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APRESENTAÇÃO

A obra “Ciências Exatas e da Terra e a Dimensão Adquirida através da Evolução 
Tecnológica vol. 2” aborda uma publicação da Atena Editora, apresenta, em seus 28 
capítulos, conhecimentos tecnológicos e aplicados as Ciências Exatas e da Terra.

Este volume dedicado à Ciência Exatas e da Terra traz uma variedade de artigos 
que mostram a evolução tecnológica que vem acontecendo nestas duas ciências, e 
como isso tem impactado a vários setores produtivos e de pesquisas. São abordados 
temas relacionados com a produção de conhecimento na área da matemática, 
química do solo, computação, geoprocessamento de dados, biodigestores, educação 
ambiental, manejo da água, entre outros temas. Estas aplicações visam contribuir no 
aumento do conhecimento gerado por instituições públicas e privadas no país. 

Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que 
viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos nas 
Ciências Exatas e da Terra, os agradecimentos dos Organizadores e da Atena Editora.

Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais estudantes 
e pesquisadores na constante busca de novas tecnologias para a área da Física, 
Matemática, e na Agronomia e, assim, contribuir na procura de novas pesquisas e 
tecnologias que possam solucionar os problemas que enfrentamos no dia a dia.

Jorge González Aguilera
Alan Mario Zuffo
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CAPÍTULO 14

IMPACTOS POTENCIAIS DOS ROMPIMENTOS DE 
BARRAGENS NÃO-SEGURAS NO USO DA ÁGUA NA 

BACIA DO PARAOPEBA, MINAS GERAIS

Luciana Eler França
Fernando Figueiredo Goulart

Carlos Bernardo Mascarenhas Alves

RESUMO: Os impactos provenientes do 
rompimento de barragens na conservação e 
utilização de recursos hídricos são desastrosos, 
evidenciados com os casos de rompimento da 
barragem de Fundão, em Mariana e Barragem I, 
em Brumadinho. Este artigo analisa os impactos 
de potenciais rompimentos de barragens não-
seguras nas outorgas da bacia hidrográfica do 
rio Paraopeba (MG). O propósito deste artigo, 
foi mensurar os impactos potenciais no uso dos 
recursos hidrícos ao longo da bacia, a partir de 
18 cenários de rompimentos de barragens de 
rejeitos. Os resultados indicam como sendo 
o maior impacto no consumo de água pela 
atividade de mineração, chegando a 793,68 
m³/hora nas áreas com maior consumo. Os 
rompimentos também irão afetar a irrigação e 
agropecuária na região, como mostrado pelos 
altos volumes de água afetados pelos cenários 
de rompimentos. O rompimento da barragem 
Bacias de Contenção de Sedimentos 1, 2 e 3, 
em Conselheiro Lafaiete, foi o que apresentou 
o maior impacto no volume total de água 
outorgada, com 2.558,88 m³/h. Considerando 
os resultados, é possível afirmar que todos 
os 18 cenários impactarão as áreas sociais e 
econômicas, além de afetar  diretamente na 

qualidade da água e o o consumo por parte 
da população da Bacia do Ro Paraopeba e 
seus afluentes. A inclusão da análise de risco 
de rompimento de estruturas geotécnicas 
de empreendimentos no licenciamento é 
fundamental para evitar que desastres sócio-
ambientais de rompimento ocorram novamente.
PALAVRAS-CHAVE: licenciamento ambiental; 
impacto ambiental; barragem de rejeito; recurso 
hídrico

