




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico 

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 

Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207000Z2&tokenCaptchar=03AGdBq27XnTU_KfEna2BdE1EGHqnxpZomfVa1y9aAfIzpgrIDNIHmtLjsMRACvzlskrsMmYJqoX0PIDLJsjhSX5qtupE8W4KlxOKAJWu5nZb7dkI3MPimPe5j3GvSnPOXpnnRqPXZ3myJGQTaNDkQIF5Ga1W7FMIk7_3mCEU0Q0OS3FPsBjm1TNlNVzWP9Tg47oHo8aRE4yImJVaOF7uEhvWUKO2wafsVRfJ_zNkoBHol3J6ijZqQzEiVgImd9AQBNXnYp91m6r8joCX9Zb8mnwWhlLyB6wkwRt7tU7YMvNvDjKiWH3csTKem1k7Z0HXuEaUXdcKWiDCdd0HTLyGmkBmoicRn2MMH8BJR5QWvsjkxSWgFwg5CNpTBOU9nJncwI-Zq1kwrUNLfweOGISIvwS4kNDZFg4b265aWHzGxKVakQO--yCuKcENHJwNtv-bdwLgGnjSbTIqtImjcUNha8JfyBxVjGRPb_A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ


 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Edevaldo de Castro Monteiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Renato Jaqueto Goes – Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

 

 

 

 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243839T9&tokenCaptchar=03AGdBq247xGg0yAcMuSGVyx-fFKY3IQKTvCB5Nhq-JXhI8Urj_oHzA7HPGNsHbaO2uc-YWj6JZkdzDTMsZzMg4P4KJVCX08tYZVMdglvFXCKTQRVSq9OjY-uvCI_D3om1An_9VUa1aJXRssx6jM706rFsQZzP56QviV1Sl_lld1yRue7pQScz93LgptpQ6Rm2gMMvgaqlXqkramd0MEmRTRKDpJ_vxcyK9sxPGVAP1GtRcfk-jAfRlMqixmtelHhANegJfBoZ-Kzn7R1W188jDYF7AZgsAcG9A5zltyKg2W6SxicZ4AL3Z00bZuNBZdHtDevbGoczg08yLC-VK0A2oZs6nQ5RPtcCcKFbBsjXuLYi50Efx9xin3msJiJ6ZPnsbibTxCWfsJHLp2YuZFvRv2lgHudxLONBNNeyJTK-d8cUtGUrI2PyRZ6es_cCtHUklGGNZ-ZpZ0pmlGwalJqe9UNLYNgzOOtjo-7cuTlORvMQWkNWub7tSSg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Meio ambiente: princípios ambientais, preservação e sustentabilidade 3 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadores:  

 

Camila Alves de Cremo 

Yaiddy Paola Martinez 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Danyelle Andrade Mota 

Clécio Danilo Dias da Silva 

Lays Carvalho de Almeida 

Milson dos Santos Barbosa  

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

M514 Meio ambiente: princípios ambientais, preservação e 

sustentabilidade 3 / Organizadores Danyelle Andrade 

Mota, Clécio Danilo Dias da Silva, Lays Carvalho de 

Almeida, et al. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2022. 

 

Outro organizador 

Milson dos Santos Barbosa 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0031-8 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.318222903 

  

1. Meio ambiente. I. Mota, Danyelle Andrade 

(Organizadora). II. Silva, Clécio Danilo Dias da (Organizador). 

III. Almeida, Lays Carvalho de (Organizadora). IV. Título.  
CDD 577 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

A temática meio ambiente é um dos maiores desafios que a humanidade vivencia 
nas últimas décadas. A sociedade sempre esteve em contato direto com o meio ambiente, 
o que refletiu nas complexas inter-relações estabelecidas entre estes, promovendo práticas 
sociais, culturais, econômicas e ambientais. O uso indiscriminado dos recursos naturais e a 
crescente demanda de consumo da sociedade culminaram na degradação do meio natural, 
e muitas vezes, reverberaram em perda da qualidade de vida para muitas sociedades. Desse 
modo, é necessário a busca para compreensão dos princípios ambientais, preservação 
e sustentabilidade para alcançar o uso sustentável dos recursos naturais e minimizar os 
problemas ambientais que afetam a saúde e a qualidade de vida da sociedade. 

