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"E triste pensar que a natureza fala 
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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho monografico tem comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 de estudo a Analise dos impactos 

ambientais no alto curso do Rio Pianco no Municipio de Con cei9ao - PB aborda sobre os 

impactos que o Rio Pianco vem sofrendo com a con t am in a9ao e a polu i9ao de suas aguas a 

partir do despejo de esgotos domesticos e de residuos solidos. Causando a perda da qualidade 

de vida L i t i 1 da agua do rio, e causando um grande impacto ao meio ambiente e diminuindo um 

dos recursos naturais necessarios para a nossa sobrevivencia e tambem para a sobrevivencia 

dos demais seres vivos. O meio ambiente e considerado em pensamento geral como sinonimo 

de natureza que deve ser apreciado, ser respeitado e preservado. Mas com o ponto de vista 

aprofundada e muito mais do que isso, o ser humano e pertencente ao meio ambiente pelo 

qual possui suas redoes com a natureza para obten9ao de sua sobrevivencia. Na natureza 

reencontramos nossas origens a nossa identidade cultural e biologica, uma especie de 

diversidade. E outra forma de defin i9ao de meio ambiente e partir do significado de recursos. 

o gerador de materia prima e energia. O ser humano usa desses recursos para sua 

sobrevivencia. no passado era extraido na natureza apenas o essencial para sua sobrevivencia. 

mais atualmente e retirado em grande escala essa materia prima, sem respeitar o tempo de 

recupera9ao da natureza, provocando a d im in u i9 ao desses recursos essenciais para nossa 

sobrevivencia e dos demais seres vivos. A degrada9ao ambiental e um processo em que se 

tem a redu9ao dos potenciais recursos renovaveis. provoca por agentes agindo sobre o meio 

ambiente, ou seja, o ser humano e o principal agente que agi e modifica o seu meio. Qualquer 

tipo de a9ao que diminua a capacidade de um ambiente poder sustentar a vida e definido de 

degrada9ao ambiental. A degrada9ao ambiental e a perda da qualidade ambiental, em que 

ocorrem altera96es adversas das caracteristicas do meio ambiente. O impacto ambiental e 

quando ocorre a perda total da qualidade fisica, quimica e biologica de um recurso natural. 

Como no caso da polu i9ao do Rio Pianco e um impacto que meio ambiente vem sofrendo com 

a9ao negativa dos habitantes do Municipio de Con cei9ao, que vao despejando o esgoto 

domestico e jogando os residuos solidos no rio, a agua desse rio perde sua qualidade fisica. 

quimica e biologica e se torna impropria para o uso humano e com isso diminuindo cada vez 

mais os recursos naturais presentes no meio ambiente. 

Palavras - chave:Meio Ambiente; Degrada9ao Ambiental; Impacto Ambiental e Rio Pianco. 
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INTRODUCAO 

Os impactos ambientais no Rio Pianco. Eis o que enfoca esta monografia. Para isso 

parte-se do entendimento do uso dos recursos naturais e as acoes negativas que o ser humano 

vem realizando ao nosso meio ambiente. O mundo contemporaneo vem sofrendo grandes 

problemas relacionados com as atividades realizadas pela propria sociedade, que tende nao so 

para a eliminacao dos outros seres vivos e do equilfbrio do meio ambiente, como tambem a 

propria existencia do homem. 

E uma realidade que a tendencia e piorar. com o aumento do crescimento da 

populacao mundial e o aumento de atender suas necessidades e crescendo junto a extracao dos 

recursos naturais para arcar com as demandas, e agravando cada vez mais o estado do nosso 

meio. 

A sociedade enriquece com uso dos recursos naturais para a producao economica. 

porem essa fonte pode esgotar um dia, se nao demos um tempo para a natureza recuperar da 

extracao desses recursos so vai esgotando cada dia todo tipo de materia prima utilizada para 

nossa sobrevivencia como o solo e a agua, que sao usados sem responsabilidades degradando 

e poluindo e perdendo sua qualidade fisica util e com isso causando um grande estrago ao 

nosso meio. E nao apenas prejudicando os outros seres vivos que necessitam desses recursos 

para sobreviver como tambem estamos nos prejudicando com as nossas proprias acoes. 

O meio ambiente com o decorrer do tempo vem sofrendo grandes danos pela acao 

antropica para obtencao de materia prima para arcar com suas necessidades. No passado o 

homem retirava da natureza o necessario para sua sobrevivencia, com o decorrer do tempo 

isso vem mudando, com o aumento da demanda da sociedade era retirado mais do que 

necessario para sua sobrevivencia e com essa acao vem degradando o meio ambiental e 

tambem causando impactos ao mesmo. Teve um grande aumento da exploracao tanto do solo 

como da agua, para suprir a exigencia da sociedade e com isso causando grandes danos ao 

nosso meio ambiente e prejudicando os seres vivos que necessitam desses recursos para sua 

sobrevivencia, e ao mesmo tempo o homem termina se prejudicando a si proprio com suas 

proprias acoes sobre seu meio. 

A degradacao ambiental e outro fator de implicacao claramente negativo. E de 

exposicao e quase sempre ligado a uma alteracao artificial ou perturbacao causada pela acao 

humana, e e geralmente uma reducao notavel das condicoes naturais ou estado de um 

ambiente. A degradacao ambiental ela pode ser conceituada como qualquer tipo de alteracao 

desconforme dos processos de funcoes ou de componentes ambientais, ou como uma 
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modificacao oposto da qualidade ambiental. Ou seja, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA degrada9ao ambiental corresponde a 

um impacto ambiental negative O impacto ambiental e uma consequencia causada pela acao 

humana ao seu meio, a partir de suas atividades, ou servos de um processo industrial, com o 

manuseio de elementos quimicos para a produ9ao agricola ou o transports de mercadorias que 

sao servi90S ou atividades que vao causando as m od ifica9oes no meio ambiente ou impacto. E 

o impacto e qualquer tipo de altera9ao ambiental, em que um recurso natural perde sua 

qualidade e nao pode ser utilidade pelo homem e com isso se torna um impacto como, por 

exemplo, a polu i9ao dos rios. 

Como no caso do Rio Pianco que vem sofrendo impactos a partir das a96es antropicas 

que vao contaminando e poluindo a partir do despejo de esgotos e residuos solidos no 

percurso do rio, causando um grande dano a esse recurso natural que vem perdendo sua 

qualidade fisica e de vida util para ser utilizada novamente. Pela falta de tratamento das redes 

esgotos o Rio Pianco se encontra suas aguas contaminadas e poluidas pelo despejo de esgotos 

domesticos e de lixo urbano. E este trabalho procura chamar aten9ao com esse enfoque para 

que seja feito melhorias ao manuseio desse recurso natural e tambem recupera-lo e amenizar 

os impactos ambientais ao nosso meio ambiente. 

Na primeira parte do trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fundamenta9ao teorico metodologico e abordado 

sobre os problemas da degrada9ao ambiental dos impactos ambientais causados pela a9ao 

antropica e conceitos de varios autores, e tambem sobre a metodologia utilizada para a 

realiza9ao desse trabalho a partir das observa9oes da area de estudo o Rio Pianco e nas 

pesquisas bibliograficas que dao refor90 na elabora9ao dessa pesquisa. 

Na segunda parte Caracteristicas da area de estudo (Rio Pianco) e destacado as 

principals caracteristicas da area que foi realizado o estudo nos seus aspectos historicos, 

geoambientais e socioeconomic©. 

Na terceira parte O Rio Pianco e seus impactos ambientais sao apontados os 

impactos que o Rio Pianco vem sofrendo com o decorrer do tempo a partir das a9oes 

realizadas pelos habitantes do municipio de Con cei9ao. 

E na ultima parte desse trabalho Proposta de atencao atenuar os impactos 

ambientaisprocura chamar aten9ao sobre essas questoes dos problemas ambientais e na 

procura de melhorias para amenizar os impactos que o Rio Pianco vem sofrendo com a 

polu i9ao de suas aguas. 
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FUNDAMENTACAO T E O R I C O - M E T O D O L O G I C A 

Segundo Dorst (1973) o mundo moderno vem sofrendo um grave desequilibrio 

causado pelas atividades realizadas pelo homem que tende nao so para eliminacao de outros 

seres vivos, como tambem para a destruicao da harmonia do meio onde esta destinado a viver. 

Com a diminuicao dos recursos renovaveis, um fato particularmente grave no momento em 

que tem o crescimento das populacoes humanas e com esse crescimento aumenta as 

necessidades da sociedade, com a extracao de recursos naturais, agravando cada vez mais o 

estado do nosso meio ambiente. 

Enriquecemo-nos com a utilizacao dos nossos recursos naturais e podemos, com 

razao, ter orgulho do nosso progresso. Chegando, porem no momento de reflexao sobre o que 

pode acontecer quando esgotarem-se todos os tipos de recursos utilizados para nossa 

sobrevivencia, quando os solos estiverem pobres de nutrientes e ainda sendo erodidos e 

assoreando os rios, poluindo as suas aguas, desnudando os campos e dificultando as 

navegacoes. De acordo com Dorst (1973): 

Muitos animais e vegetais selvagens encontram-se em vias de 

desaparecimento ou de rarefacao avancada, por todo o mundo, e a lista 

dessas especies aumentam dia apos dia. Os responsaveis pelos estragos 

devastadores sao essencialmente a caca, realizada levianamente, o 

verdadeiro vandalismo de alguns e, sobretudo, a destruicao de habitats. 

Simultaneamente, o homem degrada as terras, devido a um mau tratamento 

dos solos, espalha pesticidasincontroladamente e envenena o planeta com 

detritos de uma civilizacao tecnica, derramados de forma abusiva na 

atmosfera e nas aguas [...] Conservacao da natureza e exploracao racional 

dos recursos, problemas que remontam, em sua propria essencia, a aparicao 

do homem sobre a terra. Pois, desde o inicio, a humanidade exerceu uma 

profunda influencia no seu habitat, muito maior do que qualquer especie de 

animais, e, por vezes, num sentido desfavoravel aos equilibrios naturais e os 

seus proprios interesses, alongo prazo (DORST, 1973.p.01). 

O meio ambiente entende-se como um conjunto de componentes naturais e sociais e a 

relacao entre o homem e a natureza, ou seja, o lugar onde o homem se encontra inserido e 

realiza suas acoes. O conceito de ambiente e amplo apresenta varias conceituacoes diferentes 

pelos autores como nas constituicoes de diferentes paises, que vao dando o significado de 

ambiente. Criar o conceito de ambiente e dificil, mas nao impossiveis muitos autores deram 

varios conceitos de meio ambiente e que ainda esta longe de ter apenas uma relevancia, com o 

tempo vai se transformando o conceito de meio ambiente de acordo com as mudancas 

realizadas a mesma. Sanchez (2008), afirma: 
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O conceito de ambiente, no campo multifacetado e maleavel. Amplo porque 

pode concluir tanto a natureza como a sociedade. Multifacetado porque pode 

ser apreendido sob diferentes perspectivas. Maleavel porque, ao ser amplo e 

multifacetado, pode ser reduzido ou ampliado de acordo com as 

necessidades do analista ou os interesses dos envolvido [...] Conceituar o 

termo ambiente esta longe de ter somente relevancia academica ou teorica. O 

entendimento amplo ou restrito do conceito determina o alcance de politicas 

publicas, de acoes empresariais e de iniciativas da sociedade civil 

(SANCHEZ. 2008.p. 18-19). 

Segundo Sanchez (2008) a interpretacao do conceito de ambiente vai sendo 

determinado a partir das definicoes no alcance dos instrumentos de planejamento da gestao 

ambiental. E nas varias competencias, os estudos sobre impacto ambiental nao sao feitas na 

pratica. sendo singelos as ponderacoesfisicas e ecologicas dos projetos de acrescimo. mas 

incluindo tambem suas consequencias nos pianos economico. social e cultural. Nos diferentes 

paises tem seus conceitos em relacao ao meio ambiente em suas constituicoes e vao se 

diferenciando entre si. Sanchez. (2008) destaca: 

Na legislacao brasileira. meio ambiente e o 'conjunto de condicoes, leis, 

influencias e interacoes de ordem fisica, quimica e biologica que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas [...] No Chile, 'meio ambiente' 

(medio ambiente) e o "sistema global constituido por elementos naturais e 

artificiais de natureza fisica, quimica ou biologica. socioculturais e suas 

interacoes. em permanente modificacao pela acao humana ou natural e que 

rege e condiciona a existencia e desenvolvimento da vida em suas multiplas 

manifestacoes [...] Em Hong Kong, 'ambiente* (environment) '(a) significa 

os componentes da terra; e (b) inclui (i) terra, agua, ar e todas as camadas da 

atmosfera; (ii) toda materia organica e inorganica e organismos vivos; e (iii) 

os sistemas naturais em interacao que incluam qualquer uma das coisas 

referidas no subparagrafo (i) ou (ii) (SANCHEZ, 2008.p. 19 -20). 

Segundo Sanchez (2008) com diferentes significados sobre o meio ambiente em 

muitos dos casos acabam em destacar em repeticoes inuteis ou incompletas a ponto de nao ser 

bem exato nas leis, deixando brechas para serem interpretadas nos tribunais. E nesse ponto o 

conceito de ambiente nao so assentir diferentes interpretacoes. como se espelha em uma 

diversidade de termos similares ao de meio ambiente, em diferentes disciplinas e nos diversos 

momentos historicos. 

Com os avancos da ciencia ambiental inicia-se um conhecimento cada vez mais 

fundamentado sobre a natureza, mas tambem forneceu uma grande especializacao nao 

somente aos cientistas. mas tambem aos p-ofissionais formados nas faculdades. Por essa 
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questao, o raino de oflcio do planejamento e gestao ambiental que vai necessitar ter uma 

equipe multidisciplinar. para contribuir nas pesquisas sobre nosso meio. No inicio. o trabalho 

era dividido em tres grupos: o meio flsico. meio biotico e o meio antropico. cada um agrega o 

conhecimento de varias disciplinas diferentes. Sanchez. (2008) aborda: 

Por um lado, ambiente e o meio de onde a sociedade extrai os recursos 

essenciais a sobrevivencia e os recursos demandados pelo processo de 

desenvolvimento socio-economico. Esses recursos sao geralmente 

denominados naturais. Por um lado. o ambiente e tambem o meio de vida. 

