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ANEXO - Poluentes 16xicos de controle prforii&k 

Aquela cap= de provocaraItSrm$o do organfsmo, corn tend8ncia 
irrwerslvel, caracterizada por repida prolifera@o de elementos 
celulares e desenvolvimento de anomalias estruturais. corn a 
predominancia de elementos pouco diferenciados e de S@O 
destrutiia. 

3.2 A+ mutsghics 

1 Objetivo 

1.1 Esta Norma fixa as condii6~s exigfveis para a 
elabora@o de plansjamento de amostragem de 
efluentes liquidos 8 corpos de dgua receptores. 

Aquela capaz de provocar uma altera@o cromoss6mica. cc- 
nhecida corn0 mut~~o gen&ica. a qua1 C transmitida Bs gSrS@s 
sucessivas de c6lulas. 

3.3 Aercfotcgrametrta 

1.2 Esta Norma Se aplica Sos corpos de &gua recap 
torSS superfiiiais S inleriores S As dguas residukas 
neles lan@Ss. 

2 Documentos complementares 

Na apliia@o dests Nona 6 “ecesshio ccnsullx 

NBR 9896 - Polui$io dss dgws - Tenninolcgis 

MBtoda de fotografia S&a de dress que, reduzidp a fotogramas 
rwnidos, permitem o estdbelecimento de mapas. 

3.4 Agus subterrhea 

NBR 9898 - Presewa@o et&micas de amos- 
tragem de Sfluenks liquid-as e corpus receptora 
- Procedimento 

Aquela que acorn? no sutsolo, preenchendo os SSus SSpSqoS 
vazios. ou se@, pares, fraturas S canais de dissoh@o. 

3.5 Aguss superticisis 

3 Definiq6es 

Agues exiStenteS na interface solo-Stmosfsra. 

3.6 Lag0 

OS tSnnos &nicos utilizados nesta Norma estk 
dsfinidwSm3.1 S3.17enaNBR9896. Massa conlinental de bgua superficial, de ext~r&io consider&l. 
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3.7 Levsntamento SanitArlo 

3.7.1 InvestigapAo ou de&Ho de eventos que afetam ou 
podem afstar a s&de p0blica. 

3.7.2 Conhecimentc dos riscos para o equaciooamento dos 
problemas ds poluir& de uma determinada Area. 

3.7.3 Estudo das condi@ies relacionadas A coleta. 
tratamento e disposi@o de liquidos. s6lidos ou gases, e a 
avalia@o dos seus potenciais de discos para 0 ambiente. 

3.8 Organisma fecultativ0 

Aquele que pode vhrer em urn maio corn ou sem OxigAnio iii 
vre. 

3.9 Ponto de smoatragem 

Local onda se coleta * amostra. 

3.10 Recuraos hfdrfcos 

Ouantidade de Aguas superficiais ou subterrAneas. em uma 
deteninada regi%o w b&a. disponivel para qualquer us0 
especifico. 

3.11 Sediment0 

Material depositado em urn meio liquid0 pela a~50 da 
gravidade. 

3.12 S6lidos nik-eedlmantAvelS 

Miis presentes em urn cotpo liquido, que s&o Midas em 
filtro segundo m&do padronizado. 0 mesow que residues 
nAo-filtrAveis. 

3.13 Substencia t6xka 

Subst%nciaemconcentra@otal que, ao ser inalaca, ingerida 
ou absorvida. causa rkcos agudos ou crbnicos A satide, 
podendo levarioclusive A morte. 

3.14Toxicidade 

Medida relativa do efeito nocivo de uma substAr& sobre 
organismos. 

3.15 T6xico 

Ver substAncia t&Ma. 

3.16 TrfbutArfo 

Conttfbuinte ou afluente do cotpo de Agua receptor. 

3.17 Zona de mleture 

RegiAo no corpo de Agua receptor em que. ap6s o 
recebimento de “ma descarga. ainda nAo houve homo- 
geneiza@o dos constiiuintes. 