Nessa perspectiva, a coleção “Meio Ambiente: Princípios Ambientais, Preservação e 
Sustentabilidade”, é uma obra composta de três volumes com uma série de investigações e 
contribuições nas diversas áreas de conhecimento que interagem nas questões ambientais. 
Assim, a coleção é para todos os profissionais pertencentes às Ciências Ambientais 
e suas áreas afins, especialmente, aqueles com atuação no ambiente acadêmico e/ou 
profissional. A fim de que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável, é fundamental 
o investimento em Ciência e Tecnologia através de pesquisas nas mais diversas áreas 
do conhecimento, pois além de promoverem soluções inovadoras, contribuem para a 
construção de políticas públicas. Cada volume foi organizado de modo a permitir que sua 
leitura seja conduzida de forma simples e objetiva.

O Volume III “Meio Ambiente, Sustentabilidade, Biotecnologia e Educação”, reúne 
18 capítulos com estudos desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa. 
Os capítulos apresentam resultados bem fundamentados de trabalhos experimentais 
laboratoriais, de campo, revisão de literatura e discussões sobre a importância da relação 
sociedade e natureza realizados por diversos professores, pesquisadores, graduandos 
e pós-graduandos. A produção científica no campo do Meio Ambiente, Sustentabilidade, 
Biotecnologia e Educação é ampla, complexa e interdisciplinar. Os trabalhos apresentados 
podem contribuir na efetivação de trabalhos nestas áreas e no desenvolvimento de práticas 
que podem ser adotadas na esfera educacional e não formal de ensino, com ênfase no 
meio ambiente e preservação ambiental de forma a compreender e refletir sobre problemas 
ambientais.

Portanto, o resultado dessa experiência, que se traduz nos três volumes organizados, 
envolve a temática ambiental, explorando múltiplos assuntos inerentes as áreas da 
Sustentabilidade, Meio Ambiente, Biotecnologia e Educação Ambiental. Esperamos que 
essa coletânea possa se mostrar como uma possibilidade discursiva para novas pesquisas 
e novos olhares sobre os objetos das Ciências ambientais, contribuindo, por finalidade, 
para uma ampliação do conhecimento em diversos níveis. 



Agradecemos aos autores pelas contribuições que tornaram essa edição possível, 
bem como, a Atena Editora, a qual apresenta um papel imprescindível na divulgação 
cientifica dos estudos produzidos, os quais são de acesso livre e gratuito, contribuindo 
assim com a difusão do conhecimento. Assim, convidamos os leitores para desfrutarem as 
produções da coletânea. Tenham uma ótima leitura!

Danyelle Andrade Mota
Clécio Danilo Dias da Silva
Lays Carvalho de Almeida

Milson dos Santos Barbosa 
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PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE PARA MUDANÇAS 
DE PARADIGMAS NO USO DO SOLO NAS CIDADES

Wilma Freire Arriel Pereira
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do título de MBA Executivo em Gestão de Cidades e 
Agronegócios.

RESUMO: O Presente artigo demonstra como 
as novas leis sobre ocupações de espaços 
urbanos e rurais influenciaram nas tomadas 
de decisões do poder público, tendo como 
referência principal o município de Goiânia-GO, 
bem como o impacto que as regulamentações 
jurídicas ambientais proporcionam de bem-
estar às populações das grandes cidades. O 
ambiente institucional que envolve a regulação 
urbanística no Brasil está sendo alvo de muitas 
transformações, a mais recente é a entrada em 
cena do Estatuto da Cidade, que regulamenta 
a Política Urbana constante da Constituição do 
Brasil, e segundo alguns especialistas em meio 
ambiente representa um divisor de águas para 
conscientização do desenvolvimento sustentável. 
Com as novidades jurídicas em favor do meio 
ambiente, segundo alguns especialistas tem-
se a possibilidade de novos caminhos para 
o enfrentamento do problema das precárias 
condições de habitabilidade e degradação 
ambiental no país, e principalmente nas grandes 

cidades, na direção da sustentabilidade urbana, 
com ênfase para algumas das iniciativas políticas 
Estaduais e Municipais para o município de 
Goiânia-GO que propiciaram a expansão urbana 
com sustentabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Urbano. 
Sustentabilidade. Regularização Fundiária.

