, pois foram:

- includos os domiclios do Programa PROLOCAR, 1.570
unidades;

- excludas 17 reas por j estarem em processo final de
regularizao fundiria

que correspondem a 2.143 unidades;

- includas 19 reas que no constavam do levantamento do IPPUC
que

correspondem a 213 unidades.

O Diagnstico sobre a realidade das Ocupaes Irregulares em reas
de

Preservao Permanente ser desenvolvido em 12 itens:

1. informaes gerais do Municpio e da RMC;

2. dados da demografia;

3. processo de planejamento em Curitiba;

4. instrumentos normativos municipais que tratam do tema habitao
de interesse

social e meio ambiente;

5. avaliao das questes ambientais, em especial a hidrografia,
reas verdes,

unidades de conservao, passivos e fragilidades ambientais e reas
de risco;

6. participao social;

7. dados referentes s ocupaes irregulares e aos assentamentos
promovidos pelo

programa PROLOCAR;

8. caracterizao das ocupaes irregulares e dos assentamentos do
programa

PROLOCAR por bacia hidrogrfica;

9. programas municipais relacionados regularizao fundiria e a
preservao

ambiental nas ocupaes irregulares;
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10. quantificao das demandas de reassentamento das ocupaes em
rea de APP e

os custos referentes a essa demanda;

11. levantamento dos problemas referentes a esse tipo de
ocupao;

12. sntese do diagnstico com base nos dados levantados.

Para o clculo das necessidades de novos domiclios habitacionais,
partiu-se dos

dados levantados atravs da contagem em foto area das unidades em
ocupaes

irregulares, nmero esse que poder sofrer alteraes quando do
levantamento in loco.

O detalhamento da metodologia adotada para o clculo da demanda
por terra e

moradia e os respectivos custos constam do item 1.9.
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1 DIAGNSTICO

1.1. INFORMAES SOBRE O MUNICPIO

1.1.1. Dados Gerais

Curitiba, capital do Estado do Paran, est localizada na Regio
Sul do Brasil.

Fundada em 1693, ocupa o espao geogrfico de 432,17km de rea na
latitude 251623 S

e longitude 491623 W. A Regio Metropolitana de Curitiba RMC -
situa-se na poro

Leste do Estado do Paran, limita-se ao Norte com o Estado de So
Paulo, ao Sul com o

Estado de Santa Catarina, a Serra do Mar ao Leste e a Oeste com
o segundo Planalto

Paranaense.

Curitiba a cidade plo da Regio Metropolitana composta por 26
municpios e que

ocupa rea de 15.622,33 km2. Em 1970 viviam em Curitiba 609.026
habitantes, enquanto

que nos demais municpios da RMC, 212.207 habitantes. Em 2000, a
capital do Estado do

Paran j abrigava uma populao de 1.587.315 habitantes, sendo plo
de um conjunto de

26 municpios que passaram a compor a RMC, totalizando 2.768.394
habitantes.

Nas dcadas de 1960 e 1970, quando foi aprovado o Plano Diretor
de Curitiba,

criado o IPPUC1 e instituda a COMEC2, a Regio Metropolitana de
Curitiba era composta

por 14 municpios, com ncleos urbanos ainda bastante contidos
dentro de seus limites, e

no se verificava um crescimento nas periferias, principalmente
na da capital.

1 IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba, criado em 01/12/1965.

2 COMEC - Coordenao da Regio Metropolitana de Curitiba
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MAPA 01 - LOCALIZAO DA RMC NA AMRICA DO SUL E NO ESTADO DO PARAN
- 2005

Extenso Norte-Sul: 35 km

Extenso Leste-Oeste: 20 km

A regio apresenta ao norte, altas declividades, baixa
fertilidade do solo e grande

potencial geolgico para minerais no metlicos, basicamente o
calcrio. A leste encontra-

se a Serra do Mar, uma das principais reservas florestais do
Estado, em cujas vertentes

encontram-se os mananciais que alimentam os afluentes do Rio
Iguau. Ao sul, um relevo

plano, com reas sujeitas a inundaes e em parte apropriadas ao
cultivo de hortigranjeiros.

A oeste ocorre topografia diferenciada em espiges e vales onde
se desenvolvem a

agricultura tradicional e extrao de minerais argilosos.

O clima da RMC tipicamente temperado, com a pluviosidade
refletindo os efeitos

da sua meridionalidade. A temperatura mdia anual corresponde a
16,5 C, sendo a mdia

do ms mais frio igual a 12,6C e a do mais quente igual a 20,1 C.
A precipitao mdia

anual corresponde a 1413mm/ano, no apresentando dficit hdrico e
as chuvas so bem

distribudas durante o ano, com leve declnio no inverno.

Curitiba possui sua superfcie no Primeiro Planalto Paranaense,
que foi descrito por

Reinhard Maak (1981) como uma zona de everso entre a Serra do
Mar e a Escarpa

Devoniana, mostrando um plano de eroso recente sobre um antigo
tronco de dobras.
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Uma srie de terraos escalonados disposta em intervalos
altimtricos

caracterizando Curitiba com uma topografia ondulada de colinas
suavemente arredondadas

dando-lhe uma fisionomia relativamente regular, possui altitude
mdia de 934,6 m acima do

nvel do mar, sendo que o ponto mais elevado est ao Norte do
Municpio correspondendo

cota de 1.021,00m no bairro Lamenha Pequena, dando-lhe uma feio
topogrfica

relativamente acidentada composta por declividades mais
acentuadas, devido proximidade

com a regio Serrana do Aungui. Ao Sul do Municpio de Curitiba
encontra-se a situao

de mais baixo terrao, com cota de 864,90 m localizada no bairro
do Caximba, na cabeceira

do Rio Iguau.

Em Curitiba, vrios fatores interferem na caracterstica climtica
do municpio, entre

eles destacam-se:

A sua localizao em relao ao Trpico de Capricrnio, a topografia
do

primeiro planalto, a altitude mdia do municpio de 934,6m acima
do nvel do

mar, como tambm a barreira geogrfica natural da Serra do
Mar.

Tendo-se por referncia a classificao de Kooppen (MAAC, 1981), a
cidade de

Curitiba localiza-se em regio climtica do tipo-CFb, com clima
temperado (ou

subtropical) mido, mesotrmico, sem estao seca, com veres frescos
e

inversos com geadas freqentes e ocasionais precipitaes de neve
(ltima

ocorrncia em 17/07/1975).

1.1.2. Demografia e Ocupao do Territrio

Apesar de o nmero de municpios que compem a RMC ter praticamente
dobrado

desde a criao da Regio Metropolitana, so oitos os que fazem
divisa com Curitiba e que

tm absorvido, ao longo do tempo, os principais reflexos da
expanso do plo. Quando

comparada com a da dcada de 1970, apresentam uma ocupao muito
intensificada

devido a periferizao de Curitiba e destes municpios (Almirante
Tamandar, Colombo,

Pinhais, So Jos dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucria, Campo
Largo e Campo

Magro).

Em alguns casos, principalmente nas reas conurbadas, a interao
da populao

destas reas ocorre mais intensamente com Curitiba do que com
seus centros tradicionais.

Em 1970 viviam nestas reas 13,33% do total de habitantes da RMC
e em Curitiba

67,52%, em 2000 estes municpios participavam com 30.68% da
populao da regio e

Curitiba com 57,34%. Em 2000, a mancha urbana formada por
Curitiba e municpios

limtrofes representava 88,01% da populao da RMC.
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MAPA 02 - EXPANSO URBANA DE CURITIBA E REGIO METROPOLITANA -
2002

O processo de ocupao de Curitiba e RMC foi reflexo da situao
socioeconmica do

Pas, com as migraes de carter rural-urbano no Paran. Estas
populaes, expulsas do

campo pela mecanizao, foram absorvidas pelas regies norte e
oeste de Curitiba e RMC,

o que enfatizou a metropolizao.