ABSTRACT: Dam failures are known to cause 
disastrous impacts on human well-being and 
water-use as highlighted by the failures of the 
“Fundão” dam, in Mariana and the “Barragem I” 
dam, in Brumadinho, Minas Gerais State, Brazil. 
This paper analyses the impacts of the rupture 
of insecure tailing dams on declared water 
catchment downstream of those dams, along 
the Paraopeba River Basin, resulting form 18 
dam rupture scenarios. The results indicate the 
most of them being used by mining activities, 
impacting 793,68 m³/hour in areas with higher 
consumption. Irrigation and agriculture will be 
also affected in any of the scenarios. The failure 
of the “Bacias de Contenção de Sedimentos 1, 
2, & 3” dam, in Conselheiro Lafaiete, resulted 
in the largest impact on water supply, affecting 
2.260 m³/h of water catchment. Therefore, the 
collapse of any of the selected tailing dams 
will cause major impact in water supply for 
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human-use, deeply affecting the wellbeing and economy of those communities in the 
region. These results call for the need of stricter regulation and more robust failing risk 
assessment in order to avoid the occurrence of these type of disasters.
KEYWORDS: Environmental impact; Environmental Licensing; Tailings Dam; Water 
Resources 

1 |  INTRODUÇÃO

O rompimento de barragens de rejeito de minério apresenta grandes riscos para 
a biodiversidade e utilização de recursos hídricos. Evidencia-se com dois casos de 
rompimento de barragens: Fundão, em Mariana (MG) e Barragem I, em Brumadinho 
(MG).  Na barragem de Fundão o dano referente aos recursos hídricos impactou 
diretamente no abastecimento público, cerca de 1,2 milhões de pessoas ficaram sem 
água (LACAZ; PORTO; PINHEIRO, 2016). As alterações de parâmetros físico-químico 
da água prejudicaram o consumo humano, a irrigação de lavouras, bem como levou e 
dessedentação de animais (CORREIA; MAGALHÃES, 2016).  

Recentemente, o rompimento da Barragem I, no dia 25 de janeiro de 2019, em 
Brumadinho, impactou diretamente nas alterações de parâmetros físico-químico da 
água da bacia hidrográfica do rio Paraopeba, apresentando riscos à saúde humana 
e animais. O rompimento também impactou diretamente o abastecimento público 
dos municípios abastecidos pelas prefeituras e COPASA, que tiveram que traçar 
alternativas para abastecer seus habitantes (SEAPA, 2019; COPASA, 2019; CORREIO 
BRASILIENSE, 2019). Adicionalmente, criando uma preocupação das prefeituras com 
relação a essa falta de água a época da estiagem, principalmente tendo em vista a 
crise hídrica atual. A população que depende da captação direta da água bruta do 
rio Paraopeba, também foi afetada, uma vez que a utilização da água foi suspender 
por tempo indeterminado, até os parâmetros voltarem ao normal, (SEMAD, 2019a; 
SEMAD, 2019b). 

Frente a alta frequência de rompimentos de barragens em Minas Gerais e as 
consequências desastrosas que tais eventos possuem para a utilização dos recursos 
hídricos, este artigo analisa os impactos de potenciais rompimentos de barragens não-
seguras no uso dos recursos hídricos, como abastecimento público, consumo humano, 
agricultura, pecuária, industrial, mineração e construção civil, da bacia hidrográfica do 
rio Paraopeba (MG).

O objetivo principal deste trabalho foi mensurar os impactos potenciais no uso 
dos recursos hidrícos de eventuais cenários de rompimentos de barragens de rejeito 
de empreendimento minerários não-seguras na bacia hidrográfica do rio Paraopeba, 
Minas Gerais.

Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: (1) construir os 
cenários de possiveis rompimentos das barragens não-seguras na bacia hidrográfica 
do Paraopeba; (2) Analisar os impactos de potenciais rompimentos de barragens 
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de rejeito não-seguras nos usos de diversas finalidades (abastecimento público, 
consumo humano, agricultura, pecuária, industrial, mineração e construção civil) da 
bacia hidrográfica do rio Paraopeba (MG), (3) Analisar os impactos de potenciais 
rompimentos nas faixas de vulnerabilidade dos usos dos recursos hidrícos.  