CONTRIBUTION OF RECENT 
ENVIRONMENT PROTECTION LAWS TO 
PARADIGM CHANGES IN LAND USE IN 

CITIES
ABSTRACT: The present article demonstrates 
how the new laws on occupations of urban and 
rural spaces influenced the decision-making of 
the public power, having as main reference the 
municipality of Goiânia-GO, as well as the impact 
that environmental legal regulations provide for 
the well-being of people. populations of large 
cities. The institutional environment that involves 
urban regulation in Brazil is undergoing many 
transformations, the most recent being the entry 
into the scene of the City Statute, which regulates 
the Urban Policy contained in the Constitution 
of Brazil, and according to some experts in 
the environment represents a watershed for 
awareness of sustainable development. With 
the legal novelties in favor of the environment, 
according to some specialists, there is the 
possibility of new ways to face the problem of 
precarious living conditions and environmental 
degradation in the country, and especially in large 
cities, in the direction of urban sustainability, with 
emphasis on some of the State and Municipal 
policy initiatives for the municipality of Goiânia-
GO that provided sustainable urban expansion. 
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INTRODUÇÃO 
A partir da leitura de vários depoimentos de pessoas envolvidas com o assunto 

“sustentabilidade”, vê-se que a ocupação de espaços urbanos em Goiânia e no Brasil é 
vistos por muitos como objeto de uma política habitacional orientada pela pura lógica de 
mercado, e apoiada na simples oferta do abrigo, sendo a conservação ambiental dissociada 
dos processos de apropriação do solo. Contudo com a obrigatoriedade de seguir as novas 
orientações jurídicas sobre regularização fundiária, até mesmo as delimitações das ZEIS 
(Zonas Especiais de Interesse Social), estão sendo revistas, pois não basta apenas o poder 
público doar áreas e construir moradias populares é necessário também, se orientar pelas 
legislações que envolva a sustentabilidade ambiental.

Nessa perspectiva, um dos principais desafios reside na implementação de um 
modo diferenciado e democrático de gestão urbana que reconheça os conflitos sócio-
ambientais, resultantes da ocupação indiscriminada do solo e os conflitos de interesses 
para a regularização fundiária. Temos atualmente como pilares para regulamentação das 
cidades as seguintes diretrizes para a política urbana: 

1. Constituição Federal Brasileira de 1988 (capítulos da Política Urbana e do Meio 
Ambiente);

2. Leis Orgânicas Municipais (LOMs);

3. Planos Diretores aprovados no Estatuto da Cidade (2001).

Estes dispositivos têm propiciado significativos redirecionamentos na ação política 
que regulamenta o planejamento urbano (incluindo habitacional e ambiental), sendo visíveis 
os esforços da sociedade para a consolidação de marcos institucionais que sejam capazes 
de contemplar um novo modelo de gestão ajustado às demandas e às práticas sociais 
contemporâneas na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

Em Goiânia-GO, por exemplo, temos um resultado bem visível desse novo 
planejamento Urbano, quando comparamos os bairros: Vila Mutirão, construído em 
1983, pelo então governador de Goiás, Iris Rezende Machado, que doou o terreno e fez 
mutirão construindo 1000 (mil) casas de tapumes de concreto (para muro) em um dia, e o 
Residencial Itamaracá, construído ainda no início da década de 2000, com financiamento 
do Governo Federal (Presidente: Fernando Henrique Cardoso), juntamente com órgãos 
públicos de Goiânia (Prefeitos: Nion Albernaz depois Pedro Wilson Guimarães), bairro 
implantado com projetos topográficos, arquitetônicos e estudo de impacto de vizinhança 
previamente executados. Ambos visava agregar populações de baixa renda para moradias 
populares. Fica bem claro que quando há a obrigatoriedade de seguir a legislação ambiental 
e de moradia para regularização fundiária o bem-estar da população é respeitado.
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DESENVOLVIMENTO
A atenção ao estágio atual de consolidação dos contornos legais em relação a defesa 

do meio ambiente no mundo e no Brasil é notada através de matérias jornais, televisão, e 
porque não considerar também as diversas manifestações populares, quanto ao município 
de Goiânia-GO também não é diferente, pois os vereadores cobram o cumprimento do plano 
diretor nas questões que envolve o Estatuto da Cidade, portanto se vê que a cobrança de 
obediência às Leis de Proteção ao Meio Ambiente se fazem constantes junto aos Poderes 
Executivos: Municipais, Estaduais e Federais.