4 Condi@es gerais 

4.1 Nos estudos das caracterlsticas de determinado corpo 
de Agua e de Agua residuAria, a primeira etapa destes 
estudos dew-se constituir em indagwies bAsicas, re- 
lacionadas aos objetiios a serem alcan~k~. Associado 
aos aspect% da perspsctiva do estudo, deve ser efetuado 

urn balayo da disponibilidade dw recwsos econ6micos. 
de pessoal e equipamentos, eSSencial ao planejamento das 
@es subseqoentes. As razBes que motivaram o estudo 
devem serexaminadas crfticamente. para se tar cerleza da 
sua real necessidade. Dew-se rassaltarque o conhecimento 
das camcteristicas dos corpos de Agua e Aguas residuArtas 
A urn meio de que o tAcnko dispBe para instrumentalizar 
ag6es preventivas elou corretivas. 

4.2 Na execu@o dc planejamento de amostmgem. deve-se 
estabelecer 0 cronograma das diferentes atiwdades. para 
se obter o mAximo de rendimento e evitar atropelos no 
desenvolvimento dos trabalhos. 

4.3 No sentido de minimizar OS custos, devem ser levan: 
tados subsidies disponlveis em outras fontes de infor- 
ma@o, desde qua isto nAo influencie a qualidade dos 
setvicos. 

43.1 us0 do solo. 

4.3~2 Gxwzentra@o populacional e densidade demogrAfica. 

4.3.3 Usos e qualidade das Aguas superficiais na back 
hidrogrAfica em estudo, bem coma informa@s hidroW 
gicas, cartogrAfllas e climatol6gke.s. corn a linalidade de 
detetminar: 

a) us0 prsdominante do corpo receptor: 

b) a natureza 8 extensAo dos efeitos de fontes pon- 
tuais ou nAopontuais de pdui@%o: 

c) a conformidade eiou violaq6e.s das caracterlsticas 
ds qualidade estabelecidas: 

d) as eventuais causas de mortandade de peixe e OS 
riscos presentes ou potenciais nos uses do corpo 
receptor. 

4.3.4 Caracteriza@o das fontes poluidoras. corn “ma 
investfga@o destinada A localiz@o dos pantos de lan- 
wmeoto de Aguas residuArias, akm de prowar determinar 
a abrangAncia do trecho em estudo. levando em consi- 
dera@o: 

a) atividades industriais 

- quantidade etipo de mat&ia-prima utiliiada; 

- quanlidade e tipo de produtos fabricados; 

- regime de produ@o: continua. intermitente e 
sazonal: 

- fluxograma simplificado de processo. corn Anfase 
M capta@o de Agua e na produ@o e lsneamento 
de Aguas residuAnas; 

- indiia@o da natureza de provAveis poluentes nas 
Aguas residuArias. confcfme Tabela 1; 

- indka@o da disposi@o final de residuos; 

b) atividades rumis 

- tipodeatividade rural; 

- levantamento dos agrot6xicos utilizados, sua 
quantidade. qualidade e formas ds aplica$Ho: 



- levantamento dos fertilizantes utilizadcs, sua 
quantidade. qualidadeefonnas deaplica@o; 

c) atividades urbanas 

- sistema de wleta. tratamento e disposigo final de 
esgotos dom&ticos e industriais. 

4.3.5 Detennina@o de vaz3es: 

a) vazAo de se@0 de amostragem: 

b) vazHo de efluente. 

4.~ Aspectos saWAdos e de satide ocupacional na regiao 
e nas indtistrias, objet0 de estudo. 

43.7 Avafia$Ho da necessidade de bioensaios. 

5 Condi@s especificas 

5.1 OS levantamentos desta Norma que t&m coma finali- 
dade definir o risco da disp%rsHo de substAncias poluidoras 
devem ser relacionadas corn as fontes de polui@o. Antes 
de se desenvolverem as medidas adequadas para cada 
case, osinvestgadoresdewmdefinirclaramenteoqw estAo 
procurando alcan$ar, pois. somente assim, A possivel se 
escolherem adequadamente OS locals ou pontos de 
amostragem. os parknetms a serem deteninados e demais 
variAveis que conbibuem para o desenvolvimento dos 
estudos. i conveniente uma revisao bibliogrAfica para a 
confirma@o de dados sobre o local e/au Area a serem 
estudados. o que pode levar A redu$io de vArios dias de 
trabalho de tempo, corn 0 apmveitamento de infonna@es jA 
existentes. 