A ocupao territorial da RMC ocorreu de forma desordenada, em
extensas reas

perifricas imprprias para a urbanizao.

O crescimento demogrfico tem sido, nas ltimas dcadas, maior nos
municpios

da regio metropolitana. Apresenta como principal caracterstica a
ocupao dos municpios

limtrofes a Curitiba, resultado do adensamento do plo e seu
extravasamento sobre os

municpios vizinhos. Em Almirante Tamandar, Colombo e Piraquara a
ocupao ocorreu

nos limites de Curitiba, longe das respectivas sedes municipais,
ao contrrio de So Jos

dos Pinhais e Pinhais onde o processo de conurbao se d com o
ncleo urbano principal.

A Regio Metropolitana de Curitiba apresentou na dcada de 70 os
maiores ndices

de crescimento populacional em relao do Estado do Paran e do
Brasil.

Na dcada de 80, o crescimento da RMC torna-se menos intenso,
caindo para

2,90% ao ano. A menor intensidade marcada pela acentuada queda
da taxa de

crescimento de Curitiba que, de 5,34% ao ano na dcada de 70,
passa para 2,29% na

dcada de 80.

No incio dos anos 90, observa-se um novo aumento na taxa de
crescimento da

RMC, que passa a ser de 3,32% ao ano enquanto em Curitiba de
2,34% ao ano.

Em 1996, essa taxa tem um decrscimo passando, para 2,87% na RMC
e 1,83%

ao ano de Curitiba, um pequeno acrscimo v no perodo 1996/2000,
onde a RMC tem

2,90% e Curitiba 2,10% ao ano.
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QUADRO 02 POPULAO E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DOS MUNICPIOS DA
REGIO METROPOLITANA DE CURITIBA POR COMPARTIMENTO 1970 a 2005
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Em Curitiba, at 1960, o crescimento populacional caracterizou-se
pelo

extravasamento natural de seu ncleo primitivo: o centro da
cidade. Com o esgotamento de

reas disponveis na regio central e sua crescente especializao
como rea prestadora de

servio e comrcio, comea ocorrer a ocupao populacional de bairros
limtrofes.

Em 1970, inicia-se o processo de ocupao de bairros no limtrofes
ao Centro,

onde o custo da terra era mais acessvel, provocando o processo
de periferizao da

populao curitibana e seu conseqente extravasamento para a Regio
Metropolitana.

Em 1980, consolida-se o modelo de ocupao da periferia, quando o
bairro do

Boqueiro se torna o mais populoso, e o Centro perde importncia
relativa em termos

populacionais. Outra caracterstica deste perodo a intensa ocupao
que ocorre ao longo

do setor estrutural sul, onde se localizam os bairros do Porto,
Novo Mundo, Capo Raso,

Pinheirinho e gua Verde. Este adensamento populacional inicia a
consolidao das

diretrizes do Plano Diretor cujos reflexos comeam a ser
sentidos.

No incio dos anos 1990, a ocupao do perodo anterior,
caracterizada pelo

sentido sudoeste, tem seu vetor principal deslocado para o
sentido sul da cidade,

prosseguindo, no entanto, o adensamento da cidade industrial,
que se consolida como o

bairro mais populoso da cidade.

Neste mesmo perodo, o bairro do Stio Cercado passa a fazer parte
da lista dos

bairros mais populosos, resultado principalmente da implantao de
conjuntos habitacionais

e do loteamento Bairro Novo.

No perodo entre 1996 e 2000, a taxa de crescimento populacional
em Curitiba

reduziu drasticamente, ficando em 1,83% ao ano. Este perodo se
caracterizou por um

processo de ocupao de vazios urbanos ainda existentes na malha
urbana e novamente

pela ocupao de reas perifricas, atravs da implantao de
empreendimentos

habitacionais de interesse social promovidos principalmente por
iniciativa do Poder Pblico

Municipal. A tabela a seguir demonstra a evoluo da populao,
densidade demogrfica e

taxa de crescimento no perodo de 1970 a 2000, e o mapa a evoluo
da ocupao urbana

em Curitiba.
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QUADRO 01 POPULAO E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DE CURITIBA, REGIO
METROPOLITANA COM E SEM CURITIBA, PARAN E BRASIL, ENTRE OS ANOS
1970, 1980, 1991, 2000 e 2005

MAPA 03 EVOLUO DA OCUPAO URBANA EM CURITIBA NO PERODO
1654-2004
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Os efeitos da expanso da ocupao tm refletido na qualidade das
guas dos rios

que circundam Curitiba e suas respectivas bacias. Nas regies
oeste e sul, onde foram

criadas as APAs reas de Proteo Ambiental do Passana e Iguau,
respectivamente, o

processo de ocupao tem ocorrido de acordo com o previsto na
legislao de zoneamento,

uso e ocupao do solo, com poucos focos de ocupao irregular. No
entanto,

principalmente de norte a leste da cidade, as reas lindeiras aos
rios, sujeitas s presses

do crescimento urbano tem sido sistematicamente ocupadas.

Este processo de expanso tambm compromete a estrutura social
das

comunidades nestas reas, sendo possvel identificar bolses de
baixa renda, em situao

de carncia e com pouco acesso a servios. importante tambm
verificar o

desenvolvimento deste territrio, considerando outras
caractersticas sociais, culturais e

polticas que influenciam na qualidade da vida humana. O IDH -
ndice de Desenvolvimento

Humano, que foi criado para medir o nvel de desenvolvimento
humano dos pases a partir

de indicadores de educao, longevidade e renda, um bom parmetro
para retratar este

desenvolvimento. Ao analisarmos o IDH-M (Municipal de Curitiba)
e dos municpios vizinhos,

verifica-se que apenas Curitiba, Araucria e Pinhais apresentam
ndices superiores a 0,800,

considerado um desenvolvimento humano alto. Os demais municpios
encontram-se no

intervalo considerado como desenvolvimento humano mdio3.

3 Os valores do IDH variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano)
a 1 (desenvolvimento humano total). IDH at 0,499 -

Baixo; IDH entre 0,500 e 0,799 - Mdio; IDH acima de 0,800 -
Alto.
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1.2. O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CURITIBA

A cidade de Curitiba utiliza o planejamento urbano como
instrumento contnuo e

efetivo de gesto desde a dcada de 40, quando a cidade possua
127.000 habitantes, at

os dias atuais, quando s a sede da metrpole apresenta mais de
1.800.000 habitantes. O

Plano Diretor de Urbanismo - Plano Agache, de 1943, foi o
primeiro esforo, por parte do

poder pblico, de utilizar o planejamento urbano como instrumento
disciplinador da

ocupao do solo. Em 1960, a cidade j contava com 360.000
habitantes e um crescimento

da populao a taxas anuais de 7,18%. O agravamento dos ndices
econmicos acentuava

os problemas urbanos, constatando-se o aparecimento de
loteamentos irregulares,

ocupaes irregulares e inadequaes no sistema virio. A necessidade
de um novo Plano

tornava-se evidente.

O primeiro passo para a implementao do Plano Diretor, aprovado
em 1966, foi

dado com a criao do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba (IPPUC)

em 1965. Ele passou a ser o responsvel pela conduo do processo
de planejamento, pela

implantao e monitorao do Plano e seu detalhamento em projetos
especficos.

Curitiba teve o seu crescimento direcionado segundo parmetros
urbansticos

especficos, estabelecidos a partir do Plano Diretor de 1966, que
contemplou, de forma

integrada, o uso do solo, o transporte coletivo, o sistema
virio, o desenvolvimento social, o

desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econmico.

A mudana da conformao radial de crescimento da cidade, previsto
no Plano

Agache, para um modelo linear de expanso urbana foi o objetivo
principal do Plano Diretor

de 1966.