Considerando a situação da Cidade de Goiânia-GO é possível afirmar que a 
atenção ao cumprimento das leis que envolvem a proteção do meio ambiente está 
bem desenvolvida, haja vista, que segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2019), Goiânia está em 4º (quarto) lugar em menor número de comunidades 
irregulares (favelas), outros indicadores conseguidos junto a SANEAGO/IBGE (2019)  
demonstram o investimento do Estado de Goiás e Prefeitura Municipal de Goiânia-GO em 
desenvolvimento sustentável, esses indicadores informam que Goiânia, possui:

• 99,18% da população é atendida com abastecimento de água, frente a média 
de 88,52% do estado e 83,71% do país;

• 36,2% da população é atendida com Drenagem de Águas Pluviais, frente a 
média de 16,18% do estado e 26,74% do país;

• 92,67% da população é atendida com esgotamento sanitário, frente a média de 
66,55% do estado e 65,87% do país;

• 99,62% da população é atendida com coleta de Resíduos Domiciliares e possui 
coleta seletiva de Resíduos Sólidos, e recupera 2,77% do total de resíduos 
coletados no município.

Especialistas entendem que apesar das novas possibilidades de ações políticas, 
a sociedade brasileira pouco avançou na consolidação desses novos marcos legais. No 
Brasil, poucos municípios avançaram na regulamentação dos instrumentos (urbanísticos 
e tributários) que dão suporte a uma nova política urbana fundamentada na reversão da 
lógica excludente de produção e apropriação do espaço urbano, e no reconhecimento 
dos conflitos sócio-ambientais, e em Goiânia-GO não foi diferente. Os conflitos sócio-
ambientais expressos pela relação entre direito ao acesso à terra e a moradia urbanas 
e as restrições ambientais aplicadas ao processo de ocupação do solo urbano situam-se 
nesse contexto e configuram-se como alguns dos principais desafios da norma urbanístico-
ambiental contemporânea, seja em sua formulação, seja na sua implementação.

A regulação urbana contemporânea no Brasil, foca a gestão das cidades com o 
reconhecimento dos conflitos urbanos em uma dimensão globalizante, ou seja, como 
resultantes dos processos socioculturais, econômicos e ecológicos que se expressam de 
forma particular em cada lugar. Nesse sentido, Zancheti (2002) afirma que um sistema 
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sustentável pressupõe um compromisso com, pelo menos, quatro conceitos fundamentais: 
desenvolvimento, necessidade, preservação da natureza e transmissão de riqueza 
(ZANCHETI, 2002, p. 81).

O Plano diretor elaborado pela Prefeitura Municipal de Goiânia-GO é possível 
identificar a preocupação em atender todas as exigências ambientais vigentes no Estatuto 
da Cidade, e sobre esse assunto apresentamos uma citação de dezembro de 2013 Revista 
LABVERDE n°7 – Artigo n°07:

“ ... Segundo Santos Jr. e Montandon (2011), com a instituição do Estatuto 
da Cidade em 2001, a abrangência dos planos diretores foi ampliada e seu 
sentido alterado, vinculados agora à definição da função social da cidade e 
da propriedade, bem como ao plano de desenvolvimento urbano municipal. 
Assim, o município assume o papel de principal responsável pela elaboração 
do Plano Diretor Municipal (PDM), constituindo-se em referência básica para 
sua aplicação. Para responder coerentemente aos desafios da política urbana 
como está regulamentada, o poder público local deve cuidar das inter-
relações com as cidades vizinhas, procurando manter vínculos permanentes 
e expressivos (COLEÇÃO HABITARE, 2007). Para, além disto, o município 
deve estabelecer um processo participativo e articulado na definição dos 
preceitos para garantir a função social da cidade”.

