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Resumo

A area de pesquisa, representa urna das regiOes, do Estado
do Rio Grande do SuI, com maior nUmero de atividades industriais e
com elevada ocupa~o urbana. Localizada no Vale do Rio do SUtOS,
abrange, principalmente, os municipios de Campo Born, Novo
Hamburgo e Sao Leopoldo.

A ocupa~o da Bacia do Rio dos Sinos, consolidou-se no
seculo passado, com a chegada dos colonos alemaes. Em 1824, foi
fundada a colOnia alema de Sao Leopoldo. Ate a decada de 40,
apresentava boas condi~s de balneabilidade e ate de potabilidade,
segundo BECKER (1995). Posteriormente, estas condi9Oes foram
se deteriorando a ritmo acelerado devido ao aurnento populacional,
associado ao desenvolvimento do parque industrial, com seus
rejeitos e esgotos lan9000s ao rio e seus banhados.

Concentra~s que indicam niveis de polui930, mais
significativa, ocorrem junto aos arroios Luiz Rau, Pampa e Kruze,
onde se concentra, alem da ocupa930 urbana, urn grande nUmero de
atividades industriais.
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Abstract

The area studied is one of the most developed regions ofthe
Rio Grande do SuI State, due industrial activies and high urban
occupation. It is located in the Sinos river valley, is mostly occupied
by municipalities of Campo Born, Novo Hamburgo and Sao
Leopoldo.

The settlement of the Sinos river basin has been
consolitaded in the last century, by the on coming of German
immigrants. In 1824, it was founded the German colony of Sao
Leopoldo. Until the 40's, there were good bath conditions and the
water was potable (BECKER, 1995). After that, the whole
conditions got worse in a accelerated rhythm, due to population
increase, associated with development of the industrial site, with its
waste spilled into the rivers and marshes.

The most significative level of pollution is found in the neet
of Luiz Rau, Pampa and Kruze creeks with Sinos river, where there
a urban concentration and several industries.

Introdu~io

A area de estudo representa uma das regiOes do Estado do
Rio Grande do SuI, com maior niunero de atividades industriais e
com elevada ocupa~ao urbana. Localizada no Vale do Rio do Sinos,
representa a por~o de terra sobre influencia do Rio dos Sinos, entre
o arroio Campo Born e 0 Canal Joao Correa. Est:i 1imitada
geograficamente pelas coordenadas: 29°50' e 29°36' de latitude SuI
e 51°12' e 50°57' de longitude Oeste e abrange os municipios de
Campo Born, Novo Hamburgo e Sao Leopoldo (Figura 1).

Para fins de analise do grau de polui~o, comparamos os
dados levantados com os limites estabelecidos pela Legisla~ao

Brasileira apresentada na resolu~o do CONAMA 20/86.
Considerando que, 0 enquadramento dos corpos d'agua deve estar
baseado, nao no seu estado atual, mas nos niveis de qualidade que
deveriam possuir para atender as necessidades da comunidade, 0
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Rio dos Sinos, na regiao de estudo, deve no minimo ser enquadrado
na Classe 3. Essa classifica~o, segundo CONAMA, corresponde
as aguas doces destinadas ao abastecimento domest.ico, apos
tratamento convencional; a irriga~o de culturas e; para a
dessedenta~o de animais. Alem disso, fazemos algumas
considera~s, quanto aos teores propicios a manuten~o da. vida
aquatica. Os valores padrOes estao apresentados no Quadro(l),
abaixo.

Quadro 1. Limites estabelecidos para prot~o da vida
aquatica e Legisl~o Brasileira para variaveis fisicas,
quimicas e bio16gicas de aguas em sistemas abertos
(modificado pADUA, HB., 1997)
VARIAVEIS AGUA

Metodologia

Estabeleceu-se como limites da area de estudo, a por~o de
terra drenada por urn trecho do Rio dos Sinos e seus afluentes,
limitada pelo divisor de aguas que se constitui em uma otima
unidade de area para estudo e planejamento integrado de recursos
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naturais, pois representam uma unidade fisica, natural e bern
caracterizada.

As areas das microbacias componentes,· foram calculadas
atraves do programa computacional "Sistema de Informa95es
Territoriais (SITER 3.0)", desenvolvido na Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM).