O Plano estabeleceu o descongestionamento do centro, com a
valorizao do setor

histrico, a priorizao do pedestre; definiu a distribuio dos
equipamentos de educao,

sade, recreao e lazer para toda a cidade e propiciou suporte
econmico para o

desenvolvimento do municpio, a partir da implantao da Cidade
Industrial de Curitiba

CIC.

O desenvolvimento linear foi caracterizado pela implantao de
eixos virios

formando um sistema trinrio. Os eixos concentraram os
investimentos em infra-estrutura,

inclusive com a implantao de terminais de integrao do transporte
coletivo, concentrando

as suas demandas.

Houve ainda a preocupao de ampliar o saneamento bsico e a
preservao dos

recursos naturais, atravs da criao e implantao de parques ao
longo dos cursos dgua

mais significativos, garantindo a fauna e a flora, protegendo o
sistema natural de drenagem

e minimizando o problema das enchentes.
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Aliado transformao fsica foi prevista a mudana do perfil
econmico, com a

reserva de uma extenso rea, a oeste da cidade, para implantao de
atividades

industriais. A CIC foi planejada com espaos para o trabalho,
moradia e lazer, conectados

aos eixos estruturais.

Na dcada de 1970, as diretrizes traadas no Plano Diretor
comearam a ser

implantadas efetivamente, quando o transporte, a circulao, o
trabalho, a recreao, a

promoo social e a habitao passaram a ser pensados dentro de uma
viso integrada de

cidade.

Este conjunto de aes promoveu uma verdadeira revoluo ao longo
dos anos,

transformando a cidade sob o ponto de vista fsico, econmico,
social e cultural. Esta

transformao sempre esteve acompanhada de uma forte preocupao
ambiental, que no

se traduz apenas na preservao de reas verdes e criao de parques,
mas tambm no

esforo permanente de educao ambiental de toda a populao.
Proporcionou uma

mudana no modo de ser e de viver de uma cidade que passou a
valorizar suas reas de

lazer, seus pontos de encontro, seus teatros e museus e seus
servios, como transporte

pblico e coleta seletiva do lixo.

Durante o detalhamento do Plano Diretor, o IPPUC identificou a
necessidade de

trabalhar preventivamente para evitar enchentes, ampliar o
saneamento bsico e preservar

extensas reas verdes e fundos de vales. importante observar que
durante a dcada de

1970 a Unio e o Estado eram os nicos formalmente responsveis
pelo controle do meio

ambiente. A Lei Municipal de Zoneamento e Uso do Solo (1975) e o
Decreto Municipal de

Preservao de Fundos de Vale (1976) de Curitiba so considerados
instrumentos pioneiros

de interveno e controle do uso do solo no Brasil.

A Lei de Zoneamento e Uso do Solo, de 1975, dividiu a Cidade de
Curitiba em

Zonas Urbanas e Setores Especiais. Nas Zonas Urbanas, onde o
processo de ocupao

acontece lenta e continuamente, a prpria Lei indicou os
parmetros a serem obedecidos.

Para os Setores Especiais, nos quais se pretendia uma ocupao
rpida, induziu-se o

adensamento, e queles onde as condies de uso, meio ambiente ou
topogrficas

requeriam cuidados especiais, foram regulamentados por decretos
do Executivo, mediante

proposta tcnica do IPPUC. Esta postura objetivou dar maior
agilidade ao Executivo

Municipal no controle ou direcionamento da ocupao desses setores
especiais, tais como:

setor histrico, fundos de vales, reas verdes e outros. Outros
Setores Especiais poderiam

ser criados, desde que justificados pelo interesse pblico e
embasados por estudos tcnicos

de responsabilidade do IPPUC.
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MAPA 04 ZONEAMENTO E USO DO SOLO DE CURITIBA EM 1975 LEI
5.234/75, LEI 6.204/81 E LEIS COMPLEMENTARES

A Lei de Uso e Ocupao do Solo aprovada em 2000 e atualmente em
vigor no

municpio passou a contar com mecanismos mais eficazes para a
expanso urbana. Aliada

legislao ambiental, a Lei de Uso e Ocupao do Solo tem
possibilitado e viabilizado uma

ocupao territorial ambientalmente responsvel, fazendo com que
intervenes continuem
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seguindo o modelo integrado de desenvolvimento. A Lei 9800/2000
definiu 42 zonas de

ocupao agrupadas em zonas de uso misto, residenciais, de servio,
de transio, eixos de

adensamento e de habitao de interesse social, de proteo
ambiental.

MAPA 05 ZONEAMENTO E USO DO SOLO DE CURITIBA - 2000
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Em julho de 2001 com a aprovao da Lei Federal de Poltica Urbana
- Estatuto da

Cidade, surgiu a necessidade de adequao do Plano Diretor em
vigor, s novas diretrizes

nacionais principalmente quanto aos novos instrumentos de Gesto
Urbana. Em 16 de

dezembro de 2004, foi aprovada pela Cmara Municipal de Curitiba,
a Lei n 11.266 que

Dispe sobre a adequao do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto
da Cidade Lei Federal

n 10.257 de 2001. O novo Plano Diretor estabeleceu as diretrizes
gerais e determinou o

prazo mximo de 03 (trs) anos contados a partir da sua vigncia,
para a elaborao dos

Planos Setoriais de Habitao, Meio Ambiente, Mobilidade, Defesa
Social, Econmico e

Social com a participao direta da populao e de associaes
representativas de vrios

segmentos da comunidade na sua formulao, execuo e
acompanhamento.

Instrumentos incorporados a Legislao Federal nos anos 2000 para
todo o Pas

por meio do Estatuto da Cidade j eram utilizado desde o final da
dcada de 80 por Curitiba,

como por exemplo, a Outorga Onerosa, a Transferncia de Potencial
Construtivo, com

enfoque voltado para a habitao de baixa renda e a preservao de
reas verdes, a fim de

viabilizar programas habitacionais atravs da COHAB-CURITIBA ou
induo da ocupao

do territrio evitando os vazios urbanos.

Ao longo dos anos a atuao da COHAB-CURITIBA, em regularizaes
fundirias e

na oferta de loteamento popular, tem permitido populao de baixa
renda a aquisio de

lotes em novas reas e a permanncia, nos casos de ocupaes, das
famlias no mesmo

local adotando-se a realocao no caso de ocupao de reas de risco.
Esse controle

tambm exercido por meio da restrio de ocupao dos loteamentos
regulares

localizados nas APA, fundos de vales, reas verdes e, ainda, em
reas sujeitas a

enchentes. No entanto, independentemente da soluo dos aspectos
legais da propriedade

ou titulao, as ocupaes irregulares so contempladas com a
implantao de infra-

estrutura, construo de equipamentos comunitrios e oferta de
servios pblicos.A

preocupao constante com o processo de incluso das famlias que
ocupam estas reas

refletiu-se na criao de legislaes especficas para atender s
necessidades de

regularizao das ocupaes. Entre elas esto: a criao de Setores
Especiais de

Habitao de Interesse Social (SEHIS) na dcada de 80; a concesso
de alvars de

servios e comrcio em condies especiais para os moradores destes
ncleos; a instituio

da Lei Municipal 9.460/98, que cria parmetros diferenciados para
a aprovao de

loteamentos em reas com ocupao consolidada e a criao do GAALIS -
Grupo de

Anlise e Avaliao de Loteamento de Interesse Social, com a
finalidade de agilizar os

processos de aprovao.
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1.2.1. Plano Diretor e Poltica de Habitao

O Plano Diretor de 2004 incorporou os objetivos e diretrizes
estabelecidas no

Estatuto da Cidade e complementou as diretrizes de acordo com as
especificidades do

Municpio.

No que diz respeito Poltica Municipal de Habitao, seu objetivo o
de orientar

as aes do Poder Pblico e da iniciativa privada de forma a
propiciar o acesso moradia,

priorizando as famlias de menor renda, num processo integrado s
polticas de

desenvolvimento urbano e regional e demais polticas
municipais.