O ambiente internacional tem afirmado a tendência de preocupação do uso dos 
espaços urbano de maneira sustentável, conforme se pode constatar pelas deliberações 
da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente - Eco 92 (Rio Janeiro – Brasil, 1992), que 
estabelece as bases para a construção da Agenda 21, da Conferência Mundial sobre a 
Habitação – Habitat II (Istambul – Turquia, 1996), que reconhece o direito à moradia como 
direito humano e, mais recentemente, da Rio + 10 (2002), realizada em Johanesburgo, na 
África do Sul.

No âmbito nacional, desde a década de 1980, os postulados referentes à proteção 
do patrimônio cultural têm sido formulados em sintonia com o ambiente internacional. Nesse 
sentido, quando a Constituição de 1988 eleva os conjuntos urbanos de valor paisagístico e 
ecológico e os modos e práticas de vida da população à condição de patrimônio cultural, o 
debate técnico-científico sobre a proteção ambiental é colocado em um novo patamar. Este 
debate também exige a consideração da noção de patrimônio público na sua relação com 
os processos de apropriação do uso e ocupação do solo, e, em seguida, na sua articulação 
com os conceitos de preservação e conservação tomados como meios de proteção do 
chamado patrimônio ambiental. Como exemplos patrimônios culturais e ambientais da 
cidade de Goiânia-GO citamos: 

Patrimônios Culturais: 
a) Praça do Bandeirante (Setor Central);

b) Arquitetura em art déco de algumas edificações do Setor Central;

c) Parque de diversões Mutirama (Setor Central). 
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Patrimônios Ambientais: 
a) Lago das Rosas/Parque Zoológico (Setores Central e Oeste, Região Central); 

b) Bosque dos Buritis (Setores Central e Oeste, Região Central) 

c) Jardim Botânico Amália Teixeira Franco (Divisa entre o Setor Pedro Ludovico, Vila 
Redenção, Bairro Santo Antônio e Jardim das Esmeraldas, Região Sul);

d) Parque Municipal Campinha das Flores (Setor Campinas e Vila São José, Região 
de Campinas); 

e) Parque Municipal Areião (Setores Pedro Ludovico, Marista e Sul, Região Sul), 
Parque Municipal Leolídio di Ramos Caiado (Setor Goiânia 2, Região Norte);

f) Parque Municipal Areião (Setores Pedro Ludovico, Marista e Sul, Região Sul);

g) Parque Municipal Botafogo (Setores Central e Leste Vila Nova, Região Central);

h) Parque Municipal Sulivan Silvestre – Vaca Brava (Setor Bueno, Região Sul);

i) Parque Municipal Gentil Meirelles (Conjunto Gentil Meirelles, Região Vale do Meia 
Ponte);

j) Bosque dos Buritis (Setores Central e Oeste, Região Central);

k) Parque Municipal Carmo Bernardes (Parque Atheneu e Jardim Mariliza, Região 
Sudeste);

l) Parque Municipal Carmo Bernardes (Parque Atheneu e Jardim Mariliza, Região 
Sudeste);

m) Parque Municipal Fonte Nova (Jardim Fonte Nova, Região Noroeste);

n) Parque Municipal Flamboyant Lourival Louza (Jardim Goiás, Região Sudeste);

o) Parque Municipal Beija-Flor (Setor Jaó, Região Norte);

p) Bosque José Eduardo Nascimento (Parque das Amendoeiras, Região Leste), 
dentre outros.

A ideia do respeito ao coletivo e ao interesse público, além de permear os diferentes 
níveis de sustentabilidade explicitados, está fortemente evidenciada na incorporação 
da ampla participação dos cidadãos às decisões que concernem à vida comunitária - a 
chamada gestão democrática da cidade, nesse contesto se insere a regularização fundiária 
dos imóveis urbanos.

Ainda pensando em sustentabilidade, segundo o Jornal Opção em manchete 
de 18/11/2020, informa que há projetos em andamento na Prefeitura de Goiânia para 
transformar o aterro sanitário em Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos. 

Abaixo temos imagens de ocupações do solo e regularizações fundiárias (bairros 
regulamentados) do Município de Goiânia-GO:
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Parque Santa Rita (em construção em 2003)               Condomínios Verticais de Goiânia-GO

Imagens históricas
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Imagens conseguidas junto ao Curso de Habitação e Gerência Urbana/2006 
– Realização ARCA-Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente – 
PREFEITURA DE GOIÂNIA.