Os estudos utilizaram como base, fotografias aereas em
1:60.000 e cartas topograficas do Ministerio do Exercito de escala
1: 50.000 (Novo Harnburgo - Follia SH.22-V-D-VI-2 de 1976, Sao
Leopoldo - Follia SH.22-V-VI-4 de 1978, Taquara - Follia SH.22
X-C-IV-l de 1979, Gravatai - Follia SH.22-X-C-IV-3 de 1969).

A discussao das condi95es sanitcirias do Rio dos Sinos foi
realizada com base em urn conjunto de dados desenvolvidos pela
Fundayao Estadual de Proteyao Ambiental (FEPAM), de 1990 ate
1998. Os parametros inicialmente discutidos dispoom de urn born
volume de dados, sendo bastante representativos para a analise
ambiental. Os dados coletados para as variaveis de estado, pH,
condutividade, oxigenio dissolvido, DBO, DQO, coliformes fecais,
foram submetidos a analise de variancia em funyao das variaveis de
controle, estayao de amostragem, meses do ano e 0 proprio ano.
Quando na analise de varian~ foram detectadas diferen~s

significativas, as memas das variaveis de estado foram comparadas
atraves do teste de Tukey. Os valores das variaveis de estado foram
ajustados a 16 modelos de regressao disponiveis no suporte
computacional SABG, em funyao dos meses do ano e dos anos
coletados. A escollia dos modelos selecionados para cada variavel.
seguiu os criterios de maior coeficiente de determinayao entre os
modelos significativos (p<0.05).

Caracteristicas da rede de drenagem

o rio dos Sinos e urn dos afluentes da margem esquerda do
Rio Jacui, que juntamente com 0 Rio Cai e 0 Rio Gravatai formam
o Guaiba. E sinuoso e pouco acidentado a partir do seu curso
memo. Suas nascentes estao localizadas na regiao leste do Estado
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do Rio Grande do SuI, no Municipio de Santo Antonio cIa Patrulha,
seguindo a dir~o leste-oeste, ate 0 municipio de Novo Hamburgo
e, a partir cIai, volta-se para 0 SuI, rnantendo esta dire9ao ate a foz.

A ocupa9ao cIa Bacia do Rio dos Sinos consolidou-se no
seculo passado com a chegacIa dos colonos alemaes. A partir cIa
d6cacIa de 50, inUtneras indu.strias, com destaque no setor de
curtume, fabrica9ao de cal9ados e metalurgicas associacIas a
componentes de cal9ados instalaram-se na regiao e atrairam grande
numero de rnigrantes. 0 processo de polui~o do Rio dos Sinos
associa-se a essa epoca. A area de estudo, faz parte cIa por9ao
ocidental do curso do Rio dos Sinos, estando delirnitacIa pelas
rochas vulcinicas do Planaho, com ahitudes maximas superiores a
400m e a "Serra do ltacolorni" com altitude maxima ao redor de
300m, perfazendo urna area total de 35380,5ha (figura 2).

Uma importante caracteristica do Rio dos Sinos, nessa
regiao sao seus banhados (figura 3). Hoje, aincIa restam em preeario
estado de conserva~o, nas margens do Rio dos Sinos, poucos
banhados, por constituirem areas de dificil acesso e por estarem
sujeitas as inuncIa90eS peri6dicas. Sao refugio cIa fauna silvestre,
viveiro natural para a produ~o de peixes eaves, aincIa auxiliando
como reguladores do regime hidrico do rio e como fihros biol6gicos
cIas aguas.

An3lise das condi~oes sanitarias do rio dos Sinos

A analise cIas condi90es sanitarias, do Rio dos Sinos, teve
como base urn conjunto de cIados fomecidos pela FuncIa~o

Estadual de Prote9ao Ambiental (FEPAM), de 1990 ate 1998.
Na regiao de interesse, estao presentes sete (7) esta90es de

amostragem, marcacIas, de montante a jusante, ao longo do Rio dos
Sinos, conforme mapa cIa Figura (2). Somente as esta95es 4 e 5 nao
dispOem de cIados completos, com anatises a partir de 1993.
Esta~io SI01 - Esta esta9ao de amostragem, localiza-se na
capta930 de agua, para abastecimento, do municipio de Campo
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Figura 2 - Mapa hidrogrMico

Figura 3 - ValZea alagada do Rio dos Sinos (banhado da Leopoldina,
Lat. 29°45'30", Long. 51°8' 15",02/97).