Especificamente para a Poltica de Habitao de Interesse Social
foram

estabelecidas como diretrizes:

- diversificar as modalidades de acesso moradia, tanto nos
produtos quanto nas

formas de comercializao, adequando o atendimento s
caractersticas

socioeconmicas das famlias beneficiadas;

- estabelecer normas especiais de urbanizao, de uso e ocupao do
solo e de

edificaes para assentamentos de interesse social, regularizao
fundiria e

urbanizao de reas ocupadas por populao de menor renda,
respeitada a

situao socioeconmica da populao e as normas ambientais;

- instituir zonas especiais de interesse social;

- estabelecer critrios para a regularizao de ocupaes
consolidadas e

promover a titulao de propriedade aos seus ocupantes;

- promover reassentamento de moradores residentes em locais
imprprios ao

uso habitacional e em situao de risco, recuperando o meio
ambiente

degradado;

- produzir e incentivar a produo de moradias de lotes
urbanizados destinados

ao atendimento das famlias de menor renda;

- permitir o parcelamento e ocupao do solo de interesse social
com parmetros

diferenciados, como forma de incentivo participao da iniciativa
privada na

produo de habitao para as famlias de menor renda;

- promover melhores condies de habitabilidade s moradias
existentes, tais

como salubridade, segurana, infra-estrutura e acesso aos servios
e

equipamentos urbanos,

- promover assistncia tcnica e jurdica para a comunidade de
baixa renda de

ocupaes irregulares, visando a regularizao da ocupao;

- promover a melhoria da capacidade de gesto dos planos,
programas e

projetos habitacionais de interesse social;
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- buscar a auto-suficincia interna dos programas habitacionais,
propiciando o

retorno dos recursos aplicados, respeitadas as condies
scio-econmicas da

famlias beneficiadas.

1.2.2. Plano Diretor e a Poltica de Meio Ambiente

J a Poltica Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo geral
promover a

conservao, proteo, recuperao e o uso nacional do meio ambiente,
estabelecendo

normas, incentivos e restries ao seu uso e ocupao, visando a
preservao ambiental e

a sustentabilidade da Cidade, para as presentes e futuras
geraes.

De forma a cumprir esse objetivo foram estabelecidas, entre
outras as seguintes

diretrizes:

- promover a sustentabilidade ambiental planejando e
desenvolvendo estudos e

aes visando incentivar, proteger, conservar, preservar,
restaurar, recuperar e

manter a qualidade ambiental urbana;

- elaborar e implementar planos, programas e aes de proteo e
educao

ambiental visando garantir a gesto compartilhada;

- definir de forma integrada, reas prioritrias de ao
governamental visando a

proteo, preservao, e recuperao da qualidade ambiental e do
equilbrio

ecolgico;

- estabelecer normas especficas para a proteo de recursos
hdricos, por meio

de planos de uso e ocupao de reas de manancial e bacias
hidrogrficas;

- estabelecer normas, padres, restries e incentivos ao uso e
ocupao dos

imveis pblicos e privados, considerando os aspectos de meio
ambiente

natural, cultural e edificado, compatveis com os limites da
sustentabilidade

ambiental.

Cabe ressaltar que a ampla discusso com a sociedade e movimentos
organizados

fundamental para garantir o cumprimento dos objetivos e
diretrizes estabelecidos no Plano

Diretor.
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1.3. INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Nesse item identifica-se os instrumentos normativos existentes
no Municpio de

Curitiba, que ressaltam a preocupao com a preservao ambiental
aliada regularizao

fundiria, iniciada desde a dcada de sessenta com a aprovao do
Plano Diretor de

Curitiba, atravs da Lei Municipal 2828/66, e mantida at
hoje.

1. Decreto 901/1980 Dispe sobre a criao de Setores Especiais de
Habitao

de Interesse Social Declarava como Setor Especial de Habitao de
Interesse

Social as reas destinadas implantao de ncleos habitacionais
pela

Companhia de Habitao Popular de Curitiba. Revogado pela Lei
9800/2000.

2. Lei Municipal n 7833/1991 Dispe sobre a poltica de proteo,
conservao

e recuperao do meio ambiente, alm de outras disposies, rea ou
Setores

Especiais de Fundos de Vale e determina as dimenses das faixas
no

edificveis de drenagem de acordo com a rea contribuinte da
bacia

hidrogrfica.

3. Lei n 7841/1991 Institua incentivos para a implantao de
programas

habitacionais de interesse social e introduzia o Solo Criado no
Municpio de

Curitiba. Revogada pela lei 9802/2000.

4. Decreto 86/1992 Regulamentava a Lei n 7.841/1991. Revogado
pelo decreto

196/2000

5. Lei 9460/1998 Dispe sobre a regularizao de parcelamentos do
solo para

fins urbanos, implantados irregularmente no Municpio de
Curitiba, at a data de

31 de dezembro de 1993, e d outras providncias.

6. Decreto n 297/1999 Regulamenta a Lei n 9460/1998 e cria o
Grupo de

Anlise e Aprovao de Loteamentos de Interesse Social GAALIS.
Revogado

pelo Decreto 1048/2003.

7. Lei n 9800/2000 Dispe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupao do
Solo no

Municpio de Curitiba e d outras providncias que incluiu na lei
de zoneamento

o Setor Especial de Habitao de Interesse Social SEHIS, que
compreende as

reas onde h interesse pblico em ordenar a ocupao por meio de

urbanizao e regularizao fundiria, em implantar ou
complementar

programas habitacionais de interesse social, e que esto sujeitas
a critrios

especiais de parcelamento, uso e ocupao do solo.

8. Lei n 9802/2000 Institui incentivos para a implantao de
Programas

Habitacionais de Interesse Social concede incentivos para a
implantao de
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programas habitacionais de interesse social e os parmetros
mximos de

coeficiente, altura e uso nos lotes que recebero concesso de
aumento de

potencial construtivo oneroso (solo criado).

9. Lei n 9803/2000 Dispe sobre a Transferncia de Potencial
Construtivo

autoriza o Poder Pblico Municipal a conceder a transferncia de
potencial

construtivo como forma de indenizao nas desapropriaes de
reas

destinadas a programas habitacionais de interesse social.

10. Lei Municipal 9804/2000 Cria o sistema de Unidades de
Conservao do

Municpio de Curitiba e estabelece critrios e procedimentos para
implantao

de novas Unidades de Conservao.

11. Lei Municipal 9805/2000 Cria o Setor Especial do Anel de
Conservao

sanitrio Ambiental e d outras providncias.

12. Lei Municipal 9806/2000 - Institui o Cdigo Florestal do
Municpio de Curitiba e

d outras providncias.

13. Decreto 196/2000 Regulamenta a Lei n 9.802/2000 que
instituiu incentivos

para a Implantao de Programas Habitacionais de Interesse Social
e d outras

providncias a regulamentao est dividida em trs ttulos sendo o
primeiro

voltado aos empreendimentos de interesse social produzidos pela
COHAB-

CURITIBA ou em parceria com esta companhia e destinados no todo
ou em

parte ao atendimento dos inscritos nos seus cadastros. A segunda
e terceira

parte dizem respeito ao incentivo construtivo denominado solo
criado e as

normas de encaminhamento para a obteno do mesmo e parmetros para
a

sua utilizao.

14. Decreto 250/2000 Dispe sobre a criao de novos Setores
Especiais de

Habitao de Interesse Social (SEHIS) declarou como SEHIS as
reas

destinadas implantao, pela Companhia de Habitao Popular de
Curitiba

COHAB-CURITIBA os novos ncleos habitacionais de interesse
social,

constitudos de lotes, habitaes unifamiliares, habitaes coletivas
ou mais de

uma dessas modalidades, em todos os zoneamentos com exceo nas
zonas

industriais, zonas de servio, e reas de proteo ambiental.