Imagem GOOGLE EARTH

06/06/2021

Residencial Itamaracá

Imagem GOOGLE EARTH

06/06/2021

Vila Mutirão



 
Meio ambiente: Princípios ambientais, preservação e sustentabilidade 3 Capítulo 11 118

CONCLUSÃO
O parâmetro a ser seguido pelos atuais gestores, portanto, é coordenar a 

implementação de um projeto urbano ajustado à noção de sustentabilidade como norteadora 
da política pública contemporânea. 

Como em outras capitais, Goiânia-GO não aproveita como deveria os recursos 
naturais disponíveis, um dele a energia solar, já que o período de chuvas está cada 
vez menor na região Centro-Oeste do Brasil, é um recurso abundante por aqui e pouco 
explorado.

Por fim, com base em todos as teorias e estudos apresentados neste artigo científico, 
pode-se dizer que o caminho para atingir a sustentabilidade ainda será árduo, porém 
facilitado pelas novas leis de proteção ao meio ambiente, no âmbito municipal vê-se que 
Goiânia, embora, possua muitos parques (área verde), e esteja com números favoráveis 
com relação a outras capitais, principalmente, no que se refere a drenagem pluvial, ainda 
tem muito problemas com ocupações irregulares em área de risco (enchentes), a decisão a 
curto prazo para amenizar esse problema será a realocação das famílias moradoras dessas 
localidades de risco para local seguro.  Outro problema a ser sanado é a regularização 
fundiária, pois vários bairros ainda não se encontram devidamente regulamentados, 
consequentemente os moradores não possuem documentação regular de posse dos 
referidos imóvel, sendo também consequência do adensamento desordenado, que gerou 
um grande número de imóveis desocupados em ·Goiânia-GO, o poder público municipal, 
portanto deverá ficar mais atento em novas autorizações de implantações de novos bairros 
dentro da zona de expansão urbana, quanto aos cumprimentos de todas as normas 
ambientais e de moradia, para evitar gastos pesados com infraestrutura futuramente.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição Federal Brasileira de 1988 (capítulos da Política Urbana e do Meio Ambiente). 
Disponível em: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.
asp> Acesso em 03/06/2021.

BRASIL. Ministério das Cidades lança Indicadores de efetividade da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Disponível em:<https://itdpbrasil.org/ministerio-lanca-indicadores-de-efetividade-da-politica-
nacional-de-mobilidade-urbana/ Acesso em 04 jun. 2021>.

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente - Eco 92 (Rio Janeiro – Brasil, 1992) - estabelece as bases 
para a construção da Agenda 21- da Conferência Mundial sobre a Habitação-disponível em:<https://
brasilescola.uol.com.br/geografia/eco-92.htm> Acesso em 03/06/2021.

Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável Rio +10 –  (2002), realizada em 
Johanesburgo, na África do Sul. Disponível em < https://ambientes.ambientebrasil.com.br/gestao/
artigos/rio_mais_10_-_conferencia_da_cupula_mundial_para_o_desenvolvimento_sustentavel.html> 
Acesso em 01/06/2021.



 
Meio ambiente: Princípios ambientais, preservação e sustentabilidade 3 Capítulo 11 119

2ª Conferência Mundial sobre os Assentamentos Humanos - HABITAT II, (Istambul – Turquia, 
1996), que reconhece o direito à moradia como direito humano – Disponível em:<http://www.
cronologiadourbanismo.ufba.br/mais_documento.php?idVerbete=1394&idDocumento=47> Acesso em 
01/06/2021

GOIÂNIA.CURSO_DE_HABITAÇÃO_E_GERÊNCIA_URBANA_2006-Realiazação-ARCA- Associação 
para Recuperação e Conservação do Ambiente - PREFEITURA_DE_GOIÂNIA. Disponível em https://
pt-br.facebook.com/arcagoias/. Acesso 06/06/2021.

GOIÂNIA. Lei Complementar Nº 171/07 de 29 de maio de 2007. Dispõe sobre o Plano Diretor e o 
processo de planejamento urbano do Município de Goiânia e dá outras providências.
Disponível em:<http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sileg>. <PLANO_DIRETOR_DO_MUNICIPIO_
DE_GOIANIA_2007.pdf>Acesso em 05 jun. 2021. 