5.2 Apds o levantamento de dados. deve ser realizada a 
etapa de inspe@o de reconhecimento em campo. Durante 
esta etapa. deve-se verificar in loco a conformidade dos 
dados preexistentes corn a sArie de elementos obtidos por 
meio de mapas elou aerofotogrametria e, corn a amplia$Ao 
do conhecimento. corrigir distorG6es constatadas numa 
primeira avalia+%o. AlAm do mais. deve-se aproveitar a 
oportunidade para desenvolver urn estudo das vias de 
acesso aos pontos de coleta de amostras. examinar a 
possibilidade de utiliza@o de barcos, 0 estabelecimento de 
contato corn tAcnicos, autoridades e entidades 
conservacionistas locais. assim coma, fazer uma primeira 
verifica@o ou confirma@o dos “SOS da Agua. Uma 
observa@o que pode parecer de menor importAncia, “as 
justificada pela prAtica. consiste em solicitar aquiesci3ncia 
prAvia para a utiliza@o de Areas prfvadss. 

5.3 No period0 de rewnhecimento, algumas amoslras podem 
ser coletadas e analisadas no local, por tknicas 
simplificadas, para pennitir uma avaliacHo initial da quali- 
dade dos curses de Agua e tipos de elluentes. lsto auxilia a 
elabora@o do raciocinio para a composi$Ho do conjuntode 
medidas que se fizerem necessAdas. 

5.4 i importants efetuar. durante o estAgio initial de 
planejamento. UmaanAlisedosdados levantados. selecionar 
aqueles de real interesse e assim captar elementos que 
identliquem os vetores adversos A p~e~a~B0 e pmmc+o 
da qualidade ambiental. Julga-se oportuno explicitar que na 
fase de planejamento e no trabalho de campo, deve-se 
procurardetectaras lontes poluidoras. avaliar OS sew rtscos 
e propor solu@es baseadas na tecnologia e nos 
conhecimentos cientfficos disponiveis no momento. 

5.5 De fona concomitante corn a inspe@o de reco- 
nhecimento do local, a equipe coordenadora do trabalho em 
campo precisa definir. para otimizar was aq6es: 

a) a quantilica@o e Iocaliia@o geogrAfica dos pon- 
tos de amostragem: 

b) a quantificapHo dos recursos humanos. material de 
laborakkio e equipamentos necessArlos ao de- 
senvolvimento do pmjeto e a sua diinibiliide pam 
atender as metas propostas no e&do; 

c) OS pa&metros. ndmeros e tipos de amostras ne, 
cessAdos pam atingir OS objetiiosdo estudq 

d) o estabelecimento de freq%mcia de amostrsgem e a 
verffica$Ao da existAncia de compatibilidade corn as 
nonnas. entre o tempo de colela e a andlise da 
amostra; 

e) o m&do de coleta. manuseio. presen+io e trans- 
porie das amostras (ver NfSl9898): 

I) as tAcnicas para determina@o de vaz80, pH. tem- 
peratura, condutividade, oxig~niodissolvidoeoutras; 

g) OS materiais para condicionamento e identiiica@o 
de amostras, tais coma: caixas para transpolre de 
amostras. vidrarias. reagentes para preserva@o. 
etiquetas e fichas para registro de informa$aes em 
campo (ver NBR 9898); 

h) a lccaliz+io efou sele@o de laborat6do na regiHo; 

i) a avalia@o das condi@s de trabalho em campo e 
prescri@o das medidas de segurar&a adequadas 
(ver NBR 9898). 