Desse modo, emergiu o conceito de recurso ambiental, que se refere nao 

mais somente a capacidade da natureza de fomecer recursos fisicos, mas 

tambem de prover servicos e desempenhar funcoes de suporte a vida [...] Ate 

a primeira metade do seculo XX era quase universal o uso do termo recurso 

natural. Desenvolveram - se disciplinas especializadas, como a Geografia 

dos recursos Naturais e a Economia dos Recursos Naturais. Implicita nesse 

conceito esta uma concepcao da natureza como bens" (SANCHEZ, 

2008.p.21). 

Segundo Sanchez (2008) com os avancos da sociedade e o aumento da extracao dos 

recursos naturais vai causando diversos processos de degradacao ao nosso meio, abalando a 

propria capacidade da natureza de realizar seus servicos e de suas funcoes essenciais a vida. 

Fica claro que o conceito de ambiente fica balanceado entre dois polos, o polo de fomecedor 

de recursos e o polo meio de vida. duas facetas de uma so existencia. O meio ambiente nao se 

define apenas como um meio, de defender, de proteger ou conservar, mas como influenciador 

de recursos que concede a renovacao das formas materiais e sociais do desenvolvimento. 

Sanchez (2008) aponta: 

Para Theys (1993). que examinou varias classificacoes, tipologicas e 

definicoes de ambiente. ha tres diferentes maneiras de conceitua-lo: uma 

concepcao objetiva. uma subjetiva e outra que, na falta de melhor termo, o 

autor denomina de tecnocentrica. Na concepcao objetiva, ambiente e 

assimilado a ideia de natureza e pode ser descrito como: uma colecao de 

objetos naturais em diferentes escalas (do pontual ao global) e niveis de 

organizacao (do organismo a biosfera), e as relacoes entre eles (ciclos, 

fluxos. redes, cadeias troficas). Tal concepcao pode ser vista como 

biocentrica, uma vez que nenhuma especie tem mais importancia que outra, 

e a propria sociedade, em certa medida. pode ser analisada a luz desses 

conceitos, como o t'azem disciplinas como a Ecologia Humana. A concepcao 

subjetiva encara o ambiente como 'urn sistema de relacoes entre o homem e 

o meio, entre -sujeitos" e 'objetos (SANCHEZ apud THEYS, 2008.p.21 -22). 
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Segundo Sanchez (2008) essas relacoes entre sujeitos e objetos que formam o 

ambiente que inclui necessariamente relacoes entre esses sujeitos a respeito de regras para 

usufruir da apropriacao dos objetos do ambiente, modificando em objetos de conflito, e o 

ambiente e um campo de conflitos. Com as transformacoes que vao modificando nosso meio 

vao interferindo drasticamente nas funcoes de recuperacao das extracoes das materias primas 

que sao retiradas para arcar com a demanda comandada pela sociedade, isso vai causando 

grandes danos ao meio e com decorrer do tempo o sujeito vai receber de volta suas acoes 

realizadas. Sanchez (2008) enfoca: 

A relacao das sociedades contemporaneas com seu ambiente e mediada pelo 

emprego de tecnicas cada vez mais sofisticadas, a ponto de muitas vezes 

diluir a propria nocao de ambiente como elemento distante ou virtual. Na 

pratica. a sociedade moderna nao tem outra opcao a nao ser gerir o meio 

ambiente. ou seja, ordenar e reordenar constantemente a relacao entre a 

sociedade e o mundo natural (SANCHEZ, 2008.p. 22). 

Segundo Sanchez (2008) com as visoes e com as contribuicoes das diversas disciplinas 

para o campo da gestao ambiental, deve-se buscar a compreensao de ambiente sobre multiplas 

acepcoes: nao apenas como uma colecao de objetos ou de relacoes entre eles, e nem como 

algo externo de um sistema, na qual esse sistema vai interagindo como um conjunto de 

condicoes que devem ser conhecidos dentro do contexto da sociedade. 

Segundo Sanchez (2008) a degradacao ambiental e outro fator de implicacao 

claramente negative Com seu uso na moderna literatura cientifica, e de exposicao e quase 

sempre ligado a uma alteracao artificial ou perturbacao causada pela acao humana. e e 

geralmente uma reducao notavel das condicoes naturais ou estado de um ambiente. "O agente 

causador de degradacao ambiental e sempre o ser humano [...] Processos naturais nao 

degradam ambientes, apenas causam mudancas" (SANCHEZ 1997 apud IDEM. 2008.p.26). 

Sanchez destaca: 

A degradacao de um objeto ou de um sistema e muitas vezes associados a 

ideia de perda de qualidade. Degradacao ambiental seria, assim, uma perda 

ou deterioracao da qualidade ambiental. A lei da Politica Nacional do Meio 

Ambiente define degradacao ambiental como 'alteracao adversa das 

caracteristicas do meio ambiente7 prejuizo a saiide, a seguranca, ao bem estar 

das populacoes, as atividades sociais e economicas, a biosfera e as condicoes 

esteticas ou sanitarias do meio, que a mesma lei atribui a populacao 

(SANCHEZ. 2008.p.26). 
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Segundo Sanchez (2008) a degradacao ambiental ela pode ser conceituada como 

qualquer tipo de alteracao desconforme dos processos de funcoes ou de componentes 

ambientais. ou como uma modificacao oposto da qualidade ambiental. Ou seja, a degradacao 

ambiental corresponde a um impacto ambiental negativo. Sanchez. (2008) explica: 

A degradacao refere-se a qualquer estado de alteracao de um ambiente e a 

qualquer tipo de ambiente. O ambiente construido degrada-se, assim como 

espacos naturais. Tanto o patrimonio natural como o cultural podem ser 

degradados. descaracterizados e ate destruidos (SANCHEZ,2008.p. 27). 

Segundo Almeida (2007),nas ultimas decadas o homem vem modificando os 

ecossistemas sem pensar nas consequencias. para atender as demandas das necessidades da 

sociedade, essas transformacoes pode melhorar o modo de vida do homem, porem, vai 

enfraquecendo o meio de prover de outros servicos importantes como na purificacao do nosso 

ar e da agua e tambem na protecao contra catastrofes naturais. As atividades humanas 

trouxeram ao planeta uma onda caotica de extincoes de varias especies de animais e vegetais e 

ameacando cada vez mais o nosso bem estar. 

Os ecossistemas sao de grande importancia para nossa sobrevivencia e onde vamos 

encontrar os recursos naturais usados na producao de mercadorias que necessitamos no nosso 

dia-a-dia, porem, esses recursos estao se esgotando e de aptidao que devemos preservar os 

nossos ecossistemas para que especies tanto de vegetais e de animais nao sumam em nosso 

planeta. Vivemos dentro de um sistema que deve se encontrar em equilibrio e se esse 

equilibrio for quebrado grandes danos virao no futuro proximo. Almeida (2007) indaga: 

Ecossistemas sao sistemas complexos de interacoes. Os organismos vivos 

(plantas, animais. microrganismos) e o seu meio ambiente abiotico. isto e, 

nao vivo, sao inseparavelmente inter-relacionados e interaruantes 

(ALMEIDA, 2007.p. 12). 

Segundo Sanchez (2008) o impacto ambiental e uma consequencia causada pela acao 

humana no seu meio, a partir de suas atividades, produtos ou servicos de um processo 

industrial, com uso de elementos quimicos para a producao agricola ou o transports de 

mercadorias que sao servicos ou atividades que vao causando as modificacoes ambientais, ou 

impactos. E o impacto e qualquer tipo de alteracao ambiental, independentemente de sua 

importancia. como de muitas outras definicoes de impacto ambiental. E tambem as leis dos 

paises procuram uma definicao em relacao impacto ambiental. Sanchez (2008) aborda: 
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Na legislacao portuguesa, conjuntos das alteracoes favoraveis e 

desfavoraveis produzidas em paramentos ambientais e sociais, num 

determinado periodo de tempo e numa determinada area (situacao de 

referenda), resultantes da realizacao de um projeto, comparadas com a 

situacao que ocorreria, nesse periodo de tempo e nessa area, se esse projeto 

nao viesse a ter lugar [...] Na legislacao finlandesa, os efeitos diretos 

indiretos dentro e fora do territorio finlandes de um projeto ou operacao 

sobre (a) saude humana, condicoes de vida ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amenity, (b) solo, agua, ar, 

clima, organismos, interacao entre eles, e diversidade biologica, (c) a 

estrutura da comunidade, edificios, paisagem, paisagem urbana e o 

patrimonio cultural, e (d) utilizacao de recursos naturais (SANCHEZ, 

2008.p. 30). 

Segundo Seabra (2009) as mudancas que estao ocorrendo com grande ferocidade no 

meio ambiente, o ser humano e o principal causador dessas transformacoes que e um fator 

muito preocupante que grande parte da vida na Terra esta em risco de extincao, e a outra parte 

ja esta extinta. Biomas estao desaparecendo e junto com esses biomas, especies de animais e 

de vegetais estao desaparecendo numa velocidade agravante. Esse procedimento ja vem deste 

os primordios quando o homem comeca a utilizar os recursos naturais para sua sobrevivencia. 

e com decorrer do tempo essa necessidade so vem aumentando e crescendo a extracao de 

recursos naturais sem da um tempo ao meio para poder se recuperar desse processo. Seabra 

(2009) afirma: 

Ainda que sejam considerados as mudancas ambientais e os cataclismos 

naturais como responsaveis diretos pela extincao de boa parte de vida da 

Terra, as vezes com o desaparecimento de biomas inteiros, as sociedades 

humanas cumprem papel fundamental na destruicao da biodiversidade e do 

ambiente em que vivem (SEABRA, 2009.p. 11). 

Segundo Seabra (2009) os processos da degradacao ambiental nao estao unicamente 

apenas associados com os fenomenos modernos, mas sim a partir do crescimento do consumo 

da sociedade. Com a Revolucao Industrial e com os anos que se seguiram, ocorre um grande 

aumento na expectativa do consumo, ou seja, a producao estava acelerada e a exploracao dos 

recursos naturais so tendia a aumentar. Diante disso teve uma explosao demografica. e o 

crescimento das cidades, e com o fenomeno da globalizacao acentuou o enriquecimento de 

uns e empobrecimento de outros, dando a formacao das desigualdades sociais do mundo. "'A 

voracidade do consumismo humano rompeu com os criterios e mecanismos naturais para a 

preservacao das especies, decorrentes da selecao natural e evolucao dos seres" (SEABRA, 
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2009.p.l2). E com os processos de modernizacao e o aumento do consumo e com a 

diminuicao da materia prima, o homem comeca a sentir os impactos que estao causando ao 

meio. Estudiosos e ambientalistas destacam suas preocupacoes com as grandes mudancas que 

estao acontecendo com o nosso meio. Na forma de justificar o consumo e o uso dos recursos, 

surge a expressao "Conservacao da Natureza". Esse termo tem como significado a utilizacao 

dos recursos naturais com mais responsabilidade, e conservando esse nosso bem mais 

precioso para as geracoes futuras. Seiffert, (2007) enfatiza: 

Alguns prognosticos mais pessimistas chegam mesmo a considerar a propria 

extincao do ser humano como ra9a. As leis da natureza determinam que a 

cada a9ao existe uma rea9ao correspondente. A incapacidade dessa ra9a de 

utilizar os recursos naturais disponiveis no planeta de forma racional acabou 

por gerar tamanho desequilibrio ambiental, que a tornou incapaz de sustentar 

sua existencia [...] esse contexto parece estar implicando em uma mudanca 

de paradigma social, onde a preocupa9ao ambiental, antes considerada por 

muitos como 'um modismo\ tornou-se uma necessidade para a 

sobrevivencia do homem (SEIFFERT, 2007.p.01). 

Segundo Branco (1997), o crescimento das cidades vao causando impactos ao meio, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

come9ando pelo uso da materia prima, que vai sendo transformada em outros produtos e 

quando vai se perdendo sua utilidade e descartada ao meio, e poluindo tanto os rios como o 

solo e tambem a atmosfera. Cada atividade realizada pelo homem ao seu meio tras grandes 

consequencias como a perda da qualidade fisica dos recursos naturais e tambem de uma vida 

saudavel. "Os impactos ambientais decorrem de uma ou de um conjunto de a96es ou 

atividades humanas realizadas em certo local" (SANCHEZ, 2008.p. 181). 

Segundo Sanchez (2008) que as a9oes humanas vao provocando altera9oes ao nosso 

meio essas altera96es tanto pode ser positivas ou negativas. Isso vai depender do projeto 

dessas a9oes em que e necessario o estudo de impacto ambiental que e exigido por lei para 

que seja feito e elaborado. Se um projeto for para recupera9ao de uma area degradada e uma 

a9ao positiva que tras beneficos para a sociedade e tambem para seu meio, se o projeto e na 

constru9ao de empresas que e necessario a derrubada da vegeta9ao e ainda saodespejados 

esgotos com elementos quimicos nos cursos de agua e uma a9§o negativa. 

De acordo com Sanchez (2008) existem impactos positivos nos componentes fisicos, 

quando um projeto e elaborado para beneficio economico e pensando na preserva9ao do meio. 

por exemplo. quando se faz a coleta e o tratamento de esgotos vai resultar na melhoria da 

qualidade das aguas e de vida do homem, quando uma indiistria substitui uma caldeira de oleo 
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por uma caldeira de gas que vai emitir menos poluentes para atmosfera e trazendo beneficio 

tanto para o homem como para o nosso meio. 

Segundo Sanchez (2008), paises como o Brasil demorou a incorporar os temas 

ambientais para realizar debates em publico, apos a inclusao do tema da agenda internacional, 

e com as primeiras leis que tinham focagem para a protecao ambiental. Comecaram a tratar 

sobre questoes relativas a poluicao. E a partir desse momento que o conceito de ambiente foi 

paulatinamente assimilado em relacao a qualidade de vida, e nao apenas como recurso natural 

utilizado para a producao economica. E os problemas entao denominados ambientais foram 

assimilados a nocao de poluicao. *kO verbo poluir e de ordem latina,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA polluere, e significa 

profanar a natureza, sujando-a" (SANCHEZ, 2008.p.24). A poluicao e compreendida como a 

profanacao ou condicao de entorno dos seres vivos (ar, agua, solo) que podem ser danosas. E 

as causas da poluicao sao a partir das atividades da sociedade sobre seu meio, extraindo 

materias primas para a producao economica, e com essas acoes vao poluindo as aguas, o ar e 

o solo, com a realizacao dessas atividades, para atender a demanda concebida pela sociedade. 

Dessa maneira tais execucoes devem ser controladas e vigiadas, criando uma legislacao que 

obriguem as grandes empresas a obedecerem e amenizem o impacto que vao causando ao 

meio ambiente. Sanchez, (2008) informa: 

Basicamente, poluicao e entendida como uma condicao do entorno dos seres 

vivos (ar, agua, solo) que lhes possa ser danoso. As causas da poluicao sao 

as atividades humanas que, no sentido etimologico, 'sujanr o ambiente. 