2 |  MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Paraopeba possui 510 km aproximadamente de 
extensão. Nasce no município Cristiano Otoni e percorre até sua foz, represa de Três 
Marias, no município de Felixlândia. A bacia hidrográfica está inserida a sudoeste do 
Estado de Minas Gerais, na bacia hidrográfica do rio São Francisco  (MATOS; DIAS, 
2011).

A partir do Inventário de Barragens foram levantados os dados de barragens 
de rejeito de empreendimento minerário na bacia hidrográfica do rio Paraopeba 
(FEAM, 2017). Desses dados foram selecionadas as barragens não-seguras, ou 
seja, essas barragens são caracterizadas pelo relatório como: “o auditor não garantir 
estabilidade” e “Auditor não conclui sobre a situação de estabilidade, por falta de 
dados ou documentos técnicos”. Essa última categoria se refere ao fato do auditor 
não ter classificado a barragem como estável devido à falta de estudos geotécnicos, 
hidrológicos e hidráulicos ou então não tinha histórico e pode ser constado alguma 
incoerência nos documentos apresentados (FEAM, 2017). 

A bacia hidrografica do rio Paraopeba possui 130 barragens de rejeito com uma 
representatividade de 61% do total de todas as barragens inseridas na bacia hidrográfica 
do rio São Francisco. Além disso, essa bacia possui o maior risco de ser impactada 
por algum tipo de colapso ou ruptura de barragem de rejeito de empreendimentos 
minerários, uma vez que das barragens registradas, 33% não foram conclusivas ou 
não possuem garantia de estabilidade pelo auditor.  

Com o uso de geotecnologia foram selecionadas 17 barragens não-seguras 
(Tabela 1) e mapeados 18 cenários de rompimento e manchas mínimas de inundação 
dos rejeitos. Dois deles são cumulativos considerando rompimentos consecutivos, 
sendo os outros 16 considerando rompimentos únicos.  Cabe pontuar que ambos 
rompimentos recentes, ocorrido em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019), 
envolveram barragens consideradas “estáveis” pelo relatório (FEAM, 2015;2017), 
o que aponta para o fato de que mesmo as barragens consideradas pelos órgãos 
fiscalizadores como seguras possuem, na verdade, significativo risco de rompimento.

Considerou-se como manchas mínimas de inundação do rejeito, um buffer de 60 
m, a partir do eixo principal do curso de água ao longo do percurso do rejeito desde a 
localização da barragem até o final da bacia na barragem de Três Marias. O percurso 
incluiu os reservatórios Serra Azul e Rio Manso e a barragem  Retiro de Baixo (Figura 
1 e Tabela 1).
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Identificação* Cenários/Barragens Classe Município
1 Barragem das bacias 

de contenção de 
sedimentos 1, 2 e 3

II Conselheiro 
Lafaeite

2 Barragem Quéias II Brumadinho
3 Dique Leste I II Matheus 

Leme
4 Dique da Oficina I Itatiaiuçu
5 Dique da Oficina II I Itatiaiuçu
6 Dique 01 - Serra Azul - 

Dique Volta e Volta 1
I Matheus 

Leme
7 Dique Flotação I Itatiaiuçu
8 Dique da Divisa I Itatiaiuçu
9 Dique Manzano II I Itatiaiuçu
10 Dique Mineira I Itatiaiuçu
11 Dique Couves (Musa) II Itatiaiuçu
12 Dique Intermediário I Itatiaiuçu
13 Dique 14 II Itatiaiuçu
14 Dique Asfalto I Itatiaiuçu
15 Barragem de Captação 

de Água
I Itatiaiuçu

16 Barragem 1 III Brumadinho
17 Dique Intermediário + 

Dique 14
- Itatiaiuçu

18 Dique Asfalto + 
Barragem Captação de 

água

- Itatiaiuçu

Tabela 1 – Tabela de Barragens de rejeito minerário não-seguras, na bacia do 
rio Paraopeba