6 Sele@o de pontos de freqiihcia de 
amostragem 

Para a localiza@o dos pontos de amostragem, deve-se 
considerar o objet& que se pretende alcawar. Assim, se 
o objetivo A detectar violago dos padrbes de qualidade, 
sAo escolhidos pontos onde a probabilidade de ocomkcia 
destas viola@es seja mator. Por outro lado. se o principal 
obwio consiste em detenninar o dano que a polui@o estA 
ocasionando aos seres humanos. A vida aquAtica e aos 
uses do curso de Agua. devem serestabelecidos locais de 
amostragem em tamo do(s) ponto(s) de laryamento. Na 
prAtica, A importante que sejam definidos. no minima, dois 
pontos de amostragem para referbncia nocorpo de Agua 
receptor. Urn deve estar localizado imediatemente acima 
do local de lanpmento, livre de sua inte,rfeSncia, e outro. 
abaixo deste. Todavia. nHo existe uma regra geral para 
demarca@o de pontos de amostragem. OS crit&ios para a 
sue demarca@o assumem “ma fei@o estrategica ao 
dependerdoplanejamento, doemprego doconhecimento e 
da realidade de campo, para detec$Ao da vulnerabilidade 
de Area para demarca@o de pontos de amostragem. Neste 
case. o born sense A (Ho importante quanta o conhecimento. 
Contudo, vale ressaltar que as evidbncias levam ao 
mciocinio de que, muitas vezes, para que este diagtistico 
tenha exit0 esirva de suporte A a@o destinada A melhoria 
da qualidade ambiental. A necessAria “ma integra@o 
muitiprolissional. Esta recomenda~Bo nAo deve ser olvidada 
durante o equacionamento da problemAM ambiental. 
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labela 1 - Recomende@es de patimetms minimas pam cantrole de etluentes Ilquldos 

Adder 

Aluminio 

Cianela 

ClorelOoS 

CkXO 

cabelm 

c&m 

Coliformes fecais 

Coliformes tot& 

ox 

ClWllOtOtd 

DBO, 20s: 

ax, 

DW- 

Estanho 

FE& 

Fern, total 

flwalo 
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6.1 Consldera@es gerais sobre amoatmgem 

6.1 .l Deva-se estabelecer pontos de amostragem 80 longo 
do curso da dgua e a jusante do tiltimo lan~amento 
considerado. para se determiner a extensao do com- 
pmmetimento da qualidade da @a docolpo receptor. 

6.1.2 0 conhecimento do regime de lanpamento de etlu- 
entes e de subst6ncias potencialmante prejudiciais aos 
seres humanos e ecossistemas 6 fundamental ao pla- 
nejamento da localiza@o dos pontas de amostragem. No 
estudo de tomes poluidoras. deve-se conslderar que. nos 
diferentes regimes de lan$amento de etluentes. podem 
ocorrer varia@es signiftcativas quanta a0 volume, 
concentra@o e tipo de poluentes, e tais lanqamentos po- 
demapresentartonnasdevaria~6oconformeTabda2. 

Tabala 2 -Tip08 de lan$amenta 

vazao Concentra@es 

Continua 
Uniforme 

Vakkel 

Des-continua 
Uniforme 

Vali&/el 

6.1 .s OS paremetros a serem daterminados devam dertvar 
do conhecimento das caracteristicas dos processes utili- 
zados, que produzem OS etluentes. 0 planejamento da 
amostragem deve serfeito, visando d-0. determina@o 
a controle de riscos. A Tabela 1, que contkm sugestbes de 
par~matros minimos para o controle de efluentes liquicbx. 
dew serentocada coma urn reterencial, que nHo prescinde 
da contina@o elou complementa@ por inspe@o sanitkia 
nas tontes poluidoras, nos bioensaios, nos uses da &gua e 
na presewa@o e promo@o da satide dos seres humanos 
e detesa dos ecossistemas. 

6.1.4 Recomenda-se que as amostragens em corpos de 
dgua receptores, corn tinalidade de controle. sejam 
realizadas. no mlnimo. mensalmente, devendo-se elaborer 
o tratamento estatistico dos dados obtidos. 