Dessa forma, tais atividades devem ser controladas para se evitar ou reduzir 

a poluicao. Ja em com uma Lei de Controle da Poluicao das Aguas e a partir 

de 1956, o Reino Unido decretava uma Lei do Ar Limpo (SANCHEZ, 

2008.p.24). 

De acordo com Sanchez (2008), a declaracao de Estocolmo de 1972 apresentava que 

os governos atuassem para controlar as fontes de poluicao, e na decada de 70 foram 

desenvolvidas leis de controle de poluicao. O surgimento de entidades governamentais 

encarregadas na vigilancia ambiental e na fiscalizacao das atividades poluentes. Os Estados 

Unidos alterou e atualizou suas leis sobre o controle da poluicao durante essa decada, 

enquanto no Brasil, os Estados do Rio de Janeiro, em 1975 e Sao Paulo em 1976 

determinaram suas proprias leis de controle dos poluentes. Sanchez enfoca: 

Qualquer alteracao das propriedades fisicas, quimicas ou biologicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 

atividades humanas, que direta ou indiretamente: 1 Seja nocivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J U ofensiva a 
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saude, a seguranca e ao bem estar das populacoes; II Crie condicoes 

inadequadas de uso do meio ambiente, para fins domesticos, agropecuarios, 

industriais, publicas, comerciais, recreativos e esteticos; III Ocasione danos a 

fauna, a flora, ao equilibrio ecologico e as propriedades; IV Nao esteja em 

harmonia com os arredores naturais (SANCHEZ, 2008.p. 25). 

Segundo Sanchez (2008), nas leis o conceito de poluicaosao de implicacao negativa e 

ela pode relacionar certas grandezas fisicas, qufmicas, ou fisicos - quimicos, que podem ser 

medidas e estabelecidas valores de referenda, conhecidas como padroes ambientais. Sanchez 

(2008) esclarece: 

A possibilidade de se medir a poluicao e estabelecer padroes ambientais 

permite que sejam definidos com clareza os direitos e as responsabilidades 

do poluidor e do fiscal (os orgaos publicos), assim como da populacao. Abre 

tambem campo para estudos cientificos que definam a capacidade de 

assimilacao do meio, estabelecendo, dessa forma os padroes ambientais 

(SANCHEZ, 2008.p. 25). 

Segundo Branco (1997) aponta a definicao de poluicao que esta relacionada, quando 

se coloca energia e materia num lugar errado. Ou seja, o meio possui um ciclo natural dos 

seus elementos em que a energia e a materia vao sendo reciclada e a quantidade deve esta no 

seu nivel de tolerancia e vai sendo consumida pela mesma. Porem, se a quantidade de energia 

e de materia for maior do que o nivel de tolerancia do meio que ela possa ser incapaz de 

assimilar vai ocorrer uma sobrecarga e desequilibrar a estrutura da composicao causando a 

poluicao. 

Branco (1997), ainda enfoca que a poluicao dos rios nao e decorrente do 

lancamento de substancias toxicas, mais pela materia organica que e despejada pelos esgotos 

que vao causando a multiplicacao das bacterias que vao consumindo o oxigenio dos rios e 

provocando a mortalidade dos peixes. E existem meios para combater a poluicao dos rios, 

bastando que o esgoto seja despejado num lugar adequado, ou seja, que seja realizado um 

tratamento da agua usada em fins domesticos antes de despejar nos rios ou lagos para nao 

provocar danos nos cursos da agua. 

King e Clarke (2005) apontam que maior parte das cidades joga o esgoto nos rios sem 

nem um tipo de tratamento antes, provocando a poluicao a mesma e que e necessario que a 

fracao da agua usada nas residencias seja coletada corretamente e ser feito um tratamento 

antes de despejar essa agua nos rios para nao provocar danos ao mesmo. 

Jurandir Ross enfoca sobre o conceito de bacia hidrografica: 
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Os rios de uma bacia hidrogratica nascem em setores mais elevados da 

topogratia, onde afloram os lencois freaticos sob forma de nascentes. Seu 

sistema hidrologico transporta materials erodidos do relevo da bacia de uma 

regiao para outra - por exemplo, de uma escarpa para uma planicie litoranea. 

Os materiais transportados pelo rio pertencem as vertentes da bacia, que 

podem ser diversos constituicdes, dependendo do tipo da rocha, dos solos e 

da cobertura vegetal. Esses materiais sao levados pelo rio pelas drenagens 

que formam a bacia ou pela Mavagenf superficial dos terrenos (ROSS, 

2005.p.l26). 

Segundo Dowbor (2005),que enfatiza a cercada ameaca dos recursos naturais e 

principalmente destacando a agua, como esta aumentando os impactos ao meio a partir dos 

avancos da economia, que vao retirando cada vez mais dos recursos naturais na producao de 

mercadorias e enfraquecendo cada vez mais a natureza. A agua e um recurso chave e de 

grande importancia para a nossa sobrevivencia, esta sendo manipulada inadequadamente pelo 

homem, e sua ausencia ou sua poluicao pode provocar uma reducao dos espacos de vida. E 

um grande custo para a sociedade que pode se agravar e se tornar um problema global. E que 

as reservas de agua de nosso planeta sao de 98% de agua salgada e de 2% de agua doce, e 

desses 2% esta sendo utilizada sem responsabilidade a agua doce ja nao e muito e sendo 

manipulada nas variaveis formas pelo homem sem se preocupar com sua contaminacao e 

poluicao essa agua vai perdendo sua qualidade e seu uso e causando sua diminuicao no 

planeta.Tundisi reforca sobre o consumo da agua: 

O consumo da agua nas atividades humanas varia muito entre diversas regioes 

e paises. Os usos multiplos da agua e as permanentes necessidades de agua 

para fazer frente ao crescimento populacional e as demandas industrials e 

agricolas tem gerado permanente pressao sobre os recursos hidricos 

superficiais e subterraneos (TLTND1SI,N201 l.p.53). 

Segundo Dorst(1973) em nosso cotidiano, o problema dos residuos e das atividades 

humanas de origem domestica ou industrial se tornou uma problematica muito seria e grave. 

Apesar de ser uma questao que ja vem bem no passado, pois, as grandes coletividades da 

antiguidade ja se preocupavam com a evacuacao dos residuos, mudando totalmente de escala 

atualmente devido aos avancos das atividades do homem moderno. Ate epocas recentes, pelo 

menos ate a Revolucao Industrial, os detritos eram essencialmente organicos, e, portanto 

faceis de ser degradada pelos agentes de destruicao e de transformacoes (bacterias, fungos 
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etc.) e subitamente a industria espalhou produtos mais resistentes na sua duracao de vida. 

causando grandes impactos a natureza. Dorst, (1973) enfoca: 

A situacao agravou-se, nas mesmas proporcoes, no piano quantitative: o 

vertiginoso desenvolvimento das atividades industrials aliado ao acentuado 

crescimento demografico, provocou um aumento consideravel do volume 

dos residuos [...] Ao se comparar um processo industrial com um sistema 

natural, podem-se constatar diferencas evidentes. Na natureza , os elementos 

formados , os materiais sao utilizados , em seguida degradados antes de 

serem recuperados no ciclo seguinte. Essas duas fases desenvolvem-se com a 

mesma velocidade. Contrariamente ao sistema natural , um sistema artificial, 

como por exemplo a fabricacao de um produto qualquer, e , na realidade, um 

sistema aberto (DORST, 1973.p. 227-228). 

Segundo Dorst (1973) em questao do problema da poluicao das aguas doces nao e um 

fator recente, isso ja vem deste o passado os detritos eram lancados nos rios de forma de 

distribui-las de modo que nao incomodem o homem e a nao comprometer com suas reservas 

de agua. Porem esse problema se conservou ate em epocas muito recentes, em proporcoes 

pouco inquietantes. Dorst, (1973) esclarece: 

As razoes da poluiî ao das aguas doces sao evidentes e pertencem a duas 

ordens de fatos diferentes. A primeira esta relacionada com o crescimento da 

populacao humana e com o grau elevado de urbanizacao, corolario desse 

crescimento. As metropoles, onde se concentram inumeros habitantes, 

devolvem um enorme volume de aguas usadas incompletamente depuradas, 

que poluem os canais de fuga dos rios. A segunda provem do 

desenvolvimento da industria vez mais consideraveis e, sobretudo, que 

despeja nos rios os multiplos produtos quimicos que constituem os residuos 

das suas atividades (DORST, 1973.p. 234). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 M E T O D O L O G I A 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo principal a analise dos impactos 

ambientais no alto curso do Rio Pianco no Municipio de Conceicao - PB, na area objeto de 

estudo. 

Metodologicamente, o presente trabalho se enquadra nas pesquisas descritivas, 

bibliografica, baseada na observacao de campo. Segundo Rampazzo (2002) a pesquisa e uma 

forma de reflexao sistematica, controlada e critica permitindo descobrir novos fatos ou dados 

e solucoes para qualquer area do conhecimento. E dessa maneira a pesquisa e uma atividade 

focada para solucao de problemas a partir dos processos do metodo cientifico. "Pesquisa e o 

mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, e buscar ou procurar resposta para alguma 
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coisa. Em se tratando de Ciencia, a pesquisa e a busca de solucao a um problema que alguem 

queira saber a resposta" (KAUARK, 2010.p.24). 

Segundo Rampazzo (2002) a atencao e a curiosidade do homem pelo conhecimento 

levam a apurar a realidade sob as mais diversidades aspectos e dimensoes. Porem cada 

pesquisa requer tecnicas e enfoques especificos de acordo com o objeto de estudo. "a pesquisa 

e um procedimento reflexivo sistematico, controlado e critico, que permite descobrir novos 

fatos ou dados, relacoes ou leis, em qualquer campo do conhecimento" (LAKATOS, 

2003.p. 155). A pesquisa e um meio para solucionar determinados problemas e para realizar 

uma pesquisa e necessario um metodo que um caminho deve seguir na elaboracao da pesquisa 

cientifica. 

De acordo com Rampazzo (2002), a pesquisa descritiva investiga, registra, examina, 

analisa e reflete, relacionando os fatos ou fenomenos para ser estudados sem fazer algum tipo 

de alteracao ou manipulacao do mundo fisico ou especialmente do mundo humano. "'A 

pesquisa descritiva procura, pois, descobrir, com a precisao possivel, a frequencia com que 

um fenomeno ocorre, sua relacao e sua conexao com outros" (RAMPAZZO, 2002.p.53). A 

partir da pesquisa descritiva e feito uma descricao da area de estudo com uso da observacao. 

Segundo Reis (2008) a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descricao do 

objeto de estudo, ela comeca a inter-relacao entre os fenomenos e o grupo social estudados 

utilizando as especificas variaveis. "Por meio dela o pesquisador descreve o objeto de estudo 

e procura descobrir a frequencia com que os fatos acontecem no contexto pesquisado" (REIS, 

2008.p. 56). E estando perto do objeto de estudo facilita no processo da pesquisa para saber 

quais problemas se tem nessa area e qual possiveis solucoes poderao ser realizadas. 

Segundo Lakatos (2003) pesquisa exploratoria sao investigates de pesquisa pratica 

cujo objetivo e na formulacao de questoes ou de um problema, com finalidade de desenvolver 

hipoteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com seu ambiente, fato ou fenomeno, para 

a realizacao de uma pesquisa futura mais clara ou converter e apurar conceitos.Segundo 

Kauark (2010) pesquisa exploratoriae objetiva e tem maior familiaridade com o problema, 

tornando esclarecedor, ou na construcao de hipoteses e abrangendo o levantamento 

bibliografico. 

Segundo Lakatos (2003) A pesquisa bibliografica, ou de fontes secundarias, envolve 

toda bibliografia ja tornada publica em descricao ao tema de estudo, desde publicacao 

independente, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartografico etc. Ate meios de comunicacao orais como: radio, gravacoes em fita magnetica e 
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audiovisuais como: filmes e televisao etc. Seu proposito e colocar o pesquisador em convivio 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. 

Segundo Reis (2008) a pesquisa bibliografica e a tecnica mais simples de pesquisa. Ela 

esclarece um problema, fundamentando apenas nas colaboracoes secundarias, ou seja, nas 

informacoes e dados transcrevidos de livros de leitura corrente e referencias, de revistas 

impressas e tambem virtuais e material audiovisual. Diferentes autores que abordam sobre o 

tema selecionado para o estudo. "Na verdade, a pesquisa bibliografica e a tecnica que auxilia 

o estudante a fazer a revisao da literatura possibilitando conhecer e compreender melhor os 

elementos teoricos que fundamentacao a analise do tema e do objeto de estudo escolhido" 

(REIS, 2008.p.51). A pesquisa bibliografica e um apoio na elaboracao da pesquisa cientifica 

com uso das leituras de trabalhos que abordam sobre a linha de pesquisa que esta seguindo 

ajuda na construcao de conceitos e de conhecimento cientifico. 

Segundo Ruiz (1986) a pesquisa de campo e muito utilizada na Sociologia, Psicologia, 

Politica, Economia e Antropologia. Ela nao e experimental no sentindo de nao produzir ou 

nao reproduzir os fatos que estuda. A pesquisa de campo basear-se na observacao dos fatos tal 

como elas ocorrem espontaneamente. na coleta de dados e no registro de variaveis 

presumivelmente ressaltantes para ulteriores analises. Essa pesquisa nao permite isolamento e 

o controle de variaveis pressuposta mente relevantes, mas permite o estabelecimento de 

relacoes constantes de impor condicoes de variaveis independentes e determinados 

acontecimentos, variaveis dependentes observados e comprovados. "Pesquisa de campo e 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informacoes e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipotese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenomenos ou as relacoes entre eles" (LAKATOS, 2003.p. 186). 

Segundo Prodanov (2013)a pesquisa de campo e aquela tendo como objetivo de 

conseguir informacoes ou conhecimentos sobre o problema pelo qual procuramos uma 

resposta, ou de uma hipotese, que queiramos comprovar, ou, ainda, constatamovos 

acontecimentos ou as relacoes entre eles. Cifrar-se na observacao de fatos e de fenomenos tal 

como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variaveis 

que presumimos relevantes, para ser analisados. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases a primeira fase e na observacao e a 

delimitacao da area de estudo na segunda etapa foi feito um levantamento bibliografico e 

cartografico da area de estudo. Finalizando com as observacoes feitas sobre os impactos que 

ocorrem na referida area. 
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Na primeira fase a partir das observacoes da area delimitada destacando os impactos 

que estao ocorrendo no objeto de estudo o Rio Pianco, com o auxilio das pesquisas 

bibliograficas para reforcar o entendimento das acoes negativas que o ser humano vem 

realizando sobre seu meio, como no caso do Rio Pianco que vem sofrendo com o decorrer do 

tempo a perda da sua qualidade fisica causada pela contaminacao e poluicao a partir do 

despejo de lixo e esgotos no seu percurso. 