137



Born. Em rela~ao a foz do Sinos,. fica distante 67km, entre os
municipios de Campo Born e Sapiranga.
Esta~io SI02 - Esta esta~o e a ultima, antes da entrada, do Rio do
Sinos, na regi30 fortemente industrializada. A esta~o esta a jusante
da ponte da estrada de Barrinha, municipio de Campo Born, distante
66kmda foz.
Esta~io SI03 - A esta~o esta localizada, na regiao de capta~o de
3gua da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), para
o municipio de Novo Hamburgo.
Esta~io SI04 - A esta~o Sl055, 53km da foz, esta localizada
proximo a foz do arroio Peao, importante afluente da margem
esquerda do Sinos, que drena a regiao de Lomba Grande e extremo
leste de Sao Leopoldo.
Esta~io SIOS - Localizada na foz do arroio Luiz Rau, 47,5km da
foz, representa uma das regi5es mais criticas em termos de
qualidade ambiental.
Esta~o SI06 - Esta localizada na area de capta~o de agua do
munic~pio de Sao Leopoldo, 44km da foz.
Esta~io SI07 - Representa a esta~o mais a jusante da area de
interesse, a 38km da foz, localizada ajusante do canal Joao Correa
(500m).

Discussio dos parimetros analisados

Parimetros fisicos/fisico-quimicos
Temperatura

A temperatura das aguas variam de valores ao redor de
25°C nos meses mais quentes, de dezembro, janeiro, fevereiro e
mar~, diminuindo para ao redor de 19°C em abril, maio, outubro e
novembro. Nos meses de invemo, junho, julho, agosto e setembro,
ocorrem os valores mais baixos, ao redor de 15°C.

o valor medio anual ao redor de 19°C, classifica as aguas
como mas (PADuA, 1997).
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Condutividade
A condutividade varia, nas diferentes esta~, refletindo a

contribuiyao antropogenica de ions ao ambiente aqmitico, confonne
podemos verificar na analise do Quadro (2).

Quadro 2. Medias de condutividade (J.UDhos/cm -I ) das 7 estacoes de
amostragem, do Rio dos Sinos, entre 1990 e 1998.

Obs: medias seguidas de letras diferentes diferem significativamente
(p< 0.05)

o estudo dos dados de condutividade, apresentados, permite
inferir a forte influencia antropica, em especial, nas esta~ SI04 e
S105. Nas tres primeiras esta~s e nas duas il1timas, 0 padrao dos
valores e semelhante e inferior ao limite de 150J.U11hos/cm-1

(DMA, 1982). Os valores de condutividade, nessas esta~s, indica
que a concentrayao de ions dissolvidos nao atinge 0 limite indicado
como poluido.

A analise dos valores mais elevados e minimos (Quadro 3),
permite verificar que a partir da esta~ao S103, ir).gresso na area
fortemente urbana, valores superiores ao limite irao ocorrer. Alem
disso, e possivel determinar que, 0 mes de julho em todas as
esta~s e 0 que apresenta valores mais baixos, enquanto, em abril e
junho ocorrem os valores mais elevados.
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Quadro 3. Valores mOOios e extremos para a condutividade nas
diferentes Estac&s do Rio dos entre 1990 e 1998.

Potencial Hidrogeniooico (PH)

Os valores de pH , no trecho em interesse, estao ao redor de
7 em todas as esta~s de amostragem, variando entre 6 e 7,2, ou
seja de neutro a levemente acido, dentro do intervalo normal de
aguas continentais. No Quadro (4.) esta apresentado uma analise da
varia~o do pH entre as esta~s. 0 pH e levemente alcalino nas
tres prlmeiras, praticamente neutro nas duas ultimas e levemente
acido nas esta~s SI055 e SI048. Isso pode estar associada a
presen~ de acidos fracos tais como, HzP04 , HC03, HzS, proteinas
e acidos graxos, oriundos da contribui~o antr6pica.

Desvio Padrio.-- , -.~_.~_ , ~

0.274
0.260
0.267
0.431_..;,..•." ',._..•.._,.~ ~ ,"_ , ,.•..,.•, .