6.1.5 A6 amostragens devem ccbrir 05 perlodce de condil6es 
crlticas de vaz60 do corps receptor. 

6.1.6 Normalmente. no case de lanqamento (ou descarga). 
OS efluentes t-160 sotrem uma mistura completa a0 entrar 
em contato corn o corpo receptor, por isso as normas de 
controle sHo destinadas aos trachos corn distribui@o 
unifomne. A amostragem em zonas de mistura exips estudos 
mais rigorosos; portanto. 0 procedimento a seguir deve sef 
encarado coma uma proposta de normaliza@o desta 
amostragem. onda se leva em considerago que: 

a) na escolha de uma se@o de amostragem dews-se 
avaliar, a priori, se a distribuiflo de urn datetinado 
poluente 4 homog6nea; nZo sendo homogbnea, 
devem ser realizadas amostragens qua permitam 
detinirovalorexpect~vel dacoru%ntm@o na se$Ho; 

b) se houver subst6ncias prejudiciais aos atuais e/au 
futures uses da &gua na se@o amostrada, deve-se 

adotar a concentra@o maxima encontrada coma valor 
representattvo desta se@Io; 

c) OS par&metros ffsicos. quimicos e biol6gicos devem 
ser tratados separadamente em rela@o B amostragem: 

d) @skido &f&a de homogenaidade da mistura, as s@es 
transversais do corpo receptor nas se@es de 
amostragem devem ser examinadas antes de serem 
incluidas na retina de amostragem. Para isto, devem 
ser leitas amostragens integradas ou a diversas pro- 
tundidades em v&ios setores verticais ao longo da 
se@o. dependendo da largura e protundidad& do cofpo 
receptor, contormea Figura 1. 

6.1.7 A amostragem de sediment0 de fundo deve ser realizada 
sempre que se pretenda conhecer o desenvolvimento da 
p&ii0 80 longo do tempo e 0 potewial de risco de acumula@o 
de eventuais subst6ncias qulmicas para corn a biota. e 
necess&fo que se avaliem OS eteitos do inicio das chuvas 
sobre a carga do tundo. programando-seadequadamente as 
amostragens. 

6.1.8 OS pontcs de amostragem para an&es biotigicas devem 
ser 0s mesmos para as anelises tisicas e quimicas. corn a 
linatiiade de se estabelacer correla@~o entre os dados obtidos. 

6.1.9 OS pontos de amoatragem para a biota bentdnita devem 
estar localizados em Was que n60 sejam atetadas par habitats 
atipicos. coma. par exemplo, aqueles sob pontes. 

Cl.10 Deve-se sempre relacionar a carga poluidora corn a 
capacidade de assimila@o do corpo de dgua receptor. As 
amostragens devem ser acompanhadas por medidas de vaz60. 
quando for 0 case. as quais podem ser realizadas na hora de 
coleta, ou por dados provenientes de postos tluviom&ricos 
situados nas proximidades 

6.1.11 Deve-se determinar 0 maior mimer0 possivel de 
par&metros. pr4ximos Bs fontes de polui@o. escolhidos 
contonne o previsto em 6.1.3. Todavia. ao longo do corpo de 
dgua receptor, OS crit&tos de amostragem se alteram 
parcialmente em tun@o dos pr6prios resultados analiticos. 
provenientes dos pontos da amostragem pr6ximo a(s) tonte(s) 
poluidora(s). Aqui. deve-se minimizar o nrimero de par6metros 
de controle rotineiro, levando-se em consideraqlo OS 
par&metros violados e novamente a ocupa@o do solo, 05 uses 
da dgua e o objetivo do estpdo elou controle. 

6.2 Amostrsgem em lag-e resewat6rios 

No case de lagos. lagoas e resewat6rios. as Bguas nem 
sempre apresentam “ma constitui@o homog6nea. PorBm. a 
amostragem deve ser representativa de todo o sistema aqu&ii 
e baseada nas recomenda@es contidas nesta se@o. 