Segunda fase levantamento bibliografico com auxilio de livros, artigos, teses, 

monografias etc. para ajudar na analise e na reflexao do objeto de estudo escolhido. Segundo 

Rampazzo (2002) a pesquisa bibliografica procura ajudar ao pesquisador a explicar um 

problema a partir de referencias teoricas publicadas em livros, revistas etc. que podem ser 

realizados em forma independentemente, ou em outros tipos de pesquisas. Qualquer tipo de 

pesquisa em qualquer area se exige uma pesquisa bibliografica previa, para fazer o 

levantamento da questao, para fundamentacao teorica ou ainda para fazer a justificativa dos 

limites e das contribuicoes da propria pesquisa. A segunda fase a partir das pesquisas 

bibliograficas e um caminho para ajudar na elaboracao da pesquisa cientifica e reforcar na 

explicacao do acontecimento do problema do objeto de estudo, e um meio de obtencao de 

conhecimento com as leituras feitas com os varios autores diferentes que abordam sobre 

problemas relacionados a pesquisa. 
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C A R A C T E R I S T I C A S DA A R E A D E E S T U D O (RIO PIANCO) 

3.1 Aspectos Historicos: 

Pelos anos de 1740 habitavam nessas terras os indios Coremas e Panatis, descendentes 

dos silvicolas Cariris, oriundos do Ceara. Pelos anos de 1825, chegava a esta localidade. 

vindo do Ceara. Joao Rodrigues dos Santos, descendente de Portugues, filho do casal Nicolau 

Rodrigues dos Santos e Ana Leite Ferreira. Chegando aqui com alguns de seus irmaos. 

adquiriu algumas datas de terras e logo construiu sua residencia. Muito devoto de Nossa 

Senhora da Conceicao, construiu nas margens do Rio Pianco, uma capela em homenagem a 

santa. Com a construcao da Capela, o lugar foi se desenvolvendo e aumentando o numero de 

construcao de casas. chegando a se tornar um povoado com o nome de Conceicao. 

Pelos anos de 1832, Conceicao pertencia a Pianco. Com a emancipacao politica de 

Misericordia, atualmente Itaporanga, em 11 de dezembro de 1863; Conceicao que ja era 

povoado, as pessoas se deslocavam para construir suas residencias aqui pelo fato dos nossos 

solos serem muito ferteis. E em 11 de junho de 1860, pelo Decreto Diocesano n° 5, foi criada 

a freguesia de Misericordia, sendo o 1° Vigario, o Padre Lurenco, o que vinha da assistencia 

religiosa a Conceicao. Pelo Decreto n° 444 da Assembleia Provincial de 18 de dezembro de 

1871, foi criada Diocese de Olinda e Recife, a freguesia de Conceicao. Em abril de 1872. 

assumiu a freguesia o Padre Francisco Tavares Arcoverde, foi o primeiro Vigario de 1872 a 

1874. O segundo Vigario foi o Padre Saturnino de Jesus, de 1874 a 1878, o terceiro Vigario. 

Padre Antonio Matias de Vasconcelos, de 1878 a 1888. 

A Paroquia de Conceicao pertencia a Diocese de Olinda e Recife. Em 1894 foi criada 

a Diocese da Paraiba, o 1° Bispo foi D. Adauto Aurelio de Miranda Henriques. A Paroquia de 

Conceicao passou a pertencer a Diocese da Paraiba. Em seis de fevereiro de 1914, pela Bula 

Papal. Pio X criou a Diocese de Cajazeiras e a de Natal, foram retiradas de Jurisdicao de 

Arquidiocese de Olinda e Recife. Em 11 de novembro de 1914, foi nomeado pelo Papa Bento 

X V , o primeiro Bispo de Cajazeiras, D. Moises Sezenando Coelho. A Paroquia de Conceicao 

passou a pertencer a Diocese de Cajazeiras. 

Conceicao aumentava a populacao e em oito de outubro de 1881 por forca da Lei n° 

727, deu-se a sua emancipacao politica, sendo o 1° Prefeito Constitucional Antonio Jose 

Pereira de Goes, no periodo de 1881 a 1896. Em 1888 era instalada a Agenda Postal, sendo 

nomeado o Sr. Martiniano Rodrigues de Sousa para o cargo de Agente. O primeiro Juiz 
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Municipal foi o Dr. Venancio Neiva. A mesma Lei que Conceicao foi emancipada foi criada o 

Termo Juridico e dois anos depois, em 1883, foi criado a Comarca de Conceicao. 

O primeiro medico de Conceicao foi o Dr. Antonio Ozorio Ramalho; o primeiro 

Farmaceutico, o Sr. Alfredo Gomes de Sa, em 1922. Nesse mesmo ano foi fiindada uma 

Banda de Musica pelo Maestro Zeca Ramalho. Conceicao comecou a crescer no campo da 

Educacao e Cultura. O primeiro Posto Medico funcionou no chale do Major Otoni Rangel, 

sob a direcao de Dr. Odon A Ives Macedo. O primeiro ProfessorPrimario foi o Sr. Joao 

Antonio de Maria. A escola Municipal: Sra. Armenia Siqueira, havia tambem uma Escola 

Particular de Celeste Valones. Em primeiro de abril de 1937, passou a funcionar o 1° Grupo 

Escolar de Conceicao com o nome de Jose Leite. 

Foi criado pelo Decreto n° 795, assinado pelo entao Governador Argemiro de 

Figueiredo. Foi O primeiro Diretor foi o Professor Rodolfo de Araujo Gondim, natural do 

Ceara. As professoras foram Maria Leite, Eunice Moura, Dolores Ramalho, Maria Frade, Ilza 

Gomes e Amalia Cassiano. A primeira Difusora de Conceicao foi adquirida pela Prefeitura 

Municipal do Sr. Alberto no ano de 1944. A primeira agenda do Banco do Brasil foi 

inaugurada em 15 de novembro de 1975 e no dia 17 comecou a funcionar, sendo o primeiro 

Gerente o Sr. Jose Jesus Cisnando de Araujo sendo natural do Ceara. O primeiro Jornal de 

Conceicao foi o Vale do Pianco em oito de outubro de 1983. IBGE (2010) destaca: 

Distrito criado com a denominacao de Conceicao, pela lei provincial n° 444. 

de 18-12-1871, subordinado ao municipio de Misericordia. Elevado a 

categoria de vila com a denominacao de Vila Federal de Conceicao, pela lei 

provincial n° 255, de 09-10-1866, desmembrado de Misericordia. Sede na 

povoacao de Conceieao.Constituido do distrito sede. Instalado em 27-05-

1884. Pela lei municipal n° 5, de 08-04-1896, e criado os distritos de 

Santana, Santa Maria e Montevideo e anexado ao municipio de Conceicao. 

Em divisao administrativa referente ao ano de 1911, o municipio e 

constituido de quatro distritos: Conceicao, Montevideo, Santa Maria e 

Santana. Em divisao administrativa referente ao ano de 1933, o municipio 

aparece constituido do distrito sede. Em divisoes territorials datadas de 31-

XII-1936 e 31-XII-1937, o municipio aparece constituido de 2 distritos: 

Conceicao e Santa Maria. Pelo decreto-lei estadual n° 520, de 31-12-1943, o 

distrito de Santa Maria, passou a denominar-se Ibiara. Em divisao territorial 

datada de 1-VII-1950, o municipio e constituido de 2 distritos: Conceicao e 

Ibiara ex-Santa Maria. Pela lei estadual n° 2041, de 17-04-1959, desmembra 

do municipio de Conceicao o distrito de Ibiara. Elevado a categoria de 

municipio. Em divisao territorial datada de 1-VII-1960, o municipio e 

constituido do distrito sede. Pela lei estadual n° 2780, de 18-01-1962, e 

criado o distrito de Cardoso e anexado ao municipio de Conceicao. Pela lei 

estadual n° 3169, de 05-05-1964, e criado o distrito de Montevideo e 

anexado aomunicipio de Conceicao. Em divisao territorial datada de 1 -VII-

1968. o municipio e constituido de tres distritos: Conceicao, Cardoso e 

Montevideo. Assim permanecendo em divisao territorial datada de 1-1-1979. 
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Pela lei estadual n° 4157. de 20-06-1980.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 criado o distrito de Capim ex-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dovoaao e anexaao ao municipio ae conceicao. Em divisao territoriai aatada 

de 17-1-1991. o municiDio e constituido de auatro distritos: Conceicao. 

caraoso. Monteviaeo e santa ines. reia iei estaauai n~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DVU». de 2v-u4-i994. 

aesmemora ao municiDio ae conceicao. o aistnto de Caoim. Elevado a 

cateeoria de municiDio com a denominacao de Santa Ines. Em divisao 

territorial aataaa ae zuu5. o municipio e constituido de 3 distritos: 

Conceicao. Cardoso e Montevideo. Assim permanecendo em divisao 

territorial datada de 2007. (IBGE. 2010.D.02). 

Foto 01- Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: Prefeitura Municipal de Conceicao - PB 2010 

3.2 Localizacao: 

Segundo a CPRM (2005) o municipio de Conceicao, se encontra localizado na regiao 

Oeste do Estado da Paraiba, limitando-se ao Leste com Santana de Mangueira e Ibiara, ao 

Norte de Bonito de Santa Fe, ao Nordeste de Sao Jose de Caiana e Diamante, ao Oeste com 

Mauriti no Ceara e ao Sul Santa Ines. 

Ocupa uma area de 577,6km
2

, inserida nas folhas Itaporanga (SB.24-Z-C-II), Sao Jose 

do Belmonte (SB.24-Z-C-IV), Milagres (SB.24-Z-C-I) e Serra Talhada (SB.24-Z-C-V). 
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Escala 1:100.000. editadas Delo MINTER/SUDENE em 1972. E a sede municipal aoresenta 

uma altitude de 470m e coordenadas geograficas de 38°30' 32" longitude oeste e 07° 33' 43" 

de latitude sul. O acesso a oartir de Joao Pessoa e feito atraves da BR-230 ate a cidade de 

Patos, onde se toma a BR-361, percorrendo-se cerca de 170 km ate a sede municipal, a qual 

dista 488.06 da capital. 

Figura 1- lmagem do Estado da Paraiba 

Fonte: AFSA 2010 
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Figura 2- Mapa de Localizacao do Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: Google Maps 2013. 

Figura 3 - Imasem de satelite do Municipio de ConceicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — PB 

Fonte: Google Maps 2013 
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3.3 Aspectos Geoambientais: 

• Clima: 

Segundo CPRM (2005) nos termos climatologicos o municipio de Conceicao se 

encontra inserido no denominado "Poligono das Secas1" constituindo um tipo semiarido 

quente e seco, segundo a ciassificacao de Koppen2 (1956). As temperaturas sao elevadas 

durante o dia, amenizando durante a noite. com as variacoes anuais dentro de um intervalo 

23 a 30° C, com ocasionando picos elevados, principalmente durante a estacao seca. O 

regime pluviometrico, alem de ser baixo e irregular com media anual de 862,6mm/ano e 

valores minimo e Maximo de 346.8 e 1750,3 mm/ano respectivamente. No geral, e 

caracterizadapela presenca de apenas duas estacoes: a seca que constitui o verao, cujo 

climax e de Setembro a Dezembro e a chuvosa denominada pelo povo sertanejo de inverno. 

• Vegetacao: 

No municipio de Conceicao apresenta uma vegetacao tipica do agreste sublitoraneo e 

mata subcaducifolia de transicao. Segundo o Atlasda Paraiba (1985) formacao da vegetacao e 

tipica do semiarido, e uma vegetacao tipo acatingada com a maioria das especies caducifolia'' 

espinhosas, com a presenca de cactaceas4. E tambem se encontra especies de mata umida que 

lhe confere um carater de transicao. Apresentando vegetacao herbacea composta de plantas 

anuais ou vivazes que se desenvolvem no periodo das chuvas, e tipo arbustivo - arboreo, e de 

1Poligono das Secas e um territorio reconhecido pela legislacao como sujeito a periodos criticos de prolongadas 

estiagens. Compreende os estados do Piaui. Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba. Pernambuco, Alagoas. 

Sergipe. Bahia e Norte de Minas Gerais. Sofre influencia da massa de ar tropical atlantica, que, ao chegar a 

Regiao. ja se apresenta com pouca umidade. Caracterizam-se por temperaturas elevadas e chuvas escassas, em 

torno de 700 milimetros anuais. e irregulares, concentradas nos quatros primeiros meses do ano. 

E o sistema de ciassificacao global dos tipos climaticos mais utilizada em geografia. climatologia e ecologia. A 

ciassificacao e baseada no pressuposto. com origem nos fitos da sociologia e na ecologia. de que a vegetacao 

natural de cada grande regiao da Terra e essencialmente uma expressao do clima nela prevalecente. Assim, as 

fronteiras entre regiOes climaticas foram selecionadas para corresponder. tanto quanto possivel. as areas de 

predominancia de cada tipo de vegetacao. razao pela qual a distribuicao global dos tipos climaticos e a 

distribuicao dos biomas apresentam elevada correlacao. Na determinacao dos tipos climaticos sao considerados a 

sazonalidade e os valores medios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitai;ao. Estrutura: A 

ciassificacao climatica de Koppen divide os climas em 5 grandes grupos sendo eles A, B, C, D, E, em diversos 

tipos e subtipos. 
3 [Bot . ] - Termo usado em Botanica para denominar plantas que perdem suas folhas em determinadas epocas; o 

mesmo que decidua. 
4 [Bot.]- Cactaceo e o nome de uma familia botanica. com cerca de 100 generos e 1.500 especies. distribuidas no 

sul da America do Norte, na America Central e na America do Sul. Sua origem e. provavelmente, a America do 

Sul. As especies que ocorrem no Brasil. s2o classificadas em 5 grupos, de acordo com o seu habitat: 1- silvicolas 

- ocorrem em zonas de florestas ( Amazonica ou Atlantica) 2- campestres - ocorrem em campos abertos ( 

principalmente no Sftado de Minas Gerais ) 3- litoraneas - ocorrem em toda faixa do litoral.4- savanicolar -

ocorrem em regiOes de cerrados.5- xerofitas - ocorrem na regiao de caatinga. 
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plantas na sua maioria xerofitas . "A vegetacao do Municipio de Conceicao e de pequeno 

porte, tipica de caatinga xerofitica, onde se destaca a presenca de cactaceas, arbustos e arvores 

de pequeno a medio porte" (CPRM, 2005.p.03). 