15. Lei 10.785/2003 Cria no Municpio de Curitiba o Programa de
Conservao e

Uso Racional da gua nas Edificaes PLURAE.

16. Decreto 791/2003 que dispe sobre critrios para implantao
dos

mecanismos de conteno de cheias.

17. Decreto 1048/2003 Regulamenta a Lei n 9460/98 e institui o
Grupo de

Anlise e Aprovao de Loteamentos de Interesse Social GAALIS.
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18. Lei Municipal 11.266/2004 Dispe sobre a adequao do Plano
Diretor de

Curitiba ao Estatuto da Cidade, estabelece objetivos e
diretrizes da Poltica de

Meio Ambiente e da Poltica de Habitao do Municpio de
Curitiba.

19. Decreto 1442/2005 Dispe sobre os critrios para Regularizao
Fundiria

em reas pertencentes Administrao Direta e Indireta do Municpio
de

Curitiba, ocupadas por populao de baixa renda, e d outras
providncias.

20. Decreto 293/2006 que regulamenta a Lei 10.785/2003 e dispe
sobre os

critrios do uso e conservao racional da gua nas edificaes.

A adequao do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade
veio complementar

e consolidar o rol de instrumentos normativos que tratam da
questo ambiental e

habitacional no Municpio de Curitiba, ao estabelecer as
diretrizes da Poltica Urbanstico-

Ambiental e da Poltica Habitacional, em especial da Habitao de
Interesse Social.

Tambm formalizou os Instrumentos de Poltica Urbana, instrumentos
esses que Curitiba

vem utilizando desde a dcada de 80.

Apesar disso, alguns dispositivos legais ainda devero se ajustar
ao Estatuto da

Cidade. Entre estes esto: a Lei de Regularizao Fundiria 9460/98,
que estabelece data

limite para regularizao fundiria o ano de 1993 e a Medida
Provisria 2.220 estabelecem

como data limite o ano de 2001. Os decretos que tratam dos
Setores Especiais de

Habitao e Interesse Social devero ser transformados em lei
seguindo orientao da

Legislao Federal.

O GAALIS- Grupo de Anlise e Aprovao de Loteamentos de Interesse
Social -

tambm necessita de reformulao. Apesar de sua criao ter sido um
avano significativo,

o seu funcionamento ainda no satisfatrio, especialmente quanto
agilizao dos

procedimentos de regularizao fundiria.

Outro fator a considerar a necessidade de estabelecer parmetros
adequados para

a aprovao das edificaes nas reas de regularizao fundiria, de
acordo com a

especificidade da ocupao, permitindo que a maioria das edificaes
existentes no territrio

possam ser regularizadas, preservando os aspectos sanitrios, de
higiene e habitabilidade

das edificaes.
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1.4. MEIO AMBIENTE

O crescimento rpido da populao urbana e da industrializao
submete os

recursos hdricos a graves presses e reduz a capacidade de proteo
ambiental de muitas

cidades (AGENDA 21, 1996). medida que as cidades se urbanizam,
ocorre o aumento das

vazes dos rios devido crescente impermeabilizao e canalizao; o
aumento

significativo da produo de sedimentos que, associada aos resduos
slidos - grandes

cargas de esgoto domstico e industrial - provocam alteraes e
impactos das atividades

antrpicas, exigindo solues e estratgias que minimizem e revertam
os efeitos desta

degradao ambiental.

Em Curitiba no diferente. Embora exista uma grande quantidade de
recursos

hdricos distribudos em seis sub-bacias, o crescimento da cidade
faz com que a qualidade

destes rios esteja muito comprometida. As principais sub-bacias
como, a do Rio Passana,

a do Rio Barigui, a do Rio Atuba e a bacia do Rio Iguau possuem
suas nascentes fora do

municpio. As nicas que se encontram inteiramente dentro do
municpio so as sub-bacias

do Rio Belm e do Ribeiro dos Padilhas. Todas cortam o municpio
no sentido norte-sul e

recebem toda sorte de resduos pelo caminho.

A preocupao com os recursos hdricos constou sempre da pauta dos
programas

governamentais em Curitiba. Entretanto a prtica tem mostrado que
apenas a existncia de

infra-estrutura de saneamento, do arcabouo legal e das
intervenes das instituies

pblicas no tm sido suficientes para resolver os problemas dos
rios urbanos. A

experincia tem mostrado que a falta de conhecimento da populao
em relao ao meio

ambiente, principalmente em relao aos rios, tem sido um grande
entrave para a eficcia

dos servios pblicos ofertados comunidade. Exemplos disto so: as
ligaes irregulares

de esgoto em reas com rede de coleta; o lixo encontrado nos
rios, em locais em que o

servio de coleta existe; a inexistncia de sistemas alternativos
para coleta do esgoto

domstico ou, quando esta existe, a falta de manuteno; as inmeras
solicitaes para

canalizao de rios e crregos, entre outros.

Outro obstculo para a gesto dos recursos hdricos a falta de
integrao das

instituies, em todas as esferas, criando aes pontuais e
emergenciais que se no

refletem em resultados eficientes. As aes institucionais ficam
limitadas ao espao

territorial do municpio e isto dificulta a administrao dos
recursos hdricos tendo a bacia

hidrogrfica como unidade de gesto.
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A seguir sero descritas as principais informaes sobre meio
ambiente no

Municpio de Curitiba e que iro subsidiar as proposies do Plano
Municipal de

Regularizao Fundiria em reas de Preservao Permanente.

1.4.1. Hidrografia

O principal rio do Estado o Rio Paran, sendo que o Municpio de
Curitiba

localiza-se margem direita e a leste da maior sub-bacia do Rio
Paran, a Bacia

Hidrogrfica do Rio Iguau.

Os principais rios de Curitiba que constituem as seis bacias
hidrogrficas do

municpio so: Rio Atuba, Rio Belm, Rio Barigui, Rio Passana,
Ribeiro dos Padilhas e o

Rio Iguau, todas com caractersticas dentrticas de drenagem.

Conforme tabela abaixo se pode constatar que a maior bacia
hidrogrfica de

Curitiba a do Rio Barigui que corta o municpio de Norte a Sul e
perfaz um total de 139,9

km2. Ao sul do municpio tem-se a menor bacia hidrogrfica de
Curitiba, a do Ribeiro dos

Padilhas, com 33,6 km2 de rea.

Devido ao relevo de Curitiba possuir predominncia de maiores
altitudes ao Norte

do municpio, todas as suas seis bacias hidrogrficas correm para
o Sul, indo desembocar

no principal rio de Curitiba, o Rio Iguau, que, por sua vez, ir
desaguar no Rio Paran a

oeste do Estado.

QUADRO 03 - BACIAS HIDROGRFICAS EM CURITIBA

BACIA/SUB-BACIA DIMENSO

REA (km) %

Rio Passana 37,9 9%

Rio Barigui 140,8 33%

Rio Belm 87,8 20%

Rio Atuba 63,7 15%

Ribeiro dos Padilhas 33,8 8%

Alto Iguau 68,2 16%

Total 432,0 100%

Fonte: IPPUC/SMMA Elaborao COHAB-CURITIBA 2006


	
PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA EM REAS DE PRESERVAO
PERMANENTE

31

MAPA 06 - BACIAS HIDROGRFICAS EM CURITIBA

A Lei Federal 9433/97 que instituiu a Poltica Nacional de
Recursos Hdricos e criou o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, tem como
fundamentos: (I) a

gua um bem de domnio pblico; (II) a gua um recurso natural
limitado, dotado de

valor econmico; (III) em situaes de escassez, o uso prioritrio
dos recursos hdricos o

consumo humano e a dessedentao de animais; (IV) a gesto dos
recursos hdricos deve
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sempre proporcionar o uso mltiplo das guas; (V) a bacia
hidrogrfica a unidade

territorial para implementao da Poltica Nacional de Recursos
Hdricos e atuao do

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos; e (VI) a
gesto dos recursos

hdricos deve ser descentralizada e contar com a participao do
Poder Pblico, dos

usurios e das comunidades.