6.2.1 Em se tratando de lagos fonados por backs circulares. 
recomenda-se que, pelo menos, em amostragens preliminares, 
sejam teitas cot&as ao longo de diversas se@es transversais 
(malhas ou quadranks) que se interceptam no local de maior 
protundidade. Este m&do tern a vantagem de apresentar “ma 
imagem tridimensional do corpo receptor, case as amostras 
sejam realizadas em diversas protundidades e a pequenos 
intervalos. ao longo da se@0 transversal (ver Figuras 2 e 3). 
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Flgura 3 - Localiza@o dos pontos de amostragem em lagos ou reaenmt6rloe 
corn back alongadas (fase preliminar) 

6.2.2 Em reservat&ioe, ou mesmo em lagos de forma alon- 
qada. onde existem consider6veis movimentos de dgua. 
devem-se estabelecerv8rfas se@es transversais ao lonqo 
da massa liquida. 

6.2.3 OS lagos pcdem sofrer varia@ss sazonais, varia@es 
estas relacionadas corn uma skie de fen6menos. tais coma 
estratificaq6o. mistura, modifica@o de biota e outros. 
Dependendo do tipo de lada e sew uses. 0s programas de 
amostraqem p&em ser desenvolvidcs em fun@o de seus 
ciclos naturais. 

6.2.4 Devfdo 80 grade volume de liquid0 contido nos laqas 
e reservatMos, a vatfa@o da qualidade das Aquas n8o 6 
SiqMiitiva. podendo-se conskterar urn raio de 3 m do ponto 
da amostragem. Urn m&do para a fixa@o de pontos B o 
use de b&as. embora haja grande r&o de elas serem 
danificadas ou retiradas porterceiros. Dai, o m&do mais 
sequro C o use de placas marcadas corn o c6diqo de 
amostragem. fixadas em estacas. Colocam-se duas 
estacas. “ma atr&s da outra, de maneira que se possa 
formar “ma linha reta imaqin8ria. visualizada por urn 
observador em urn barco dentro do lago. Posicionando-se 
duas estacas em cada marqem. obtem-se uma localiza$6o 
do ponto de amostraqem. corn marqem de erro bastante 
reduzida. Entretanto. vale a pena citar que existem titodos 
mais modemos. coma ode reqistro autom&ico de pontos 
de amostraqem. A Fiqura4sewecomo ilustra@o. 

6.2.6 Uma outra sistemz%tica. que orienta a demafr@o de 
pontos de amostragem em laqos e represas. tambern 6 
mostrada na Figura 5. 

6.3 Amostragem 1108 manancials que abssteccm 
esta+es de tmtamento de Bgua 

Ne Fiqura 6, s60 apresentados. de mod0 qe”6ricoo. OS pontos 
que devem ser considerados coma suqestao preliminar. 
para amostraqem em laqoe e represas que abastkem 
esta@es de tratamento de @~a. 

6.4 Amostregem em curses de dgua 

6.4.t A localiza@o. freqkkcia e ndmero de amostras a 
serem coletadas nos cwsos de Aqua devem ser determi- 

nados em fun@o do objetivo da avalia@o que se est6 
desenvdvendo e do estudo preliminar (ver Capltulo 6). Em 
urn proqrama tlpico de amostragem em ++guas correntes. 
s60 incluidos locais de amostraqem conforme as Fiquras 7 
e 6. 

6.4.2 Deve-se evfiar amostraqem em: 

a) has em q”e pode ocorrer estagna@o de &ua; 

b) dress localizadas prkdmo & marqem intema de 
cuwas. vista que elas podem nHo ser refxesenta- 
tivas: 

c) dreas de refluxo de curso de &qua. 

6.4.3 Para sitUa.#es mais COmpleXaS. quando v&fas 
descargas de efluentes est6o envalvidas, a amostraqem 
dew incluir a montante e a jusante da ilrea das descarqas 
combinadas, alem da coleta de amostras diretamente de 
cada efluente. Usando-se dados microbiol6gicos e fisico- 
qufmicos disponiveis e a vaz&o da descarqa, pode-se 
determinaracontribui@odecadafonte poluidora. 