 Fonte: Autores, 2018 Nota (*): Identificação das barragens nas Figuras 

A partir desses cenários foram analisados os potenciais impactos ocasionados 
pelo rompimento dessas barragens não-seguras nas outorgas, ou seja, no uso 
disponibilizado na bacia. Foram consideradas todas as outorgas sobrepostas as áreas 
de manchas mínimas de inundação do rejeito, o volume outorgado e a finalidade do 
uso da água. A política estadual de recursos hídricos constitui a outorga como um 
instrumento do direito de uso dos recursos hídricos, ou seja, direito ao acesso a água 
(IGAM, 2010). Esse instrumento tem a funcionalidade de, além de regularizar o uso, 
disciplinar a demanda crescente da água e o potencial de retirada (volume outorgável) 
de cada bacia.

Segundo dados fornecidos Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), a bacia do Paraopeba possui 11.470 outorgas 
cadastradas junto ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM). Dessas outorgas 
foram selecionadas algumas para compor este estudo com as seguintes premissas:
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• O prazo de validade vigente;

• Status do processo: Cadastro Efetivado, Outorga Deferida, Outorga Reno-
vada; Outorga Retificada; Processo Formalizado;

• Tipo de Outorga: Superficial;

• Status do Uso: Significante e Insignificante.    

Foi realizado o cruzamento dessas outorgas com os cenários, possibilitando 
extrair as informações das outorgas superficiais que serão impactadas (sobrepostas a 
mancha mínima de inundação), com relação ao uso, volume e quantitativo caso ocorra 
o rompimento de alguma barragem de rejeito minerário não-segura (Figura 1).

A partir da seleção do uso dos recursos hidricos, foram analisadas regiões de 
vulnerabilidade hídrica. Essas regiões foram mapeadas pelo uso e volume de água 
utilizada e método de densidade de Kernel. O método de Kernel analisa densidade 
de eventos espaciais no qual os pontos de ocorrência de determinados eventos são 
ponderados, sendo que pesos mais altos indicam áreas mais densas e mais próximos 
dos pontos (SOUZA, 2015).  

O mapeamento de regiões de vulnerabilidade dos recursos hidricos foram 
elaborados com objetivo de analisar as regiões de sensibilidade para os usos 
possibilitando mensurar as áreas de maior impacto caso ocorra algum cenário de 
rompimento da barragem. 

No presente estudo identificou regiões de vulnerabilidade hídrica tendo em 
vista a densidade de outorgas e o volume de água outorgado. A partir da densidade, 
foram classificadas faixas de vulnerabilidade hídrica, que se referem a áreas de maior 
densidade de outorgas e maior volume outorgado, considerando áreas englobando 
50%, 70%, 80% e 90% dos pontos e volume outorgado. 
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Figura 1 – Cenários e Outorgas existentes na bacia hidrográfica do rio 
Paraopeba 

Fonte: Autores, 2018

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cenário de maior impacto é o da Barragem das bacias de contenção de 
sedimentos 1, 2 e 3 em Conselheiro Lafaiete, pois esse possui a maior extensão 
percorrida pelo rejeito, com 474,98 km e maior área de mancha mínima de inundação 
do rejeito, com 7.635,57 ha. O maior impacto desse cenário será nas atividades de 
mineração, com 22 (25%) outorgas impactadas, chegando a 793,68 m³/h (31%) e 
irrigação, com 24 (27,27%), chegando a 546,4 m³/h (Figura 2, Figura 3 e Tabela 2). 
Esse cenário foi o que apresentou o maior impacto no volume total de água outorgada, 
com 2.558,88m³/h (8%). 

Vale ressaltar que seguido dessas finalidades, a terceira maior impactada será a 
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que não possui informação de finalidade de uso, com 21 (23,86%), ou seja, não tem 
como saber qual atividade economica e/ou social sofrerá impacto. 