GOIÂNIA. Parques de Goiânia – Prefeitura Municipal de Goiânia. Disponível em < https://www.goiania.
go.gov.br/conheca-os-42-parques-de-goiania-que-sao-opcoes-de-lazer-nas-ferias/> Acesso em 
03/06/2021

GOIÁS. SANEAGO. INDICADORES_DE_DESTAQUE_ Código_IBGE:_ 5208707. Disponível 
em<https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/go/goiania - SA> Acesso em 06 
jun.2021.

HOFFMAN, M.C.; MIGUEL, R.A.D; PEDROSO, D.C. A importância do planejamento urbano e da 
gestão ambiental para o crescimento ordenado das cidades Revista de Engenharia e Tecnologia, vol.3 
n.3,2011.

REVISTA LABVERDE - ARTIGO Nº7 O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E SUA INTERFACE COM A 
DRENAGEM URBANA–disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/81090.
pdf> Acesso em 02/06/2021.



 
Meio ambiente: Princípios ambientais, preservação e sustentabilidade 3 206Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Águas subterrâneas  139

Alelopatia  173, 174, 175, 176, 178, 182, 183

Animais silvestres  120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132

B

Bioma  129, 138, 143, 146, 147, 150

Biomoléculas  173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193

C

Cerrado  129, 150, 152, 157, 158

Cidadania  49, 54, 56, 57

Código florestal  42, 135, 136, 142, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 157

Comércio ilegal  120, 127, 130, 132

Compostos nitrogenados  173, 174, 175, 176, 178, 182, 183

Conservação  27, 40, 41, 42, 45, 47, 112, 114, 117, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 
132, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 185

Consumo sustentável  36

D

Desastres  98, 99, 103, 104, 109, 110

Desenvolvimento sustentável  1, 2, 3, 4, 11, 18, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 111, 112, 113, 118, 
120, 145, 148, 193

Direito agrário  22

Direitos humanos  22, 32, 33

E

Ecossistemas  4, 9, 137, 140, 141, 142, 144, 151, 158, 186

Educação ambiental  15, 16, 19, 21, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 145, 146, 155, 204

F

Fauna  42, 43, 47, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 204

Fiscalização ambiental  121

G

Gerenciamento de desastres  99



 
Meio ambiente: Princípios ambientais, preservação e sustentabilidade 3 207Índice Remissivo

Gestão ambiental  13, 14, 20, 204

I

Incêndios florestais  149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158

J

Justiça social  22, 29, 30, 31, 32, 33, 55

L

Lixo eletrônico  36

M

Meio ambiente  14, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 55, 
59, 66, 67, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 128, 133, 134, 136, 139, 142, 143, 144, 145, 
147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 204

Metais pesados  196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

Monitoramento meteorológico  82, 83, 88

Mudanças climáticas  83, 150

O

Objetivos do desenvolvimento sustentável  3, 4

P

Pampa  133, 138, 143, 146, 147

Pecuária familiar  133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147

Planejamento urbano  109, 111, 112, 119

Política Nacional do Meio Ambiente  14, 20, 42, 158

População tradicional  149

Projeto RECICLAB  13, 14, 16, 17, 19, 21

Proteção ambiental  1, 22, 25, 29, 31, 32, 33, 114, 143, 146

Q

Química  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 61, 64, 71, 160, 169, 170, 
171, 173, 174, 185, 192, 196, 197, 199, 203, 204

R

Reflorestamento  40, 42, 44, 47, 48

Regularização fundiária  111, 112, 115, 118

Resíduos industriais  29

Riscos geológicos  98, 99



 
Meio ambiente: Princípios ambientais, preservação e sustentabilidade 3 208Índice Remissivo

S

Saneamento ambiental  49, 50, 71, 204

Saneamento rural  49, 60

Saúde pública  49, 69

Serviços ambientais  133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147

Sistema Nacional do Meio Ambiente  42, 153

Smartphones  36, 37, 38, 39

Sociedade de consumo  22, 26

Sustentabilidade  1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 36, 48, 49, 60, 111, 112, 115, 118, 125, 
126, 127, 136, 146, 148, 185, 186, 204

T

Testes de significância  197

V

Vulnerabilidade social  98, 99, 102, 103, 105, 106, 109