6.5 Efluentes damesticoe e industrials 

6.5.1 Fmentemente B neces&ia a amostmgem ds efluen- 
tes de unidades de tratawnto de esqotos domkticos. de 
dguas residuarias industriais ou a caracterizap60 destes 
efluentes. antes da seu latyamento no corps receptor. As 
reqras que determinam a freqOBncia da amostragem estao 
condicionadas 80 tipo de processo empreqado. regime de 
produqBo. uses da dgua e capacidade de autodepura@o. 
enfim. Bs raz6es determinantes do estlldo e/o” controle. 
Nos cases em que ocorre pouca varia@o nas 
caracteristicas do efluente. s&o necess&ias poucas 
amostras. mas. em situa@o oposta. a caracterizaq60 e/au 
controle devem ser intensos. Em nenhum case devem ser 
colhidas amostras compostas para an&lises micro- 
biol6qicas. 0 nrimero de amostras analisadas deve ser 
suficiente para fornecer dados estatisticamente 
representatives. tanto no aspect0 fisico e quimico. coma no 
microbiol6qico. 



Legenda: A - entmda dolago 

B . em pontos que recebem fontes potenciais de polui@x 

- Bl - regiks domiciliares 

- 82 - regi6es agmpastofis 

83 - regi6es industtiais 

C - em pontos que cobrem a etiens?m axial do corpo de 6gua 

D praias 

El - na saida antes da barragem 

E2 - na saida aph a barragem 

flgwa 5-Locali~~odepontosdeamostragamem lagoserepresas 
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Figura 6 - Localizaq60 de ponies ck q mostregem em lagos e repreaae de oepta@o 

6.6.2 0 grau de pofui$Bo das Bguas residueHas varia em 
fur@o daconcentm@io. vaz60 e freqti6ncia de layamanto. 
de acordo corn as atividades desenvolvidas. Em resume. 
as necessidades de controle e caracteriza$6o das 6guas 
residu&rfas t&mcomoobjetivo: 

a) determinar a concentra@o e toxicidade. a curt0 e a 
longo prazo. das substencias qufmicas. em re1ag.o 
aos seres humane?.. ao sistema pljblico de esgotos 
e aos nscos para a biota; 

b) determinar as quantidades de poluentes layados 
durante 24 horas; 

c) explorar o potential de recupera@o de despejos 
num determinado processo, considerando as mo- 
difica@es a serem efetuadas e apreciando a re- 
la@ entre custo. risco e beneficio: 

d) identificar OS fatores que inffuem na produ$Ho de 
6gua residu&ia. pmveniente de urn determinado 
pmesso; 

e) invesffgar e demonstrar as vadaqdes nas carac- 
teristicas e concentra@es das &guas residu6das; 

1) estabelecer bases para o tratamento das 6guas re- 
sidutirias. separadamente ou em combina@o; 

g) determinar o tisco do efluente aos uses da &gua, 
acumula@o de cadeia alimentar e seu retlexo na 
capacidade da autodepura@o do corps receptor. 

7 ParSmetros a serem determinados 

OS paramehos a serem deferminados s60 os previstos na 
fegisla@o federal e e&dual em vigor. No cdt6rio ds sele+o 
de par6metros. devem ser levados am consideraqBo OS 
objetivos dos estudos e OS dados provenientes do 
diagn6stico das causas que podem comprometer a 
qualidade ambiental. Corn rela+io aos pa&metros para 
caracterira$6o das dguas residu&ias 8 aos aspectos le- 
gais que devem ser obsetvados. deve ser kvado em con- 
sidera@Io 0 previsto em 6.1.3. Sempre que possivel. deve 
ser pesquisada a presenca de poluentes t6xicos de con- 
trole prforit&io (ver Anexo). 
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IANEXO 
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ANEXO - Lisla de poluentes t6xicos de controle prioritirio 

1) Acenafleno 

2) Acetona 

3) Acdnolinitrila 

4) Acmlefna 

5) AldriniQiiddn 

6) AJuminio e compaslos 

7) An-ianlo 

6) Aminas secund&ias 

9) Am6nia 

10) Anlim6nio e composlos 

11) Arsbnio e composlos 

12) B&do e composlos 

13) Benzelw 

14) Benzenos cforados (excelo diclorobenzenos) 