Foram analisadas 3.152 outorgas (27,48%) a partir das premissas e 50 (1,60%) 
dessas, poderão ser impactadas pelos cenários são de uso insignificante e 69 
(2,19%) dessas são uso significante. As outorgas de uso significante apresentam a 
maior concentração de volume, entretanto 47 (96%) dessas outorgas não possuem 
informação de volume total utilizado. 

O percurso do rejeito e as manchas mínimas de inundação depois do município 
de Juatuba é coincidente para todos os cenários, no médio e baixo Paraopeba e 
impactarão 57 outorgas (Figura 2 e Figura 3).

Figura 2 – Outorgas impactadas x Cenários x Finalidade de uso 
Fonte: Autores, 2018
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Figura 3 – Outorgas impactadas por todos os Cenários 
Fonte: Autores, 2018

A maior parte do volume de água das outorgas impactadas pelos cenários se 
destina a finalidade de irrigação, chegando a 758,4 m³/h (42,73%), no cenário de 
rompimento da Barragem I, seguido dos cenários das barragens Quéias, Dique Divisa, 
Dique Manzano II, Dique Mineira, Dique Couves (Musa), Intermediário, Dique 14, 
Dique Asfalto, Captação de água, chegando a 650,8 m³/h (Figura 4 e Tabela 2). O 
segundo maior volume de água impactado pelos rompimentos é o consumo destinado 
a agropecuária, chegando a quase 586,6 m³/h (19%), no cenário  barragem bacias de 
contenção de sedimentos 1, 2 e 3 (Figura 4 e Tabela 2).

A finalidade de uso destinada para irrigação e agropecuária possui destaque 
para horticultura, no alto e principalmente no médio curso da bacia, uma vez que a 
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produção agrícola da região é destinada para o fornecimento da região metropolitana 
de Belo Horizonte e Betim. No baixo curso possui destaque na atividade desenvolvida 
para pecuária extensiva, bem como concentram-se as monoculturas de eucaliptos 
provimento das siderúrgicas presentes na região (IGAM, 2013). As atividades de 
pecuária e agricultura são desenvolvidas ao longo de toda a bacia (MATOS; DIAS, 
2012), e, portanto, poderão ser impactadas pelos rompimentos.

A finalidade industrial possui o maior consumo de água no cenário barragem das 
bacias de contenção de sedimentos 1, 2 e 3 com 496,8 m³/h (19,41%). Os cenários 
barragem Quéias, barragem de Captação de Água, Dique Asfalto, Dique Intermediário, 
Dique 14, Dique Couves (Musa), Dique Mineira, Dique Manzano II e Dique Divisa 
impactarão 374,4m³/h de água outorgada (Figura 4 e Tabela 2). Já os cenários Dique 
01 - Serra Azul - Dique Volta e Volta 2, Dique Oficina II, Dique Oficina, Dique Leste I e 
Dique Flotação possuem o consumo bem menor, entre 43,2 m³/h e 72 m³/h (Figura 4 
e Tabela 2). 

As atividades industriais possuem destaque nos municípios de Conselheiro 
Lafaiete, Ouro Branco, Congonhas, Ibirité, Sarzedo, principalmente em Betim e 
Contagem, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata e Paraopeba. Apesar dessas atividades 
serem encontradas em outros municípios da bacia (IGAM, 2013; MATOS; DIAS, 2012).     

As outorgas com finalidade de abastecimento público a serem impactadas são 
dos municípios de Pará de Minas e a região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
Desta finalidade, dois reservatórios de abastecimento público poderão ser impactados, 
o reservatório de Serra Azul e Rio Manso. Todos os cenários, exceto o cenário de 
rompimento da barragem Bacias de Contenção de Sedimentos 1, 2 e 3, impactarão 
esses reservatórios. Percebe-se que o impacto ocorrerá diretamente na população 
que depende dessa finalidade de uso da água. O abastecimento público sofrerá maior 
impacto nos cenários de rompimento das barragens Dique 01 - Serra Azul - Dique 
Volta e Volta 2, Dique Oficina, Dique Oficina II, Dique Leste I e Dique Flotação, com 
172,8 m³/h (Figura 4 e Tabela 2).