0.405
0.406
0.225

de letras diferentes diferem
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Parimetros Quimicos
Oxigenio Oissolvido (00)

A analise dos clados, penlite caraeterizar 0 comportamento
geral dos teores de oxigemo dissolvido, em rela~o aos meses do
ano. Identifica-se que, em todas as esta~s analisaclas existe uma
forte rela~o entre os meses do ano e os teores de oxigenio
dissolvido, sendo que, os maiores teores se associam aos meses de
invemo, normalmente periodo mais chuvoso, e os menores aos
meses de vemo. E possivel modelar a varia~o de oxigenio em
fun~o dos meses do ano atraves cia equa~o de regressao expressa
pelo gnifico cia Figura (4.), abaixo.

I oXigenio I
8

7

6

5

4

3

2

o
'" '" ... '" ::

Figura 4.Varia930 dos niveis de oxigenio em funcao dos meses do ana

Em rela9ao a varia~o imposta pelas esta~s, sobre os
teores de oxigenio dissolvido, pode-se afinnar que, existe diferen9a
significativa entre as medias clas esta~s como pode-se observar no
Quadro (5).
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Quadro 5. Concentracao media de oxigenio dissolvido entre as estacOes
de estudo.

Media oxigSnio Desvio
dissolvido (mgIl). Padrao

1.09 1.137
7.08 1.126
6.59 1.254
5.71 2.731

·4.75 2.052
6.10 1.254
5.30 1.609

Obs: medias seguidas de letras diferentes diferem significativamente
(p<0.05)

Os teores medios nas tres primeiras esta¢es sao similares.
Os teores mais criticos ocorrem nas S105, SI04 e S107, dado a forte
contribui~o de esgotos urbanos.

No Quadro (6), observa-se que, nas 3 primeiras as
concentra¢es de oxigSnio sao, em geral, superiores aos limites
indicados para a manuten~o da vida aquatica de 4mg/l (pADUA,
1997). Entretanto, na S103, no mes mais critico, de fevereiro,
ocorrem teores abaixo dos limites estabelecidos. Esta esta~o de
an~ilise, marca 0 ingresso, na regiao, de uma grande contribui~o

urbana.
Na esta~o S104, e·significativa a varia~o dos valores. A

esta~o SI05 e a esta~o de amostragem com teores mais criticos
com rela~o ao oxigSnio dissolvido. A grande contribui9ao de
esgotos urbanos no arr~o Luiz Rau, faz que ocorram, nesta
esta~o, teores bastante criticos em especial nos periodos de menor
precipita~o. A esta~o SlO7,recebe as aguas do arroio Joao
Correa, que apresenta significativa contribui~o de esgotos. Os
valores, em geral sao prox.imos do limite de 4mg/l, mas, valores
muito baixos podem ocorrer.
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10.0 2.6 >media
9.0 3.2 >media•.•..•_....._,,,"'_,._......._...... ..•K'._·_._._._._._,__ ~.'" ....•....••

9.2 6.0 >media
8.7 5.5 :::media

Predom
inante
mgfl

9~7 7.6 > media
_.~._.••",__~_""•..• ""_.",;,,_,,.,,••••_.~ •. _,,_..,•••••_~__ u ..' ..._·,_••__._••• ~

9.5 7.2 >media
9.2 6.8 >tMdia

8.6
8.6
8.2
7.9
6.1
7.6
7.3

Invemo
Media Max Min.
mgIl mgIl mgfl

Predom
iname
mgIl
>media
~

==media
~--

>media
>media
>media
<media

Velio
Media Max Min.
mgll mgIl mgIl

SIOI 6.0 7.0 4.4
SI02 6.0 6.8 4.7
SI03 5.5 6.6 3.8

---~ - ~.~~----

SI04 3.7 6.7 0.2
SI05 2.4 4.2 1.9
SI06 4.9 6.2 3.7
SI07 4.0 6.0 1.8

Quadro 6. ConcentracOes de oxigenio nas diferentes estacOes de
amostragem
Esta~.

Demanda Bioquimica de Oxigenio (DBO)
A analise da rela~o entre as esta~Oes dos teores medios

encontrados, esta apresentada no Quadro (7). Observam-se que as
tres primeiras esta~Oes tern significativa similaridade, assim como
as tres ultimas. A esta~o S104, junto a foz do arroio Peao, difere
das demais, provavelmente pela proximidade de uma industria de
beneficiamento de couro.
Quadro 7. Concentracao media de DBO nas estacOes de amostragem do
Rio dos Sinos, entre 1990 e 1998.