Na esteira da lei federal de recursos hdricos, desenvolveram-se
estudos

institucionais e legais, que resultaram na aprovao da Lei
Estadual n 12.726 de 1999 e em

8 Decretos que regulamentaram a referida Lei.

Um dos pressupostos da Lei Estadual de Recursos Hdricos em
consonncia com a

Lei Federal a formao dos Comits da Bacia. Curitiba est inserida
na Bacia do Alto

Iguau, portanto, pertence ao j instalado Comit do Alto Iguau e
Afluentes do Ribeira.

Depois de oito anos da promulgao da Lei 9433/97, que instituiu a
Poltica

Nacional de Recursos Hdricos e criou o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos

Hdricos, pouco se avanou na gesto dos recursos hdricos,
principalmente no tocante aos

municpios. Esta situao decorre de um conflito de competncias:
enquanto a Lei 9433/97

prev a gesto das guas tendo as bacias hidrogrficas como unidade
de gesto e delega

aos Estados e a Unio outorga de direito de uso, a gesto do uso
do solo de

competncia dos municpios. As aes pblicas municipais so, por fora
da lei, voltadas

apenas para o territrio municipal, que na maioria das vezes no
contempla toda unidade da

bacia.

Enquanto o sistema de gerenciamento dos recursos hdricos
previstos na Lei

9433/97 no for efetivamente aplicado, cada municpio continuar
desenvolvendo suas

aes de maneira isolada e pontual, sem a viso de bacia.

Neste contexto, a atual gesto tem no seu escopo o Programa Nossa
gua que tem

como objetivo promover a melhoria e a manuteno da qualidade dos
recursos hdricos do

municpio e, por conseqncia, da qualidade de vida da populao, bem
como dos

municpios localizados a jusante das bacias que drenam Curitiba.
O principal desafio da

Administrao Municipal a estruturao de um sistema de
gerenciamento integrado de

acordo com as Leis Federal e Estadual.

Em Curitiba, as restries de ocupao destas reas so seguidas desde
o ano de

2.000. No intuito de minimizar os impactos daqueles que no podem
ocupar os imveis em

funo das ressalvas legais e na tentativa de eliminar a ocupao
irregular destas APPs,

foram aprovadas leis municipais como a n 9804/00, que cria o
Sistema Municipal de

Unidades de Conservao. Esta Lei permite que o proprietrio de uma
rea com grandes

restries ambientais possa do-la ao Municpio para a implantao de
uma Unidade de

Conservao, se assim for possvel e, em contrapartida, transferir
o potencial construtivo do

lote para outro imvel.
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MAPA 07 - REAS DE PRESERVAO PERMANENTE

Tambm neste esprito existe a Lei Municipal 9805/00, que cria o
Anel de

Conservao Sanitrio Ambiental, propiciando parmetros construtivos
diferenciados para

imveis adjacentes aos principais rios da cidade, onde o
proprietrio se proponha

oficialmente a proteger, recuperar ou enriquecer a margem do rio
no seu imvel.
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MAPA 08 - ANEL SANITRIO AMBIENTAL

Alm do uso de instrumentos legais, a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente busca

continuamente ampliar as Unidades de Conservao do Municpio com a
criao de novos

Parques ou Bosques pblicos que protejam APPs, como o caso do
novo Parque da

Biodiversidade na APP do Rio Barigui.

Tambm dentro dos processos de licenciamento ambiental para novas
ocupaes

urbanas, a SMMA estabelece como condio da aprovao, a preservao
ou recuperao

da APP, seja para a implantao de uma casa, seja para a implantao
de um novo

loteamento.
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1.4.2. reas Verdes

A manuteno da cobertura florestal no Municpio tem sido preocupao
da

Administrao Pblica desde a dcada de 70.

Em 1973 foi aprovada a Lei 4557, que estabelecia a necessidade
de autorizao

prvia do Municpio para o corte de rvores.

Em 1988 feito o primeiro trabalho tcnico, em parceria com a
Fundao de

Estudos Florestais do Paran FUPEF, para contabilizar a cobertura
florestal em Curitiba. A

concluso de que havia 50,15m de rea verde por habitante. Em
termos absolutos isto

quer dizer que 15,06% da superfcie do municpio era recoberta por
vegetao de porte

arbreo. Esse percentual de reas verdes composto por macio
florestal efetivamente,

no sendo contabilizadas as reas de gramados como feito em outros
municpios.

A atualizao do levantamento da cobertura florestal do Municpio,
apresentado

pela SMMA em 2005, aponta que a rea de macio florestal, ao longo
destes 18 anos

manteve-se em mdia 49,00 m por habitante, tendo havido um
acrscimo de

aproximadamente 2,50m em funo da cobertura que perfaz a
arborizao viria. O total de

cobertura florestal existente hoje em Curitiba de 51,5 m de rea
verde por habitante. O

valor absoluto representa, atualmente, 17,97% da superfcie do
Municpio recoberta por

vegetao de porte arbreo.

Existe hoje uma discrepncia no que tange a Legislao Municipal de
reas Verdes

em relao Legislao Federal e Estadual para o tema -
especificamente a questo da

interveno em rea nativa em estagio sucessional mdio e avanado.
Pelo contido no

Decreto Federal 750/93 e pela Portaria 031/98 do Instituto
Ambiental do Paran IAP, para

as formaes florestais nativas, em estgio sucessional mdio ou
avanado no permitida

qualquer interveno, no diferenciando reas urbanas de reas
rurais.

O Decreto Municipal 194/00, que regulamenta a Lei Municipal
9806/00 e estabelece

o Cdigo Florestal do Municpio de Curitiba, permite uma interveno
de no mximo 30% da

rea total de imvel atingido em at 100% por vegetao nativa,
independentemente do

estgio sucessional.

Esta poltica municipal foi o que propiciou que a grande maioria
dos macios

florestais, apesar de serem encontrados em reas particulares,
fosse preservada ao longo

dos anos.
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MAPA 09 - REAS VERDES CURITIBA - 2005

Esta diferena na legislao abrange apenas aqueles imveis que
possuem uma

cobertura florestal superior a 70%, o que perfaz aproximadamente
30% de todos os macios

florestais do Municpio. A maior parte possui rea livre ou em
estgio inicial de regenerao,

o que permitem a sua ocupao.
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QUADRO 04 - REAS DE MACIO FLORESTAL POR SUB-BACIA

Bacias Hidrogrficas reas de Macio Florestal

SUB-BACIA ATUBA-BACACHERI 8.642.990,30m

SUB-BACIA BARIGU 27.987.021,16m

SUB-BACIA BELM 5.363.155,57m

BACIA ALTO IGUA 18.579.483,17m

SUB-BACIA PADILHAS 2.859.790,98m

SUB-BACIA PASSANA 14.315.326,71m

REA TOTAL 77.747.770,89m

Fonte: SMMA / 2006

1.4.3. Unidades de Conservao

A organizao do espao urbano com preocupao ambiental se faz
presente em

Curitiba desde 1886, quando Presidente Taunay entregou cidade o
Passeio Pblico -

parque com funo de saneamento e lazer. Na poca discutia-se tambm
a necessidade de

destinar espaos para criao de largos, praas e outros recantos,
onde j ficavam

evidenciados os benefcios dos espaos livres e das paisagens
naturais para o desfrute da

populao em geral.