O cenário Dique Leste I impactará o menor volume da finalidade de mineração, 
chegando a 81,08m³/h (6,23%) (Figura 4 e Tabela 2). A atividade minerária é 
desenvolvida e toda a bacia, principalmente, no alto e médio curso de água, dada a 
exploração de minério de ferro e manganês na região. A extração de areia e argila 
possui destaque, principalmente nos municípios de Cachoeira da Prata, Esmeraldas, 
Inhaúma, Felixlândia e Fortuna de Minas, com objetivo de fornecimento para construção 
civil (IGAM, 2013; MATOS; DIAS, 2012).

As outorgas sem informação de finalidade, em relação ao seu uso, representam 
entre 2% e 8%. Vale ressaltar que a falta dessa informação, da finalidade de uso, caso 
ocorra um rompimento, pode prejudicar a dimensão do impacto a ser gerado (Figura 
4 e Tabela 2).
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Figura 4 – Volume de outorgas impactadas (m³/h) x Cenários x Finalidade de uso na bacia 
hidrográfica do rio Paraopeba 

Fonte: Autores, 2019

Finalidade de uso
Abastecimento 
Público (m³/h)

Agropecuá-
ria (m³/h)

 Consumo 
industrial 

(m³/h)

Irriga-
ção 

(m³/h)

Mine-
ração 
(m³/h)

SI (Sem In-
formação) 

(m³/h)Cenários

Barragem bacias de contenção de 
sedimentos 1, 2 e 3 90 486,6 496,8 546,4 793,68 145,4

Barragem Quéias 90 464 374,4 650 210,68 36

Barragem de Captação de Água; 
Dique Asfalto; Dique Captação de 

Água/Dique Asfalto 
90 395,6 374,4 650,8 210,68 122,4

Dique Intermediário; Dique 14; 
Dique Intermediário/Dique 14 90 359,64 374,4 650,8 210,68 122,4

Dique Couves (Musa) 90 359,64 374,4 650,8 210,68 122,4

Dique Mineira 90 359,64 374,4 650,8 210,68 122,4

Dique Manzano II 90 359,64 374,4 650,8 210,68 122,4

Dique da Divisa 90 377,6 374,4 650,8 188,68 122,4
Dique 01 - Serra Azul - Dique Volta 

e Volta 2 172,8 413,6 72 431,6 153,08 36

Dique Oficina II 172,8 464 54 546,6 187,88 36

Dique Oficina 172,8 464 54 503,6 153,08 36
Dique Leste I 172,8 383,6 43,2 584 81,08 36

Dique Flotação 172,8 377,6 72 539,6 153,08 122,4
Barragem I 90 204,8 439,2 758,4 154 128,64
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Tabela 2 – Volume de outorgas impactadas (m³/h) x Cenários x Finalidade de uso  
Fonte: Autores, 2018

O mapeamento das faixas de vulnerabilidade dos recursos hídricos foi elaborado 
pelo método de Kernel e este foi determinado na hierarquização de uma escala que 
varia entre Muito Baixa (0 - 5,07) - 90%, Baixa (5,07 - 10,13) - 80%, Alta (10,13 - 15,20) 
- 70%, Muito Alta (15,20 - 25,33) - 50%, sendo esse índice tanto maior quanto maior 
o grau de vulnerabilidade, ou seja densidade de outorgas e volume outorgado (Figura 
6). 

O método de Kernel se monstrou apropriado para objetivo do estudo apontando 
para fato de 48% municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Paraopeba 
abrangem as regiões de maior vulnerabilidade hídrica (Figura 7). Vale ressaltar que a 
concentração de barragens não-seguras está localizada nas regiões mais vulneráveis. 