Segundo o Atlas da Paraiba (1985), o Estado da Paraiba expoem uma vegetacao 

variada que vai refletindo de acordo com as condicoes ambientais diferenciados em seus 

ecleticos comportamentos morfologicos. No vigente estudo, procura-se caracterizar a 

formacao da vegetacao do Estado, demonstrando, grosso modo, os seus limites, de acordo 

com sua vocacao ecologica de cada um daqueles compartimentos, ou seja, o climax produzido 

pela vegetacao. "As caatingas compreendem diferentes tipos de associacao vegetais que 

formam matas secas e campos" (ROSS. 1995.p. 174). 

Segundo Ross (1995) a caatinga e uma mata seca que vai perdendo suas folhas durante 

a estacao seca. Apenas o juazeiro continua com sua folhagem por apresentar raizes profundas 

consegue capturar agua do subsolo, e algumas palmeiras nao perdem suas folhas durante o 

periodo seco. As plantas da caatinga estao adaptadas as condicoes climaticas da Regiao, e 

possuem varias adaptacoes fisiologicas para sobrevirem a seca. Exibem xeromorfia, um 

revestimento dos tecidos que ajudam a perder menos agua por transpiracao. As plantas 

xeromorficas apresentam folhas grossas, coriaceas e pilosas. As folhas sao pequenas e muitas 

apresentam forma de espinhos, como nos diversos tipos de cactos das caatingas. Nas caatingas 

arbustivas as arvores sao raras e as cactaceas e euforbiaceas sao mais presentes. A caatinga 

arbustiva apresenta uma formacao que se aproxima da vegetacao de campos. "As caatingas 

podem ser caracterizados como florestas arboreas ou arbustivas, compreendendo 

principalmente arvores e arbustos baixos muitos dos quais apresentam espinhos, microfilia e 

algumas caracteristicas xerofiticas" (TABARELL1, 2003.p.23). 

Agreste e sertao representam duas terminologias ligadas as Caatingas e ao seu 

conceito fitogeografico. Portanto, uma breve discussao destes termos e 

necessaria para esclarecer as analises subsequentes. O agreste e o nome dado a 

faixa estreita de vegetacao que se estende entre os limites da serra do Mar a 

leste, onde as florestas sao abundantes, e os interiores mais secos a oeste. Ela 

tem uma forma alongada com uma direcao geral norte-sul, e que pode ser 

encontrada do Rio Grande do Norte a Bahia central, onde e substituida nesta 

regiao de transicao pela. assim chamada. "mata de cipo". O agreste apresenta 

um regime de chuvas mais abundante (ate 1000 mm/ano) e e menos sujeito as 

secas catastroficas uma vez que se beneficia da umidade residual dos ventos 

5 [Bot.]- Xerofita ou xcromorfa e uma planta que esta adaptada a viver em climas semiaridos e deserticos ou em 

regiSes umidas, mas salinas. Estas adaptacoes incluem caules e folhas carnudas para armazenar agua, as vezes 

cobertas com uma camada de cera para diminuir a evaporac3o. Outra adaptacao sao as raizes bem longas, para 

alcancarem o lencol freatico. Os espinhos que possui a protege de animais herbivoros, que a procura po: .~a-::sa 

da agua que armazena. 
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do sudeste. A vegetacao compartilha muitas caracteristicas e especies com as 

expansoes semiaridas a oeste: as plantas geralmente sao deciduas e 

espinhosas, os cactos e bromeliaceas estao presentes no solo pedregoso, 

microfilia generalizada, as especies lenhosas e suculentas mais caracteristicas 

no agreste [...] O termo sertao e muito usado em toda a parte do Brasil, desde 

o Estado de Sao Paulo ao nordeste, apresentando um significado vago de area 

nao cultivada. com poucos recursos, afastada das cidades e da civilizacao 

(Egler, 1951). As palavras em ingles, tais comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "hinterlands" ou "bush", sao 

usadas de forma similar. O fato mais debatido e a conotacao da palavra sertao 

no nordeste do Brasil (TABARELLI, 2003.p. 24-25). 

Segundo Tabarelli (2003) a provincia das Caatingas no nordeste do Brasil amplia-se 

de 2°54' a 17°21' S estimando em cerca de 800.000 km2e. incluindo os Estados do Ceara, Rio 

Grande do Norte, a maior parte da Paraiba e Pernambuco, sudeste do Piaui, oeste de Alagoas 

e Sergipe, regiao norte e central da Bahia, e uma faixa que se estende em Minas Gerais 

seguindo o Rio Sao Francisco, aproximadamente com um enclave no vale seco da regiao 

media do rio Jequitinhonha, e a ilha de Fernando de Noronha tambem deve ser incluida. 

O nome "'caatinga" e de origem Tupi-Guarani e significa "floresta branca"l, 

que certamente caracteriza bem o aspecto da vegetacao na estacao seca, 

quando as folhas caem (Albuquerque & Bandeira 1995) e apenas os troncos 

brancos e brilhosos das arvores e arbustos permanecem na paisagem seca. 

Martius se refere as Caatingas como Hamadryades ou pelas frases 

descritivas "silva horrida" ou "silva aestuaphylla*", a ultima (a floresta sem 

folhas no verao) seguindo o costume local de tratar a estacao chuvosa das 

Caatingas como inverno, apesar de, na verdade, este periodo coincidir com o 

solsticio de verao (TABARELLI, 2003.p.03). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Solo: 

Segundo Teixeira (2009), habitamos na superficie da Terra e dependemos para nossa 

sobrevivencia, dos materiais disponiveis. Estes, em sua maior porcao, sao produtos 

formados a partir das transformacoes que a crosta terrestre vai sofrendo com a interacao 

com a nossa atmosfera, hidrosfera e a biosfera, ou seja, sao produtos do intemperismo. 

Que vai constituindo a base mais importante para a realizacao das atividades humanas, 

como por exemplo, ao cultivo do solo e o aproveitamento dos depositos minerals para 

construcao civil. E o intemperismo e um conjunto de alteracoes de ordem fisica na 

desagregacao e na ordem quimica na decomposicao, em que as rochas vao sofrendo 

quando vao aflorando na superficie da Terra. E os produtos do intemperismo da rocha 

alterada e o solo, estao sujeitos a outros procedimentos do ciclo supergeno como erosao, 

transporte, sedimentacao, pelos quais terminam levando a denudacao continental com o 

aplainamento do relevo. 
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Segundo Teixeira (2009) os fatores que controlam as acoes do intemperismo sao o 

clima. que vai se expressando na variacao sazonal da temperatura e na distribuicao 

pluviometrica, o relevo que influencia no regime de infiltracao e na drenagem das aguas 

pluviais, a fauna e a flora que vao fornecendo a materia organica para a realizacao das 

reacoes quimicas e remobilizam materiais, a rocha parental que segundo a sua natureza 

vai apresentando uma resistencia diferenciada aos processos de alteracao intemperica, e 

por fim o tempo de exposicao da rocha aos agentes intempericos. 

A pedogense (formacao do solo) ocorre quando as modificacoes causadas 

nas rochas pelo intemperismo. alem de serem quimicos e mineralogicos, 

tornam-se. sobretudo estruturais. com importantes reorganizacoes e 

transferencia dos minerals formadores do solo - principalmente 

argilominerais e oxihidroxidos de ferro e de aluminio - entre os niveis 

superiores do manto de alteracao. Ai desempenha papel fundamental a fauna 

e a flora do solo que, ao realizarem suas funcoes vitais, modificam e 

movimentam enonnes quantidades de materiais, mantendo o solo aerado e 

renovando em sua parte mais superficial (TEIXEIRA, 2009.p.l41). 

Segundo LEPSCH (2010) com o intemperismo a rocha mesmo sendo muito resistente 

pode se transformar em um material solto, que vai se tornando possivel a vida de plantas e de 

pequenos animais. E seus restos vao sendo adicionados e decompostos e por fim formando o 

humus. E os minerals menos resistente ao intemperismo. vao se transformando em argilas. As 

aguas que vao se infiltrando no terreno transloucam de uma parte superficial para outra num 

lugar um pouco mais profundo. E dessa forma sobre a acao de um conjunto de fenomenos 

fisicos. quimicos e biologicos, o solo vai comecando a se formar e se organizando em 

camadas e sobrepostos de caracteristicas e constituicao diferentes. E essas camadas sao por 

volta de paralelos a superficie, denominadas de horizontes. E o solo sendo mais antigo e 

profundo, apresentam no seu perfil basicamente os quatros tipos de horizontes que sao 

identificados pelas letras maiusculas: O, A, B e C. 



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fieura 4 -Imaaem Geologica do Estado da Paraiba. 

Fonte: AESA 2010. 

Arruda aponta que: 

Estudos realizados em varias regiOes do globo comprovaram que a 

existencia de diferentes tipos de solos e controlada por cinco principals 

fatores: material de origem, clima, organismos vivos, topografia e tempo. E a 

acao desses que controla a alteracao intemperica e que vai provocar 

profundas mudancas no saprolito, caracterizadas por perdas, adicOes, 

translocacoes e transformacoes de materiais (Toledo ET al., 2001). Os 

fatores clima e topografia, ao interagir com os organismos, durante certo 

periodo de tempo, determinam o ambiente do solo (Chaves & Guerra, 2006). 

O clima e os organismos vivos sao os "fatores ativos" porque, durante 

determinado tempo e em certas condicoes de relevo, agem diretamente sobre 

o material de origem, que e fator de resistencia ou "passivo". Em certos 

casos, um desses fatores tem maior influencia sobre a formacao do solo do 

que os outros. Contudo, e em geral, qualquer solo e resultante da acao 

combinada de todos esses cinco fatores (Oliveira, 2005) (ARRUDA, 

2008.p.03). 

Segundo Arruda (2008) Geologicamente o Estado da Paraiba e formado, em sua maior 

parte, por rochas pre-cambrianas que vao cobrindo cerca de oitenta por cento de sua area total 

e os vinte por cento restantes sao representadas por rochas cretacicas e suas coberturas 

continentais sedimentares. 



E subdividida em cinco unidades geomorfologicas: baixada litoranea, baixos platos 

costeiros. depressao sublitoranea. pianaito da Borborema e depressao sertaneja. onde sao 

identificados tres tipos de clima que interferem diretamente nos solos, cobertura vegetal e 

recursos hidricos do Estado. E segundo a ciassificacao de Koppen. os climas sao: As' de 

clima quente e limido, com chuvas de outono e inverno, Bsh de clima semiarido quente e Aw' 

clima quenie semiumido. 

segunao /\rruaa (zuus) ae acorao com as ananses aos perns, poae-se anrmar que as 

principals Ordens do solo do Estado da Paraiba sao os NeossolosLitolicos, Luvissolos e os 

Argissoios, que sao distribuidos, respectivamente, em 40,2 %, 23,2 % e 13,3 % e que 

totalizam 76,7 % da area do Estado. Uma porcao intermediaria de 17,5 % e representada 

peios nanossoios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anoramenios ae Kocna, iNeossoiosKegoiiticos e verassoios, toaavia a 

parte menor 5,9 % e representada pelos Espodossolos, NeossolosQuartzarenicos, Latossolos e 

ourros. 

Segundo CPRM (2005) os solos encontrados no Municipio de Conceicao sao 

resultantes da desagregacao e a decomposicao das rochas cristalinas do embasamento, sendo 

elas em maioria do tipo Podzolico Vermelho - Amarelo de composicao areno - argilosa, e 

tendo localmente litossolos e brunos litolicos. Os solos Podzolico apresentam acumulacoes de 

argila no horizonte B, sobre rochas cristalinas na depressao periferica nas serras do sertao 

semiarido. Os latossolos sao solos poucos evoluidos e que apresentam afloramento rochoso 

nas serras macicas residuais e em outras areas elevadas. E os Brunos litolicos que sao solos 

rasos e pouco intemperados e muito pedregosos. 

Fieura 5 - Imaeem do solo do Estado da Paraiba 

Fonte: AESA 2010. 
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Figura 6 - Mapa do solo do Municipio de Conceicao - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•  Re le vo: 

Seeundo CPRM (2005) O relevo do Municfoio de Conceicao encontra-se incluso na 

denominada "Planicie Sertaneia". pela qual constitui urn extenso pediplano0 arrasado. onde 

localmente se destacam elevacoes alongadas e alinhadas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "trend'" da estrutura geologica 

regional. 

Figura 7 - Mapa do Relevo do tstado da Paraiba 

Fonte: AESA 2013 

O Atlas do Estado da Paraiba descreve as formas de reievo da seguinte maneira: 

As formas de relevo do Estado da Paraiba sao essencialmente influenciadas 

por fatores estruturais (litologia e tectonismo) e climaticas (atuais e antigas). 

sendo fator relevantes a proximidade do oceano, importante modificador dos 

climas locais. Considerando-se a continentalidade crescente de leste para 

oeste, a Paraiba apresenta, a grosso modo, dois grandes conjuntos de formas 

de relevos ligados ao clima: o Dominio quente e umido litoraneo e o 

Dominio quente e seco ou semiarido [...]0 relevo do Estado da Paraiba 

apresenta-se de uma forma geral bastante diversificado, constituindo-se por 

formas de relevo diferentes, onde foram trabalhadas por diferentes 

processos, atuando sob climas distintos e sobre rochas pouco ou muito 

diferenciadas. A topografia assume papel importante, com interferencia de 

forma significativa no tocante ao clima, o que de certa forma tem atuado nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6

Superficie que apresenta topografia plana a suavemente inclinada e dissecada, truncando o substrato rochoso e 

pavimentado por material aluvio-coluvionar. 
7

Termo sen^rico oara a direcSo de ocorrencia de uma feicSo eeol6eica de aualauer dimens3o ou natureza. 
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ocorrencias de diversificacOes climaticas existentes no Estado. CATLAS. 
1985zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.D.26 -28). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .4 AsDectos s o c i o e co n o m i cs : 

Foto 02 - Municioio de Conceicao - PB 

Fonte: Prefeitura Municipal de Conceicao - PB 2010 

CPRM aponta que: 

O municipio foi criado atravSs da lei de N° 727, datada de 08 de Outubro de 

1981. De acordo com ultimo censo do IBGE, a comunidade possui uma 

populacao de 17.931 habitantes, dos quais 8.873 sao homens e 9.058 

mulheres. Desse total o numero de alfabetizados com idade igual ou superior 

a 10 anos e de 8.772 correspondendo a uma taxa de alfabetizacao de 61,2%. 