A partir dos anos 1970, com a consolidao das diretrizes do
planejamento urbano

de Curitiba, destacaram-se aes mais ordenadas voltadas preservao
do meio ambiente

com objetivo de garantir a melhoria da qualidade de vida da
populao, respeitando os

limites da natureza. desta poca a criao de uma poltica de meio
ambiente: implantao

de Unidades de Conservao; manuteno e preservao das reas verdes e
fundos de

vale; proteo do sistema natural de drenagem; controle de
enchentes; preservao os

recursos hdricos e fauna; legislao ambiental, dentre tantos
outros fatores e a destinao

de reas para o lazer e contemplao da paisagem urbana.

A resposta aos problemas de saneamento e de crescimento da malha
urbana, foi a

criao de mecanismos para proteo e preservao das reas de fundo de
vale, reduzindo

os impactos da degradao ambiental ocasionada pela ocupao
irregular e desordenada

junto aos cursos dgua, e possibilitando a utilizao das reas ao
longo das margens para

lazer e uso da populao.

O resultado desta filosofia, implantada ao longo destes ltimos
40 anos so os

parques e bosques de Curitiba e as unidades de conservao
destinadas preservao do

ecossistema e que propiciam o lazer da populao influenciando na
melhoria constante de

sua qualidade de vida. Os parques trazem benefcioss sade fsica e
mental da
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populao, seja amenizando a paisagem, melhorando os fatores
ambientais dos

ecossistemas urbanos, favorecendo as condies de ventilao e aerao
dos bairros, de

insolao dos edifcios e de drenagem superficial.

Hoje Curitiba possui categorias diferenciadas de unidades de
conservao,

conforme demonstrado nos quadros abaixo:

QUADRO 05 - PARQUES MUNICIPAIS

PARQUES INAUGURAO REA(M)

Parque Barreirinha 1972 275.380

Parque Barigui 1972 1.400.000

Parque So Loureno 1972 203.918

Parque Iguau 1978 8.264.316

Parque Iber de Mattos 05/11/88 152.000

Parque das Pedreiras 30/08/00 103.500

Parque Passana 10/03/91 6.500.000

Jardim Botnico 05/10/91 278.000

Passeio Pblico 1886 69.285

Parque dos Tropeiros 25/09/94 173.474

Parque Diadema 25/09/94 112.000

Parque Caiu 25/09/94 46.000

Parque Tingu 01/10/94 380.000

Parque Tangu 23/11/96 235.000

Parque Nascentes do Belm 24/11/01 11.178

Parque Linear Cajuru 29/03/03 104.000

Parque Atuba 28/03/04 173.265

TOTAL 18.481.316 m

Fonte: SMMA / 2006

QUADRO 06 - BOSQUES MUNICIPAIS

BOSQUES INAUGURAO REA (M)

Bosque Boa Vista Implantao: 1974 11.682

Bosque Joo Paulo II 1978 48.000

Bosque do Pilarzinho 1992 28.146

Bosque do Capo da Imbuia Implantado: 1981 42.417

Bosque Gutierrez 12/09/86 35.586

Bosque Reinhard Maack 04/11/89 78.000

Bosque Zaninelli 15/06/92 36.794

Bosque Italiano No Inaugurado 23.540

Bosque de Portugal 19/03/94 20.850

Bosque da Fazendinha 09/12/95 72.851

Bosque Alemo 13/04/96 40.000
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Bosque do Trabalhador 1996 192.015

Bosque So Nicolau 04/06/2000 20.520

TOTAL 650.401 m

Fonte: SMMA / 2006

QUADRO 07 - PRAAS, JARDINETES, LARGOS, NCLEOS E JARDINS
AMBIENTAIS, EIXOS DE ANIMAO E CENTROS ESPORTIVOS

CATEGORIA QUANTIDADE REA (M)

Praas 412 2.498.601

Jardinetes 402 461.712

Largos 54 61.662

Ncleos Ambientais 30 17.994

Eixos de Animao 15 446.087

Jardins Ambientais 4 40.935

Centros Esportivos 2 64.100

TOTAL 919 3.582.091

Fonte: SMMA / 2006

QUADRO 08 - NMERO TOTAL POR CATEGORIA E REA

CATEGORIA QUANTIDADE REA (M)

PARQUES 17 18.481.316

BOSQUES 33 650.401

PRAAS/JARDINETES 919 3.582.755

TOTAL GERAL 949 22.714.472

Fonte: SMMA / 2006

Atravs de instrumentos legais vigentes, a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente

continua em processo constante de identificao e destinao de reas
de interesse para

expanso e incremento de Unidades de Conservao. Em projeto,
dentre outros, destacam-

se: Parque Vista Alegre, Parque Lago Azul, Parque Campo de
Santana, e o Parque Linear

do Rio Barigui.
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MAPA 10 - UNIDADES CONSERVAO

Fonte: SMMA/IPPUC Elaborao: SMMA 2006
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1.4.4. Saneamento

A disponibilidade de gua, tanto em quantidade como em qualidade,
um dos

principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O
crescimento urbano

desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento pblico
tem apresentado graves

reflexos na qualidade das guas, com altos custos econmicos e
sociais.

A Companhia de Saneamento do Paran SANEPAR realiza os servios
de

saneamento atravs do Contrato de Concesso n 13.543, assinado em
dezembro de 2001,

e regido pela Lei Municipal 10.192 de 28 de junho de 2001. O
Objeto desse Contrato diz que

o Municpio de Curitiba concede de forma onerosa Companhia de
Saneamento do Paran

SANEPAR a explorao dos servios pblicos de abastecimento de gua e
coleta de

esgotos sanitrios, compreendendo a produo de gua para
abastecimento, sua

distribuio, operao, conservao, manuteno, coleta, remoo e
tratamento de esgotos

sanitrios. A vigncia do contrato vai at dezembro de 2031.

As principais metas do Contrato previam 100% no nvel de
atendimento com os

servios de abastecimento de gua at dezembro de 2004 e 82,1% no
nvel de atendimento

com os servios de coleta e tratamento de esgotos sanitrios.
Estas metas, principalmente

os servios de coleta e tratamento de esgotos sanitrios, aumentam
progressivamente para

90%, mantendo este nvel durante o prazo remanescente da
concesso. Um modelo de

monitoramento para acompanhamento e fiscalizao desse contrato
foi desenvolvido no

IPPUC e encontra-se em transferncia para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

Abastecimento de gua

As principais barragens que armazenam gua para abastecer o
Municpio so: a do

Irai, a do Piraquara e a do Passana. Segundo informaes da
SANEPAR, em Curitiba, o

consumo de gua por pessoa varia em torno de 150 litros por
dia.

O sistema de abastecimento de gua Curitiba, pertence bacia do
Alto Iguau e est

interligado com outros seis municpios da Regio Metropolitana de
Curitiba RMC. Curitiba

abriga duas captaes de gua, a captao Iguau e a captao Ira
(Figura pg 31). E o

sistema possui trs estaes de Tratamento de gua (ETAs): a ETA
Iguau; a ETA Ira e a

ETA Passana.

Embora a bacia do rio Atuba faa parte da bacia do Alto Iguau,
seu alto grau de

degradao a impede de ser utilizada para captao, apresentando,
contudo grande

importncia no contexto da bacia, para garantir a vazo
remanescente exigida no Decreto
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974 de 09/12/1991.4 Estes mananciais tm o seu barramento em
pontos mais afastados e a

vazo regularizada alcana o ponto de captao, que se situa dentro
da cidade de Curitiba,

percorrendo o prprio leito do rio, sendo, portanto uma opo
bastante econmica.

Figura 01 Localizao das Represas

Esta concepo tem ainda a vantagem de otimizar as vazes passveis
de serem

captadas, em funo da utilizao das bacias incrementais de forma
associada. Outro ponto

de grande importncia destes mananciais o fato de, por se
localizarem na rea de

influncia da Serra do Mar, apresentarem altssimos nveis de
precipitao pluviomtrica,

caracterizando conseqentemente altas vazes especficas.