As faixas de vulnerabilidade hídrica mais afetadas pelos rompimentos são a Muito 
Baixa, com 49% e Baixa, com 28% (Figura 5). Vale ressaltar a importância extrema da 
vulnerabilidade hídrica em relação ao abastecimento público, principalmente o sistema 
de abastecimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, composto 
pelos reservatórios Serra Azul e Rio Manso, que atende 8 milhões e 600 mil habitantes 
(OLIVEIRA, 2018). Existem 17 cenários que impactarão diretamente esse sistema de 
abastecimento da metrópole (Figura 3). 

Figura 5 – Faixas de Vulnerabilidade x Cenários   
Fonte: Autores, 2019
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Figura 6 – Mapeamento das regiões de vulnerabilidade de uso dos recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do rio Paraopeba 

Fonte: Autores, 2019
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Figura 7 – Mapeamento das faixas de vulnerabilidade x cenários de potenciais rompimentos de 
barragens

Fonte: Autores, 2019

4 |  CONCLUSÃO

É possível afirmar que qualquer desses 18 cenários impactarão profundamente 
na qualidade da água para a população do rio Paraopeba e seus afluentes. Esse tipo 
de análise é fundamental para a evolução da discussão do licenciamento ambiental, 
visto que, atualmente, somente são analisados os impactos ambientais referentes as 
fases prévia de instalação e operação. A inclusão da análise de risco de rompimento 
de estruturas geotécnicas de empreendimentos de maneira mais profunda no 
licenciamento é essencial para evitar que desastres ambientais desse tipo ocorram.

O cenário de rompimento que mais impactará o volume de água destinado a 
finalidade de irrigação será o da barragem I, em Brumadinho, chegando a 758,4 
m³/h. Cabe pontuar que tal barragem se rompeu durante o estudo, mostrando o quão 



Ciências Exatas e da Terra e a Dimensão Adquirida através da Evolução Tecnológica 2 Capítulo 14 151

reais, frequentes e prováveis são os rompimentos desse tipo de estrutura.  O cenário 
barragem bacias de contenção de sedimentos 1, 2 e 3, em Conselheiro Lafaiete, 
impactará o maior volume de água destinado a finalidade de mineração, chegando 
a  793,68 m³/h. Dessa forma, o rompimento de barragens de rejeitos é um problema 
econômico enorme, inclusive para a atividade minerária.

Caso algum desses cenários venham a ocorrer, o impacto econômico vai será 
enorme, uma vez que a bacia hidrografia do rio Paraopeba possui diversas atividades 
economica relacionadas à irrigação, agropecuária e mineração. Outro impacto de 
extrema importância é no contexto social, como mostrado pelo número fatalidades 
humanas. Em Mariana foram 19 óbitos e em Brumadinho foram 171 mortes confirmadas 
e 139 desaparecimentos, apontando para o potencial genocida do rompimento de tais 
estruturas.

É importante destacar que algumas outorgas não possuem informações 
sobre  a finalidade do uso, ou seja, possuem uso definido. Essa falta de informação, 
representa entre 2% e 8%, aproximadamente, das outorgas a serem impactadas, com 
isso prejudica, caso ocorra um rompimento, a análise do impacto a ser gerado. O 
mesmo ocorre com a falta de informação de volume captado por outorgas de uso 
significante que possui a representatividade de 39%. Conclui-se que a necessidade de 
fortalecimento de fiscalização e melhoria do sistema de informação por parte do órgão 
competente, visto que o processo de outorgas é auto declaratório. 

Finalmente, percebe-se suscetibilidade das regiões que apresentam a maior 
vulnerabilidade em relação aos cenários mapeados visto que há uma  concetração 
maior de barragens de rejeito nas regiões e faixas de vulnerabilidade hídrica. 
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