A cidade contem cerca de 4.295 domicilios particulares e permanentes, 

destes 2.630 possuem sistema de esgotamento sanitario, 2.386 sao 

abastecidos pela rede geral de agua e 2.490 dispoem de coleta de lixo. No 

setor de saude o servico e prestado por 02 hospitais com 49 leitos e 07 

unidades ambulatoriais. A educacao conta com o concurso de 81 

estabelecimentos de ensino fundamental e 02 estabelecimentos de ensino 

medio. A agricultura, seguida do comercio e da pecuaria constituem as 
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principals atividades economicas da comunidade. Os totais de empresas 

atuantes com CNPJ sao em numero de 93. Possui 01 agenda bancaria e em 

termos de infraestrutura urbana dispoe de 50% das vias pavimentadas e 95% 

iluminadas. Como equipamentos culturais e de lazer, destacam-se a 

existencia de 04 estacoes repetidoras de TV, 01 estacao de radio AM, 03 

jornais diarios, 01 ginasio poliesportivo, 01 biblioteca publica, 01 cinema e 

01 teatro. No que concerne ao poder judiciario o municipio conta com sede 

de comarca, conselho tutelar e juizes designados. (CPRM, 2005.p.03). 
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O RIO PIANCO E OS SEUS IMPACTOS A M B I E N T A I S 

O rio Pianco vem sofrendo com decorrer do tempo grandes danos na sua qualidade 

fisica, resultante das acoes antropicas, que vao transformando o seu meio para obtencao de 

conforto, lucro e para sua sobrevivencia. E com isso vao poluindo urn dos recursos 

importantes para nossa sobrevivencia que e a agua. Sabendo que esse recurso esta diminuindo 

e ficando escasso em determinado lugares do mundo, o homem nao utiliza esse recurso com 

responsabilidade e com respeito, o que tem em foco e apenas a obtencao de lucro em pequeno 

prazo sem pensar nas consequencias de seus atos. 

Segundo Drew (1994) o ser humano nao e uma criatura racional, embora haja pessoas 

que pensam ao contrario. As suas atitudes com nosso planeta e sua relacao com meio 

ambiente tem variado muito ao decorrer do tempo e ainda variam entre as regioes e culturas. 

O homem primitivo olhava para a natureza como sinonimo de Deus, e respeitavam a natureza 

para nao perturbar suas divindades protetoras. Com o tempo isso foi mudando, o homem 

comecava a realizar suas alteracoes no meio, causando desiquilibrios ambientais, nao 

respeitando o tempo de recuperacao que a natureza necessita para repor os recursos que foram 

explorados. Drew, (1994) aborda: 

No mundo desenvolvido da atualidade, as abordagens para a mudanca 

ambiental oscilam deste "se pode ser feito, faca-se" ate a filosofia da '"volta a 

natureza" dos mais extremados ecologistas. A tradicao cultural tem 

desempenhado o seu papel na determinacao do comportamento das pessoas 

em relacao ao ambiente (DREW, 1994.p.01). 

Com as construcoes das habitacoes perto do curso do rio Pianco vem alterando seu 

equih'brio natural do seu percurso a partir do desmatamento da vegetacao ciliar o rio comeca a 

ser assoreado e rebaixado com o acumulo de sedimentos que sao transportados pela 

precipitacao e pelo vendo causando seu rebaixamento. 

Segundo Drew (1994) a natureza vem sofrendo mutacoes que o homem vem impondo 

a superficie da Terra que esta condicionada por varios termos que vao operando a harmonia. 

A capacidade do ser humano para realizar as alteracoes na natureza e limitada pelo nivel da 

tecnologia utilizada pelo homem, tambem pelos recursos economicos de que ele tem 

disponivel. E as motivacoes para realizacao dessas alteracoes ao meio, sao varias, destacando 
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os mais importantes com o anseio pelo bem estar, a seguranca e o lucro.Drew, (1994) reforca: 

As forcas economicas, como a proximidade do mercado (agricultura na area 

de Londres) ou valor dos bens produzidos (petroleo em regioes remotas), 

podem assegurar o envio de recursos necessarios para o desenvolvimento 

intensivo de uma dada area. Da mesma forma, consideracdes de seguranca 

podem receber tamanha prioridade que deixem em segundo piano as 

consideracoes economicas e ambientais (bases militares na regiao artica do 

Canada) na economica aumenta, cada vez menos se torna previsivel o 

comportamento do homem em relacao ao meio ambiente, em termos de 

fatores "naturais" (DREW, 1994.p.l8). 

Com a falta de tratamento das redes de esgoto causam um grande impacto ao rio 

Pianco a partir do despejo dos esgotos domesticos sem apresentar algum tipo de tratamento 

correto e com isso suas aguas vao sendo poluidas por elementos quimicos que estao presentes 

nos produtos de limpeza e agrotoxicos que causam a perda da qualidade fisica, quimica e 

biologica do rio Pianco. E tornando um grave problema ambiental. 

Segundo Drew (1994) quando o homem realiza modificacoes no seu meio, destina 

normalmente um fim imediato e obvio. Como por exemplo, a construcao de uma casa, com o 

ato de construir uma moradia, vai alterar o meio pelo fato de substituir um trecho de grama de 

floresta por um bloco de concreto. madeira e vidro. Mas a mudanca nao para por ai, essa 

construcao vai alterar parcialmente o clima, e a natureza vai sentindo essas mudancas e 

perdendo seu equilibrio. As transformacoes introduzidas no meio foram em maior parte 

involuntarias. Drew, (1994) relata: 

A intervencao do homem na evolucao da Terra faz defletir, em nivel muito 

indefinido, a direcao das correntes de energia (pela colheita de semeaduras. 

em vez de deixar que as plantas murchem e devolvam a sua energia 

acumulada ao solo, por exemplo), altera a magnitude das correntes de 

energia natural (mineracao de carvao, adicao de fertilizantes artificiais ao 

solo). Encarando as coisas desta forma, torna-se evidente que as acoes do 

homem nao podem ser confmadas e que elas acarretarao consequencias em 

muitas partes do meio fisico, alem do local da intervencao [...] Embora as 

atividades destinadas a alterar o meio ambiente, na sua maioria, tenham a 

intencao de se beneficas do ponto de vista humano, o grau de inter-relacao 

dos fenomenos naturais a que nos referimos explica que mudancas 

inesperadas, ou ate reacoes em cadeia, venham a resultar daquilo que 

pretendia ser uma "benfeitoria" isolada. A intensidade dessas alteracoes 

inadvertidas depende em primeiro lugar do esforco (ou tensao) aplicado ao 

sistema pelo homem e, em segundo lugar, do grau de suscetibilidade a 

mudancas (sensibilidade)do proprio sistema [...]Todos os sistemas naturais 

possuem um elo fraco na cadeia cie causa e efeito: um ponto em que o 
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mi'nimo acrescimo de tensao (fmpeto de mudar) traz consigo alteracoes no 
conjunto do sistema (DREW, 1994.p. 20 - 26). 

Segundo Seiffert (2007) o homem percebeu que a forma que estava conduzindo os 

seus processos produtivos estavam provocando problemas socioambientais, com potencial 

crescente de impactos que de modo negativamente vai afetando a saude e a qualidade de vida. 

E ate mesmo diagnosticos apresentam a propria extincao do ser humano como especie. E as 

leis do nosso meio determinam que cada acao realizada se recebe de volta uma reacao 

correspondente. O ser humano mostra sua incapacidade na utilizacao dos recursos naturais 

dispom'veis em nosso planeta de forma racional, levando para um desequilfbrio ambiental, que 

tornou incapaz de sustentar sua existencia. 

Com a falta de consciencia no manuseio desse recurso vai se causando um grave 

problema ao meio ambiente, com o despejo dos esgotos e do lixo no percurso do rio Pianco 

vai se perdendo uma quantidade valiosa desse recurso que e a agua, esse recurso contaminado 

nao tem mais utilidade para homem, pois, pode causar graves problemas de saude. E e 

necessario que seja feito algo para resolver esse problema imediatamente para minimizar seus 

impactos. 

Segundo Seiffert (2007) a origem dos impactos formados pelos ecossistemas 

antropicos nos ecossistemas naturais esta associada a caracteristicas bastante especificas do 

ser humano. O que deferencia do ser humano dos demais animais que fazem parte de um 

ecossistema natural e o raciocinio. E ele que vem possibilitando para que o homem transforme 

o seu meio para obtencao de conforto e de sua sobrevivencia, diferente dos demais animais 

que no geral se adaptam ao meio. 

Segundo Seiffert (2007) com o aumento do crescimento populacional, nos paises em 

desenvolvimento, trazendo a tona as necessidades de nossos processos produtivos devem 

considerar nao apenas so a capacidade de suporte dos ecossistemas, tambem a capacidade de 

suporte do sistema economico. Pois, cada indivfduo e responsavel pela existencia de geracoes 

de esgotos, producao de residuos solidos e as emissoes de poluentes na atmosfera, e ainda o 

consumo dos recursos naturais. E quando o numero de individuos aumenta por K m 2 num 

espaco fisico, o volume de poluentes tende a aumentar. 
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Segundo Seiffert (2007) e com o processo de poluicao que se insta-la quando e 

exceaiaa a caDacidade de suoone do ecossistema oara ooderem converter esses ooiuentes em 

substantias que se possam ser reinteeradas as cadeias troficas. e vao se acumulando no meio. 

"Nesse caso. o ecossistema oassa a ter sua estabilidade de elasticidade oermanentemente 

comprometida, nao conseguindo mais recuperar sua estrutura e propriedades originais" 

(SEIFFERT, 2007.p.20). Seiffert, (2007) indaga: 

A mesma logica e vanaaaa para os processos inaustnais, em que caaa 

individuo cria uma demanda de producao de determinado bem e servico para 

seu consumo, gerando assim maior producao de esgotos, etluentes 

industriais. emissOes atmosiericas. residuos soiidos e consumo de recursos 

naturais. A situacao se agrava seriamente na medida em que os poluentes em 

questao apresentam uma natureza, mas sintetica, gerados particularmente em 

orocessos industriais. aue sao. em virtude disso. Dersistentes no meio 

(SEIFFERT,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zwlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.p.li). 

Foto 03 O Rio Pianco no Municipio de Conceicao - PB 

Fonte: Aline Macedo 2013. 
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Segundo Barreto (2013) com o aumento populacional somando com a diversificacao 

dos usos multiplos, e com a retirada permanente da agua para varias final idades, e com a 

perda dos mecanismos de retencao da agua tem diminuido, sua disponibilidade e produzindo 

inumeros problemas de escassez. No meio urbano, este quadro e agravado pelo crescimento 

de ocupacoes irregulares e tambem pela falta de sistema de saneamento basico, que 

intensificam o processo de degradacao da qualidade da agua, e prejudicando o uso dos 

recursos hidricos. Barreto, (2013) explica: 

O crescimento populacional e as atividades humanas tem se despontado 

como os maiores responsaveis pela poluicao do meio aquatico. Os rios se 

tornaram ao longo dos anos depositaries de rejeitos e residuos de diversas 

formas: os esgotos domesticos e as aguas residuais provenientes de 

atividades pecuarias contribuem com elevadas cargas organicas; as 

indiistrias com uma serie de sinteticos e elementos quimicos potencialmente 

toxicos; e as atividades agricolas com a contaminacao por pesticidas e 

fertilizantes ricos em sais minerais. Essas acoes antropicas podem afetar a 

qualidade do ambiente para os organismos aquaticos ou mesmo para a saude 

humana, por meio da ingestao de aguas contaminadas. As ultimas decadas 

foram marcadas pela crescente preocupacao com o efeito das atividades 

humanas sobre o meio ambiente. A sociedade organizada esta cada vez 

menos tolerante aos problemas associados a poluicao hidrica. No Brasil e na 

maioria dos paises em desenvolvimento, a maior parte do esgoto bruto (tanto 

domestico, industrial como efluentes de sistema de cultivo) e lancada sem 

tratamento previo nos cursos d'agua. Esses grandes aportes de materia 

organica e poluentes tem sido relatados como principals responsaveis pela 

eutrofizacao de grande variedade de ambientes aquaticos, gerando 

preocupacao crescente com alto grau de poluicao em que se encontram hoje 

os rios e ambientes de agua doce (BARRETO, 2013.p.02). 
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Foto 04 O Rio Pianco no Municioio de Conceicao - PB 

Fonte: Aline Macedo 2013. 

O rio Pianco e sub bacia do rio Piranhas que percorre determinados municipios como 

no caso do Municfpio de Conceicao, com seu percurso ele sofre danos na sua qualidade fisica, 

a partir do desmatamento da vegetacao ciliar na construcao de residencias que faz o rio 

rebaixar e aumentar a quantidade de sedimentos, e no despejo de esgotos domesticos e 

residuos solidos que vao contaminando e poluindo a agua do rio, e se tornando inacessivel 

para uso humano. 

O homem nao utiliza com respeito os recursos naturais nao tem a preocupacao sobre 

a diminuicao de cada recurso, sabendo que uma parcela desses recursos perdeu sua qualidade 

fisica, quimica e biologica e nao tem mais utilidade, o meio ambiente sofre muito com essas 

acoes realizada pelo ser humano que extrai e degrada e nao da tempo para seu meio repor 

desses recursos retirados e de se recuperar. E como no caso do rio, casas foram construidas ao 

seu redor a vegetacao nativa foi desmatada e o rio fica desprotegido e comeca ficar assoreado 

com o grande acumulo de sedimentos que sao deslocados de seu local de origem ate o rio 

Pianco causando seu rebaixamento. 
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Dentre as caracterfsticas do sistema hidroerafico da Paraiba vale ressaltar a 

predominancia dos rios temporarios ou intermitentes que reduzem seus 

volumes d:asua ou secam comDietamenie nos neriodos de ionea estiaeem e 

aos nos ae regime piuviai - cujas cneias ou as secas dependem das estacoes 

chuvosas e secas resDectivamente. De uma maneira aeral. Dodemos 

identirlcar 8 bacias hidrograticas no Estado: as bacias dos rios Piranhas, 

Paraiba. Curimatau. Camaratuba. Mamanguape. Miriri. Gramame e Abiai 

(ATLAS DO ESTADO DA PARAIBA, 1985zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.D.30). 