O sistema de distribuio do Iguau no interligado com o sistema
Passana, e, portanto

qualquer problema de qualidade de gua, causado por um acidente
ou mesmo pela

degradao paulatina, determinar a interrupo total do
abastecimento de gua para cerca

de 2 milhes de habitantes.

4 ANDREOLI, C. V.; DALARMI, O.; LARA, A.I.; ANDREOLI, F.N.; Os
Mananciais de Abastecimento do Sistema

Integrado da Regio Metropolitana de Curitiba - RMC 9 SILUBESA -
Simpsio Brasileiro De Engenharia Sanitria E Ambiental. Anais...
Porto Seguro, abr. p.196-205, 2000.


	
PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA EM REAS DE PRESERVAO
PERMANENTE

43

MAPA 11 - REDE DE ABASTECIMENTO DE GUA EM CURITIBA

Tratamento do Esgoto Sanitrio

As principais Estaes de Tratamento de Esgoto - ETEs so: a do
Belm, a CIC -

Xisto, a do Atuba -Sul, a do Padilhas-Sul e a de Santa Quitria
(ver quadro a seguir).

O nvel do atendimento de coleta de esgoto em Curitiba est em
torno de 70%. Este

ndice no atende todas as bacias, e quando atende, ou no atende
na sua totalidade ou

possui falhas na rede. Existem regies que so atendidas por rede
de coleta de esgoto,

entretanto, algumas casas esto ligadas irregularmente nas redes
de guas pluviais ou

diretamente nos rios, causando poluio nestes corpos dgua.
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QUADRO 09 - ESTAES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GRANDE PORTE DA
SANEPAR EM CURITIBA (SET 2004)

ETE

Capacidade de Tratamento (litros/s) Bairro rea de
Atendimento

Total Utilizada % Utilizado

Atuba Sul 1.120 580 51,79 Cajur

Bacia dos rios Atuba e Bacacheri e parte do Iguau

Belm 840 840 100,00 Boqueiro

Bacia do Rio Belm

CIC/Xisto 440 230 52,27 Tatuquara

Parte da Bacia do Rio Barigui e do Passana*

Santa Quitria 440 240 54,55

Campo Comprido

Parte da Bacia do Rio Barigui

Padilhas Sul 440 160 36,36

Ganchinho

Bacia do Ribeiro dos Padilhas e Parte do Iguau

Total 3.280 2050 62,50 Curitiba

Fonte: Sanepar Elaborao: IPPUC/Banco de Dados Nota (*) - Estaes
Elevatrias de Esgoto Trs Marias 1 e 2 e So Jos do Passana.

MAPA 12 - REDE DE COLETA DE ESGOTO EM CURITIBA
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1.4.5. Passivos Ambientais

So considerados passivos ambientais, no Municpio de Curitiba, a
contaminao

das guas subterrneas, do subsolo, do solo, das edificaes, de
equipamentos e materiais,

bem como a degradao das caractersticas naturais de um local,
como a vegetao ou a

qualidade da gua, resultante da implantao ou operao de
atividades, ocupaes ou

empreendimentos que tenham sido desenvolvidos sem o devido
Licenciamento ou

Monitoramento Ambiental.

O licenciamento ambiental das atividades potencialmente
poluidoras no Municpio de

Curitiba regulamentado pelo Decreto Municipal n 1153/04.

Uma das atividades com grande potencial para gerao de passivos
ambientais a

implantao e operao de postos de gasolina.

Tais atividades devem manter sistemas de monitoramento de guas
subterrneas (lenol

fretico) desde que possuam tanques e equipamentos enterrados ou
mesmo locais de

disposio de matrias primas ou resduos, dentre tantos.

Recentemente a SMMA realizou levantamento com base nos dados
disponveis na prpria

secretaria o qual indicou a seguinte situao para os postos de
abastecimento e servios ou

empreendimentos que possuem sistemas de abastecimento subterrneo
de combustveis,

conforme tabela abaixo.

FONTE: SMMA/ Gerncia de Planejamento Ambiental, 2006.

(2) Termo de Ajuste de Conduta

Nos casos em que h contaminaes exigida a remediao ambiental
e

implantao de sistemas prprios de monitoramento (Figura pg.
35).

QUADRO 10 - POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIOS

Nmero de empreendimentos cadastrados 456

Nmero de empreendimentos licenciados 154

Nmero de empreendimentos no licenciados 226

Nmero de empreendimentos desativados 18

Nmero de empreendimentos com TAC 2 56

Nmero de empreendimentos desativados com TAC 02
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FOTO 01 - Sistema de monitoramento de guas subterrneas em postos
de gasolina

MAPA 13 - PASSIVOS AMBIENTAIS POSTOS DE ABASTECIMENTO E
SERVIOS

Outro exemplo que pode se citar de atividades geradoras de
passivos ambientais

est a operao de Cemitrios, pblicos ou privados. Em Curitiba
existem hoje 04
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Cemitrios Municipais Boqueiro, Santa Cndida, So Francisco de
Paula e gua Verde e

18 Cemitrios particulares.

O processo natural de decomposio dos materiais utilizados no
enterro (caixo,

flores, tecidos) e dos corpos gera um subproduto denominado
necrochorume, que pela sua

alta carga biolgica pode causar a contaminao das guas
subterrneas, desta feita, todas

estas atividades devem, previamente a sua instalao, obter o
devido licenciamento

ambiental, considerando formas de tratamento para o necrochorume
e sistemas de

monitoramento, para o acompanhamento de sua operao.

MAPA 14 - PASSIVOS AMBIENTAIS CEMITRIOS

Outra atividade com potencial para gerao de passivos ambientais
so as

deposies de resduos slidos urbanos in natura, os lixes e at
mesmo aterros sanitrios,
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aonde so desenvolvidos projetos de controle e monitorao para que
no haja a gerao

de passivos.

A degradao natural dos resduos gera um subproduto denominado
chorume que

se no tratado pode trazer contaminao ao solo e as guas
subterrneas.

Em Curitiba existe apenas um Aterro Sanitrio, devidamente
projetado, com sistemas de

controle ambiental e monitoramento, denominado Aterro Sanitrio
da Caximba, que recebe

os resduos gerados por Curitiba e outros 14 Municpios da Regio
Metropolitana. Existe

ainda a antiga rea de deposio de resduos slidos urbanos,
conhecida como Lixo da

Lamenha Pequena, onde o Estado e o Municpio implantaram, aps o
termino da sua

operao, medidas de controle ambiental para evitar a gerao de
degradao ambiental.

Ainda em relao s reas de disposio de resduos pode se citar ainda
a antiga Vala

Sptica, hoje encerrada e controlada, para onde eram encaminhados
os resduos do servio

de sade de Curitiba e Regio Metropolitana.

Alm dos j citados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem
como atividade

corriqueira investigao e localizao de outras reas,
independentemente do seu

tamanho, onde tenha ocorrido a disposio incorreta de resduos
slidos, demandando dos

responsveis ou executando ela prpria aes no sentido de corrigir
o dano ambiental

causado.

A extrao de areia e argila, que ainda persiste essencialmente na
plancie aluvionar

do Rio Iguau, coincidentemente junto a APA do Iguau (bairros
Caximba e Campo de

Santana) tambm se caracteriza pela gerao de passivos
ambientais.

FOTO 02 - Extrao de areia nas vrzeas do Rio Iguau

Ao longo das dcadas de 60,70 e 80 anos esta atividade foi
desenvolvida sem o

devido cuidado ambiental, pois pelo fim que objetiva inevitvel
gerao de passivos.


	
PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAO FUNDIRIA EM REAS DE PRESERVAO
PERMANENTE

49

A extrao de areia e argila da forma como realizada junto s
vrzeas do rio Iguau gera

impactos negativos ao Meio Fsico solo, subsolo, guas e paisagem
e ao Meio Biolgico

fauna e flora, to si
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