15) Benzidina 

16) Berflio e cor~oslos 

17) Biienil 

16) Bibenilas policloradas (BCPCs) 

19) Bilenis polibromados 

20) Bismulo e composlos 

21) Bore e composlos 

22) Bromo 

23) CBdmio e composlos 

24) Chumbo e composlos 

25) Cianelos 

26) aordano 

27) Clorelodevinila 

26) cloro 

29) Cloroalquil&eres (Cforomelil. cloroelil&er e &eres 
mislos) 

30) Clorofenol 

31) Clorof6rmio 

32) cobano 

33) Cobre e composlos 

34) Cromo e composlos 

35) DDT e malaMfilos 

36) Decforopropano e dicloropmpeno 

37) Demeton 

38) Dialquikleres 

39) Dibenzofurano 

40) Diclorobetuenos (1.2-. l-3, e 1 ,+diilorobenzenos) 

41) Diclorobenzidina 

42) Dicloroetilenos (1 ,l- e 1 .Bdicforpelileno) 

43) Difenikler 

44) Dfenilidrezina 

45) Dinilmlolueno 

46) 2.4-D 

47)2.4-diclomfenol 

46) 2.4-dimetfffenol 

49) 2.4.5TP 

50) Endosulfame melaMfffos 

51) Enddm e melab6licos 

52) Eslireno 

53) Elanos clorados (inclusive 1.2-dicloroelano e 
1.1.lrfcloroelano) 

54) Etilbenzeno 

55) Fen6is clorados (excelo relacionados em oulro lugar; 
inclui lriclorolen6is 8 cres4is clorados) 

56) Fen01 

57) Feno e composfos 

56) Fluoranleno 

59) FluOreloS 

60) FMoros e compasloe 

61) Flalalokleres 

62) Gulion 

63) Halo&eres (excel0 aqueles relacionados em oulro 
lugar: in&i clorofenillenil&eres. bromofenilfenilkter. 
bis (disclomisopropil) &er. bis (cloroel6xico) melano 
e dilenil&eres policlorados) 
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64) Halometanos, brometo de metik, bromaf6rio. diclo- 
robromometano. triclorofluorometano, diclorodifluo- 
Wfl.StXlO) 

65) Heptaclom e metab6litos 

66) Hexaclombutadieno 

67) Hexaclomcicloexano (lodes os ishwms) 

68) Hexaclorociclopeniadieno 

69) Hidrocalbonelos amm&icos polinuckares (inclusive 
benzantracenos. benzopirenos, benzofluomnteno e 
indenopirerws) 

70) IsolOrvM 

71) Litioecompcstos 

72) Makfkrl 

73) Mangan& e compcstos 

74) Merctido e wmposlos 

75) Metiktiketona 

76) Metoxiclor 

rr) Mirex 

78) Molibd&nio e compo%s 

79) Naftaleno 

80) Naftakno clorado 

81) N-akanos 

82) Niquel e ccmpastos 

83) NRriliacetat0.s 

84) Niritos/nitratos 

85) Nitrobenzeno 

86) Nimfenbis (inclusive 2,4dinitrofenol e dinitmcresol) 

87) Nitmsaminas 

88) Paration 

89) Pentaclomfenol 

90) Prata e compostos 

91) S6dioecompostos 

92) sunatos 

93) Sulletos 

94) T&Ii0 e compostos 

95) Tetpenos 

96) Tetracloretfkno 

97) Tetmclorwto de carbono 

98) 2.3,7. Etelraclorodibenzeno-pdiorina (TCDD) 

99) Toluew 

100) Toxafeno 

101)Trfcloretikno 

102) Urhio 

103) Varddio 

104) Zinc0 e compostos 

Nota: Em todo 0 conteljdo deste Anexo. o term0 “compost& 
compdempnstos orghica e inorg.%icos. 
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