E um probiema grave que deve ser resoivido imediatamente com uso de tratamento 

dos esgotos, e com uso de coleta seletiva do lixo. Para nao serem despejados no rio. "A bacia 

do rio Piranhas e a maior potencial hidrico. Embora nao seja totalmente paraibana. ela drena 

toda a regiao sertaneia. Seu principal rio e Piranhas que nasce no Alto Sertao da Paraiba e 

desagua no litoral do Rio Grande do Norte. Suas principais sub - bacias sao dos rios Pianco, 

Espinharas, Peixe, Serido e Picui" (ATLAS, 1985.p. 30). 

Fieura 8 - Imaeem da localizacao do rio Pianco 

Fonte: AESA 

Dentre as caracteristicas do sistema hidrografico da Paraiba vale ressaltar a 

predominancia dos rios temporarios ou intermitentes que reduzem seus 

volumes d'agua ou secam completamente nos periodos de longa estiagem e 

dos rios de regime pluvial - cujas cheias ou as secas dependem das estacSes 

chuvosas e secas respectivamente. De uma maneira geral, podemos 

identificar 8 bacias hidrograficas no Estado: as bacias dos rios Piranhas, 
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Paraiba, Curimatau, Camaratuba. Mamanguape, Miriri, Gramame e Abiai 

(ATLAS DO ESTADO DA PARAIBA, 1985.p.30). 

Porein nem todas as cidades possuem tratamento nas redes de esgotos e nem coleta 

seletiva do lixo, e vao sendo despejados em qualquer lugar, que vao causando impacto ao 

nosso meio. Como no caso do Municipio de Conceicao, nao possui um tratamento nas suas 

redes de esgotos e maior parte do esgoto produzido pelas residencias domesticas e despejada 

no rio Pianco, que vai sendo poluido e perdendo a qualidade de sua agua. 

Pode-se dizer que a agua doce e o mais importante recurso da humanidade, 

individualmente considerado. A escala mundial, o que inibe a expansao da 

agricultura e o povoamento de vastas regioes e a insuficiencia de agua. A 

escala local, os recursos hidricos determinam a localizacao de certas 

industrias, como geracao de energia; antigamente. o estabelecimento de 

povoacoes estava em relacao estreita com a local izacao de rios e fontes. As 

povoacoes dos oasis oferecem um exemplo cabal. Do ponto de vista 

humano, as limitacoes impostas pela agua sao suprimento insuficiente 

(desertos, estiagem) ou demasiado (pantanos. inundacoes). De resto, 

excessos ou deficiencias podem ocorrer em qualquer lugar, por motivos 

sazonais ou ocasionais. Em parte, foi por causa da absoluta importancia da 

agua portavel que a alteracao na sua ocorrencia no tempo e no espaco 

provocou as primeiras tentativas do homem para modificar o ambiente 

natural (DREW, 1994.p.84). 

"A agua e um recurso natural essencial, seja como componente de seres vivos, seja 

como meio de vida de varias especies vegetais e animais, como elemento representative de 

valores socioculturais e como fator de producao de bens de consumo e produtos agricolas" 

(SEIFFERT, 2007.p.l29). E esse recurso esta sendo desperdicado e poluido pelas nossas 

acoes na procura de conforto e bem estar, sem pensar nas consequencias que iremos arcar 

depois por essa falta de responsabilidade e respeito ao uso desse recurso natural tao precioso 

para todos os seres vivos. 
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Foto 05 O Kio nanco sendo ooiuido oeios eseoios no IviuniciDio de conceicao-PB 

Fonte: Aline Macedo 2013 

Segundo Pereira (2002) o saneamento basico deve ser declarado como um conjunto 

de atividades de abastecimento de nossa agua e tento a coleta a disposicao de esgotos e os 

residuos solidos. Pois, o saneamento e importante indicador de qualidade de vida de uma 

populacao, que vai fornecendo melhores condicoes de saude para os individuos e preservando 

o meio ambiente. 

Segundo Silveira &. Sant' Ana (1990) a poluicao dos rios caracterizam pela alteracao 

da qualidade fisica natural da agua pela introducao de elementos indesejaveis, produtos 

produzidos pela acao antropica, como os esgotos e o lixo. A poluicao, sanitaria pode ser 

destacada como qualquer alteracao nas qualidades, quimicas, fisicas ou biologicas da agua 

que poaem aretar airetamente aos seres vivos prejuaicanao quanao se utnizar aessa agua que 

se encontra contaminada e poiuida. A agua e um recurso utilizado para varias finalidades, 

para produ9ao economica e para os usos basicos do Homem. E para ser utilizado e necessario 

que tenha niveis de qualidades satisfatorios para o uso especifico. E depois de seu uso a agua 

deve ser escoada e tratada nos esgotos para que o nosso meio pelo qual seja devolvida nao 

apresente modifica9oes que prejudiquem em sua composi92o. 

SegundoSilveira & Sant' Ana (1990) o sistema de abastecimento de agua e na coleta 

do esgoto e muito importante na constitui9ao de um sistema que possa oferecer aos usuarios 
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Foto 06 Eseoto sendo desoeiando no Rio Pianco Municipio de Conceicao-PB 

Fonte: Aline Macedo 2013. 

condicoes digna e de seguranca para o uso da agua. Em nosso pais tem o problema em parte 

de nossa populacao ainda nao tem disponivel esse tipo de tratamento para poderem utilizar 

uma agua de qualidade. E tambem na questao da falta de tratamento nas redes de esgotos que 

vao sendo despejados nos rios e poluindo a agua. Aborda Leite que: 

A poluicao de corpos hidricos superficiais e" um dos maiores problemas 

ambientais em toao o munao, causanao eieitos negativos para a saude 

ambiental e preiudicando a manutencao das condicoes basicas de qualidade 

d'agua para seus diversos usos. Este tipo de poluicao tem origem 

principalmente no lancamento de esgotos domesticos e industriais, assim 

como pode ser causada por detritos do solo que sao incorporados a agua 

durante escoamento superficial e por infiltracSes naturais de mananciais 

subjacentes a solos contaminados. Como consequencia destes lancamentos, 

podem ocorrer problemas de saude na populacao, causados por ingestao de 

alimentos provenientes das aguas contaminadas e pelo contato direto com 

esta agua, que pode veicular agentes nocivos quimicos ou biologicos. A 

producao de dejetos e inerente a pr6pria existencia humana, sendo observada 

em maior volume em grandes centros urbanos, dado que estas regioes 

sofreram grande elevacao da concentra9ao demografica, acompanhada do 

aumento da industrializacao, e, em muitos casos, mesmo atualmente ainda 

n3o sao assistidas por um planejamento urbano e de infraestrutura. A 



imDiememacao ae lnxervencoes estruturais oara Drevenir os Drooiemas 

ambientais. como o tratamento cie eiiuentes anterior ao descarte e meihorias 

nos sistemas coietores. ainda esta detasada em reiacao a evoiucao do 

conhecimento nesta area. As acoes em saneamento ambientaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cieDendem 

basicamente de poiiticas nubiicas. aue tradicionaimente ienoram sua 

imnortancia. Driorizando obras de maior visibiiidade e aoeio Donuiar 

(LEITE, 2004.p.Oi). 

Foto 07 Esgoto sendo despejando no Rio Pianco Municipio de Conceicao-PB 

Fonte: Aline Macedo 2013. 

Segundo Leite (2004) A poluicao hidrica esta representada em maior volume e de 

carga e de natureza organica, que esta associado a composicao dos esgotos domesticos. Esse 

problema ja e contornado em paises mais desenvolvidos, porem ainda constitui o principal 

impacto de qualidade ambientai no Brasil, que se consta de infraestrutura precaria e na coleta 

e no tratamento de esgotos domesticos em todo o territorio nacional. E durante o processo de 

estabilizar a materia organica presente na agua do corpo receptor, ocorre o consumo de 

oxigenio dissolvido a partir do metabolismo dos microrganismos decompositores, levando 

para deplecao deste elemento essencial para a vida aquatica em geral. 
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Outros graves casos de poluicao hidrica no mundo motivaram programas de 

revitaliza9ao e despolui9ao de corpos hidricos de grande importancia. Mas 

acima de tudo, os impactos ambientais negativos relativos a esta polui9ao 

refor9aram a necessidade de criar normas, instrumentos de controle e 

incentivos para evitar o problema na sua origem. Com este proposito, 

surgiram leis estaduais para o controle e manuten9ao da qualidade ambientai, 

culminando com a publica9ao de uma norma federal: a Resolu9ao N° 20 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolu9ao CONAMA 20), de 18 de 

junho de 1.986, que estabelece limites de concentra9ao de alguns parametros 

flsico-quimicos para o lan9amento de cargas poluidoras em corpos hidricos e 

para a classifica9ao dos corpos hidricos de acordo com os seus usos 

preponderantes. Esta resolu9ao contemplou os estados que ainda 

necessitavam de normas neste sentido, alem de servir como base para os 

padroes dos Orgaos Estaduais de Meio Ambientes ja existentes ou a serem 

criados, que nao podem ser menos restritivos do que aqueles presentes na 

resolu9ao (LEITE, 2004.p.03). 

"Para estipular estes niveis de qualidade foram considerados, entre outros aspectos, 

as necessidades da comunidade, a saude e o bem estar humano, e o equilibrio ecologico 

aquatico para a compatibiliza9ao dos diversos usos" (LEITE, 2004.p.03). Segundo Leite 

(2004) com o uso de modelos ambientais no suporte da gestao ambientai vem num encontro 

de uma das finalidades iniciais presentes no texto da Resolu9ao CONAMA 20 com a 

necessidade de se criar ferramentas para avaliar a evolusao da qualidade da agua, e com 

rela9ao aos niveis estabelecidos no enquadramento, de maneira para facilitar a fixa9ao e no 

controle de objetivos visando atingir gradativamente as metas permanentes. 

Considerando ser a classifica9ao das aguas doces, salobras e salinas 

essencial a defesa de seus niveis de qualidade, avaliadas por parametros e 

indicadores especificos, de modo a assegurar seus usos preponderantes; 

Considerando que os custos do controle de polui9ao podem ser melhor 

adequados quando os niveis de qualidade exigidos, para um determinado 

corpo d'agua ou seus diferentes trechos, estao de acordo com os usos que se 

pretende dar aos mesmos; Considerando que o enquadramento dos corpos 

d'agua deve estar baseado nao necessariamente no seu estado atual, mas nos 

niveis de qualidade que deveriam possuir para atender as necessidades da 

comunidade; Considerando que a saude e o bem-estar humano, bem como o 

equilibrio ecologico aquatico, nao devem ser afetados como consequencia da 

deteriora9ao da qualidade das aguas; Considerando a necessidade de se criar 

instrumentos para avaliar a evolu9ao da qualidade das aguas, em rela9ao aos 

niveis estabelecidos no enquadramento, de forma a facilitar a fixacao e 

controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos permanentes; 

Considerando a necessidade de reformular a classifica9ao existente, para 

melhor distribuir os usos. contemplar as aguas salinas e salobras e melhor 

especificar os parametros e limites associados aos niveis de qualidade 

requeridos, sem prejuizo de posterior aperfei9oamento (RESOLU(^AO 

CONAMA N° 20, 1986). 
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Segundo Leite (2004) durante a epoca que foi publicada essa Resolucao e os modelos 

computacionais ambientais apresentavam muitas limitacoes em varios pontos, que iam do 

conhecimento dos processos fisicos, quimicos e biologicos. Que acontecem no meio natural e 

suas solucoes matematicas ate na capacidade tecnologica e impasse de manuseio dos 

computadores que simulavam os cenarios. E atualmente, essas limita9oes foram sendo 

superadas e os modelos se apresentam bem precisos, sendo o conhecimento das variaveis 

ambientais a serem colocadas na simula9ao e o maior desafio para aprimoramento, o que 

demanda dados anteriores na maioria das vezes limitadas ou mesmo inexistentes, com a 

exce9ao para os locals de maior importancia economica e ambientai. 

Os modelos ambientais vem sendo cada vez mais usados como suporte a 

outros instrumentos da PNMA, como o zoneamento ambientai e o 

licenciamento ambientai de atividades poluidoras, impactantes ou que 

utilizam recursos minerals. Embora nao Exista por lei a obrigagao de se 

fazer este prognostico para cada licenciamento de empreendimento a ser 

implantado, esta avalia9ao pode ser exigida atraves do termo de referenda 

emitido pelo orgao ambientai, se a atividade for sujeita a um estudo previo 

de impacto ambientai (EIA) (LEITE, 2004.p. 04). 

Segundo Leite (2004) de acordo com a gestao de recursos hidricos foi implementado 

que valores diferenciados em fun9ao da qualidade da agua sejam colocados para o usuario, a 

fim de refor9ar o controle da polui9ao a partir do uso de instrumentos economicos. Os 

individuos que captam agua e devolvem para os cursos de agua sem tratamento adequado vao 

pagar taxas maiores do que aqueles que lan9am essa agua nos padroes recomendados. 

Para que tenha melhorias ambientais e na preserva9ao dos recursos naturais no 

Municipio de Concei9ao e necessario levantamento de projetos para resolver o problema do 

despejo de esgoto e lixo no rio Pianco que e um grave dano a esse recurso natural de grande 

importancia para vida nesse Planeta que e agua. Uma maneira seria o tratamento das redes de 

esgotos que se filtra e tirassem parte dos poluentes que se encontra na agua, antes de devolve-

la ao meio para nao causar nenhum dano. 

O sistema de esgotos sanitarios e o conjunto de obras e instala96es que 

propicia coleta, transporte e afastamento, tratamento, e disposi9ao final das 

aguas residuarias, de uma forma adequada do ponto de vista sanitario e 

ambientai. O sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de 

contato de dejetos humanos com a popula9ao, com as aguas de 

abastecimento, com vetores de doen9as e alimentos. Com a constru9§o de 

um sistema de esgotos sanitarios em uma comunidade procura-se atingir os 

seguintes objetivos: afastamento rapido e seguro dos esgotos; coleta dos 

esgotos individual ou coletiva (fossas ou rede coletora); tratamento e 
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disposi9ao adequada dos esgotos tratados, visando atingir beneficios como 

conservacao dos recursos naturais; melhoria das condifoes sanitarias locais; 

eliminacao de focos de contamina9ao e polui9ao; elimina9ao de problemas 

esteticos desagradaveis; redu9ao dos recursos aplicados no tratamento de 

doen9as; diminui9ao dos custos no tratamento de agua para abastecimento 

(RIBEIRO & ROOKE, 2010.p. 10). 

Porem esse tipo de tratamento requer grandes gastos e nem todas as cidades 

apresentam esse tipo de tratamento em suas redes de esgotos, e vao liberando sem tratamento 

aos cursos de agua contaminando e poluindo, com a realizacao dessa a9ao. E outra maneira e 

o pagamento de taxas altas para as cidades que nao seguem as normas colocadas nas gestdes 

ambientais. As leis ambientais devem sem seguidas rigorosamente para proteger os recursos 

naturais, pois, cada dia se diminui e vao ficando escassos em determinados lugares do mundo, 

o homem deve aprender a ter responsabilidade em suas a9oes em rela9ao ao meio. 
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5- PROPOSTA PARA ATENUAR OS IMPACTOS A M B I E N T A I S 

E necessario que tenha uma atencao sobre as alteracoes que estamos realizando ao 

nosso meio e como isso esta prejudicando a qualidade de vida dos outros seres vivos e 

tambem nossa propria qualidade vida, com aumento das emissoes de poluentes tanto no ar 

como na agua e a degradacao de nossos solos, isso vem aumentando drasticamente e e 

necessario mudar isso, modificar a forma que e utilizada os recursos naturais, procurar formas 

mais corretas que nao agridam muito o nosso meio ambiente. O primeiro passo seria logo na 

educacao das criancas, ensinar a elas maneiras de vida sustentaveis aprender ater mais 

respeito ao nosso meio e logo cedo construir ideias para melhorar a situa9ao que vivenciamos 

atualmente. Outra forma e com realiza9oes de palestras para a popula9ao para ser 

compartilhado o conhecimento ambientai para que elas tenham o entendimento que as a96es 

que estao realizando nao sao as corretas e podem ser melhoradas para preservar os recursos 

que ainda temos e que as proximas gera96es tenham o direito de usufrui desses recursos 

tambem e que tenham uma otima qualidade vida. 

Segundo Marcatto (2002) nas ultimas duas decadas. em termos observados aparenta 

um significativo crescimento dos ambientalistas e do interesse pela preserva9ao do meio 

ambiente. A popula9ao mundial tem exposto que esta cada vez mais ciente de que o modelo 

de desenvolvimento economico atual, tanto em paises desenvolvidos, como aqueles em 

processo de desenvolvimento, esta intimamente associados a degrada9ao do meio ambiente. 

com impactos diretos na qualidade de vida e na propria sobrevivencia do ser humano. 

Para se ter uma vida saudavel deve ter um meio conservado e cuidado para nos 

oferecer agua, solo, ar com qualidade para nossas necessidades basicas. Se nao cuidar do meio 

ambiente perderemos qualidade de vida e tambem ajudando na diminuiciio dos recursos 

naturais e isso gera um problema muito grave que deve ser refletido e elaborar meios para 

preserva9ao do meio ambiente. Mesmo com o aumento do interesse pelas questoes ambientais 

e aos recentes avan90S tecnologicos e nas pesquisas cientificas, nao foi o suficiente para 

minimizar a degrada9ao do meio ambiente, maior parte das pessoas nao se importa o que 

ocorre ao meio so leva em primeiro lugar a obten9ao de lucro e esse tipo de pensamento deve 

mudar para depois nao ser tarde de mais. 
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Nesse ponto e essencial que se tenha a educacao ambientai para orientar as proximas 

geracoes como devem utilizar dos recursos naturais que se encontram disponiveis com 

consciencia e respeito, diferente das geracoes anteriores que so se importavam com o 

crescimento economico em pequeno prazo. prejudicando o nosso meio com a perda da 

qualidade de vida util dos recursos que ela nos oferece para nossa sobrevivencia. Mesmo 

tendo leis criadas para preservacao do meio ambiente, ainda mostram deficiencia e lacunas 

abertas que nao sao claras em relacao ao uso dos recursos naturais e com isso aumenta cada 

dia os impactos ao nosso meio. 

Os problemas ambientais se manifestam em nivel local. Em muitos casos, os 

residentes de um determinado local sao, ao mesmo tempo, causadores e 

vitimas de parte dos problemas ambientais. Sao tambem essas pessoas quern 

mais tem condicoes de diagnosticar a situacao. Convivem diariamente com o 

problema e sao, provavelmente, os maiores interessados em resolve-los. Os 

grupos locais podem ser muito mais eficientes que o Estado na 

'Tiscalizacao" do cumprimento de um determinado acordo e no controle do 

uso de bens publicos ou dos recursos naturais. Alem disso, uma parte 

importante dos problemas ambientais somente serao efetivamente resolvidos 

se a populacao local assim desejar. Participacao implica envolver, ativa e 

democraticamente, a populacao local em todas as fases do processo, da 

discussao do problema, do diagnostico da situacao local, na identificacao de 

possiveis solucoes, ate a implementacao das alternativas e avaliacao dos 

resultados. A educacao ambientai e uma das ferramentas existentes para a 

sensibilizacao e capacitacao da populacao em geral sobre os problemas 

ambientais. Com ela, busca-se desenvolver tecnicas e metodos que facilitem 

o processo de tomada de consciencia sobre a gravidade dos problemas 

ambientais e a necessidade urgente de nos debrucarmos seriamente sobre 

eles (MARCATTO, 2002.p. 12). 

Com elaboracao de projetos para serem expostos para a populacao debatendo sobre os 

problemas ambientais que vivenciamos diariamente, e uma maneira de reeducacao dos nossos 

habitos que temos sobre o meio ambiente, e na procura de melhorias sustentaveis para a 

util izacao dos recursos naturais e na qualidade de vida. E a ferramenta essencial para isso e a 

educacao ambientai nas escolas, para educar nossas criancas e jovens sobre a importancia do 

meio para nossa sobrevivencia e como temos de ter responsabilidades ao manuseio dos seus 

recursos para a producao economica. "Considera-se como objetivo da educacao ambientai 

atingir o publico em geral. Parte-se do principio de que todas as pessoas devem ter 

oportunidade de acesso as informacoes que lhes permitam participar ativamente na busca de 

solucoes para os problemas ambientais atuais" (MARCATTO, 2002.p.l6). 

Segundo Mucelin e Bellini (2008) com a criacao das cidades e com a ampliacao das 

areas urbanas tem contribuido para o crescimento dos impactos ambientais negativos. No 
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ambiente urbano, determinados aspectos culturais como o consumismo de produtos 

industrializados e na necessidade da agua como recurso natural e vital a vida. Os costumes e 

habitos no uso da agua e na producao de residuos pelo exacerbado consumismo de bens 

materiais sao os principals responsaveis por parte das alteracoes e nos impactos ambientais. 

Uma maneira de resolver os problemas ambientais e reeducar os habitos procurar viver numa 

maneira mais sustentavel que os impactos ao meio ambiente sejam menores e aprender a 

respeitar o tempo de recuperacao e de repor os recursos que foram retirados para arcar com as 

necessidades da sociedade. E para isso o passo inicial deve se comecar nas escolas tendo 

profissionais capacitados que oferecam aulas de qualidade sobre educacao ambientai 

conslruindo junto com os alunos uma mente critica e voltada para procurar melhorias ao meio 

que se encontra inseridas. 

Segundo Mucelin e Bellini (2008) o morador urbano, independentemente seja sua 

classe social, deseja viver em um ambiente saudavel que apresente as melhores condicoes 

para se viver, ou seja, que apresente qualidade de vida: como ar puro, desprovido de poluicao, 

agua pura em fartura e entre outras caracteristicas que sejam como essenciais. Porem, ao 

observar o ambiente urbano implica em perceber que o uso. e as crencas e habitos do 

habitante citadino tem promovido modificacoes ambientais e impactos significativos no 

ecossistema urbano. Essa situacao e compreendida como uma tensao e sugere uma 

reestruturacao ecologica. 

Ha mais de vinte anos Viola (1987, p. 129) sugere que a reforma urbana 

ecologica aponte para uma cidade mais democratica, mais humana e 

respiravel: a cidade do ser humano. Nao e apenas a cidade onde os alugueis e 

transportes sejam mais acessiveis, na qual cada familia tenha direito a um 

terreno, mas tambem um ambiente urbano mais arborizado. mais silencioso e 

alegre, menos verticalizado. menos agressivo e com menores indices de 

poluicao do ar. A expressao ""reforma ecologica*" que Viola (1987) usa para 

reivindicar um ambiente urbano melhor, sugere, de imediato, que tal 

ambiente esta aquem de uma cidade ideal como propos Tuan (1980). No 

Brasil, acreditamos que tal ""reforma" seja urgente, especialmente no 

ambiente urbano pelos perceptiveis impactos ambientais negativos 

(MUCELLIN & BELLINI, 2008.p. 112). 

Segundo Mucelin e Bellini (2008) com a cultura de uma comunidade se caracteriza 

pela forma que se faz uso do ambiente, os costumes e os habitos de consumo de produtos 

industrializados e tambem da agua. No ambiente urbano tais costumes e habitos implicam na 

producao exagerada de lixo e na forma como esses residuos sao tratados ou dispostos no 
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ambiente, gerando intensas agressoes ao meio ambiente. O consumo cotidiano de produtos 

industrializados e o principal responsavel pela continua producao de residuos solidos. 

A producao de residuos solidos nas cidades e de tal intensidade que nao e possivel 

compor uma cidade sem considerar a problematica gerada pelo lixo urbano, desde a etapa da 

geracao ate a disposicao final. E nas cidades brasileiras. geralmente o lixo e destinado a ceu 

aberto. E com isso vai contaminando os lencois freaticos e tambem aos rios que se passam nas 

cidades, que sua agua vai sendo contaminada pelo despejo desses residuos e tambem pelos 

esgotos domesticos causando um grande dano ao nosso meio. 

A medida que a cidade se expande, frequentemente. ocorrem impactos com 

o aumento da producao de sedimentos pelas alteracoes ambientais das 

superficies e producao de residuos solidos; deterioracao da qualidade da 

agua pelo uso nas atividades cotidianas. e lancamento de lixo, esgoto e aguas 

pluviais nos corpos receptores. O manancial hidrico e importante na 

definicao do ambiente para a construcao da cidade. Inevitavelmente, o 

desenvolvimento urbano tende a contaminar o ambiente com despejo de 

esgotos cloacais e pluviais. Os rios sao utilizados como corpos receptores de 

efluentes e ainda, o lixo, que inadequadamente tambem e depositado nas 

margens e leito (MUCELLIN & BELLINI, 2008.p. 115). 

Segundo Mucelin e Bellini (2008) o uso da agua no ambiente urbano. 

caracteristicamente, tem um ciclo de impacto ambientai negativo. A agua e coletada de uma 

fonte local (rio, lago ou lencol freatico), e tratada, utilizada e volta para seu corpo coletor. 

Nesse caso o retorno e so excepcionalmente ela conservada as mesmas caracteristicas de 

quando foi captada. Ocorrem modificacoes nas composicoes de sais, materia organica, 

temperatura e outros residuos poluidores. Alem destes impactos, em relacao a esse recurso, 

ainda existem aqueles causados pela deficiencia da infraestrutura urbana: obstrucao de por 

construcoes irregulares, obstrucao de rios por residuos. projetos de obras e drenagem 

inadequadas. 

Nesse ponto deve- se ter uma atencao sobre esses problemas ambientais que sao 

encontrados tanto em cidades grandes como nas pequenas, que necessitam de um 

planejamento ambientai e sustentavel, com o objetivo de preservar e cuidar dos recursos 

naturais. Por isso e viavel que se tenha um investimento na educacao ambientai, para os 

moradores que residem nas cidades, que possam ser informados, como se encontra as 

condicoes ambientais atuais, e como podem mudar determinados problemas ambientais 

causados pelas atividades humanas. 
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Este trabalho tem essa preocupacao de chamar a atencao dos representantes e tambem 

dos moradores do Municfpio de Conceicao que deve ser feito melhorias na cidade para que 

minimizem os impactos ambientais que estao causando com a falta de tratamento das redes de 

esgotos que sao despejados no rio Pianco que vai perdendo a qualidade de suas aguas a partir 

do despejo de elementos quimicos como produtos de limpeza e agrotoxicos que sao utilizados 

na producao agricola e vao causando um grande dano ao rio. Que tenha a coleta seletiva do 

lixo para que o lixo seja reaproveitado e diminua sua quantidade e que nao seja despejado no 

rio. E que seja construido uma empresa de reciclagem que pode oferecer empregos e 

melhorias na qualidade de vida ambientai para os moradores do Municipio de Conceicao. 

Apresentacoes de palestra que expliquem sobre a importancia da conservacao do meio 

ambiente e o que pode ser feito para recuperar areas que foram degradadas com as atividades 

antropicas. E que seja empregadas em primeiro lugar o ensino da educacao ambientai tanto no 

ensino fundamental e medio com profissionais competentes para ajudar na construcao do 

conhecimento critico e aprimorar o olhar sobre as acoes que sao realizadas ao meio ambiente 

que a crianca e o jovem reflitam e tenham a capacidade de elaborar solucoes para aprimorar a 

qualidade de vida e com a relacao com o meio ambiente. 
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6- CONSIDERACOES FINAIS 

No contexto os impactos ambientais no alto curso do Rio Pianco sao mais um 

problema ambientai que nosso mundo contemporaneo vivencia com as realizacoes das acoes 

negativas que o homem faz sobre seu meio, desperdicando os recursos naturais com a ideia 

arcaica que nao vao se esgotar, mais a realidade e outra, cada dia diminui cada recurso natural 

e isso se torna um quadro preocupante e que deve ser chamada a atencao dos habitantes que 

residem no Municipio de Conceicao em questao do problema da contaminacao e poluicao das 

aguas do Rio Pianco. Para que as autoridades realizem melhorias no planejamento do 

tratamento das redes de esgotos e que tenha a coleta seletiva do lixo para ser reaproveitado e 

nao ser despejado no nosso meio ambiente que vem sofrendo grandes danos pela falta de 

consciencia da sociedade E que nas escolas tenham aulas de Educacao Ambientai para 

educar as criancas e os jovens sobre uma vida sustentavel para diminuir os impactos sobre o 

meio. E este trabalho aborda sobre essas questoes com o intuito de alertar sobre o mau uso 

dos recursos naturais como no caso das aguas do Rio Pianco que estao sofrendo a perda de 

sua qualidade fisica, a partir do despejo de esgotos domesticos e dos residuos solidos 

produzidos pelos habitantes do Municipio de Conceicao e este trabalho tem o objetivo de 

chamar a atencao para que seja feito melhorias na estrutura da cidade para que amenizem os 

impactos sobre o meio ambiente. 
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