BSTAQ)ES MEDIA Desvio
Patio
0.736

1.56 0.753
1.84 1.048
4".03 2.051

2.48 2.063
2.58
2.68

Obs: medias seguidas de letras diferentes diferem significativamente
(p<0.05)
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SIOl
SI02

·S103
SI04
SI05

. SI06
SI07

o Quadro (8) apresenta os teores medios de DBO, alem dos
teores medios maximos, seguido do mes que ocorre, nas diferentes
esta~s de amostragem. Observa-se que, os teores medios de DBO,
no Rio dos Sinos, permite a manuten9io da vida aqUlitica ate 0 rio
sofrer forte influencia da area urbana de Novo Hamburgo, quando
ocorrem teores superiores a 5mgll.
Quadro 8. Teores medios de DBO por esta~s de amostragem.
ESTACAO Varia9io dos Teoresmedios

teores medios maximos mgIl- (roes)
I?BQ(~g{l)

1.0-1. 8 1.88 (abril)

1.1-2.1 .. ~.~~CI1?~); 2·!?{~t

1.1-2.9 2.92(abril);2.63(set)
__J.~:JI~ __~(abril); lO.6(fev);17(~)

1.5-13.5 13.5(ago);13.5(dez)

1.5-2.8 }.~(~);~J(~~) _
1.8-3.9 3.9(abril);3.8(Set)

Deve ser salientado que, nas areas de coleta d'agua para 0

abastecimento urbano, a com maior risco e de Sao Leopolda, onde
sao encontrados teores de DBO superiores a 5mgll. Os meses de
abril e setembro foram os que apresentaram teores relativamente
mais elevados durante 0 ano, provavelmente associado a mudan~as

na atividade biologica.

Demanda Quimica de Oxigenio (DQO)
A medida de DQO da agua pode diferenciar

apreciavelmente do DBO, pela presen~a de compostos pobremente
biodegradciveis, principalmente oleos e graxas e os hidrocarbonetos
associados, pois, os veiculos de carga e passageiros no Brasil usam
principalmente 0 oleo diesel (LUCAS, 1990). Os valores medios de
DQO nas esta~s de amostragem sao visualizados no Quadro (9).
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Quadro 9. Analise dos teores medios entre as esti~~
ESTACOBS MEDIA (mgIl)

13.33
Obs: medias seguidas de letras diferentes diferem significativamente
(p<0.05)

Os teores de DQO, nao diferem signifieativamente nas tres
primeiras esta90es e nas duas ultimas. Nas esta95es SI04 e SI05 os
teores apresentaram diferen~s significativas entre elas e, entre as
demais esta~s.

Os dados referente a analise de DQO, mostram que, em
geral, os teores medios estao acima de 10mg/1, que e considerado 0

limite permissivel, segundo dados do DMA (1982). Vma vez que,
representa todos os compostos capazes de consumir oxigeruo,
compreendendo as substancias 030 biodegradaveis, sua
concentra~ao elevada, no minimo, indica ocorrencia de despejos de
natureza industrial. 0 Quadro (10.), apresenta a varia~o das
medias em cada esta~ao de amostragem e os teores medios mais
elevados no respectivo mes de amostragem. 0 comportamento do
DQO, segue do DBO, entre as esta95es de amostragem, ou seja
inicia com teores relativamente baixos nas duas primeiras esta95es,
sofre urn ligeiro acrescimo na que segue e, ocorre 0 pico nas
esta~Oes SI04 e SI05. As esta95es que se seguem apresentam teores
relativamente menores que as duas anteriores, mas superiores que as
loca1izadas mais a montante.
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SIOl
SI02
SI03

Quadro 10. Teores de DQO nas diferentes esta~s de amostragem
ES1'.~AO VARIA<;AO DAS MAJORES MEDIAS

MED~~ (mg/lt .__~_ ~l._~~_
9~13.5 13.5 (out)

9-14 .............• I~(<>llt,n()v)
1O~16 16(out)
17-6363(ago)
21-64 64(ago)

.. :le0-1c 7 17(a\)} .
10-16 15;5(ab),15.98(maio)

RELACAO DQOIDBO
A rela~o DQOIDBO revela 0 toor de material orgfulico 1130

biodegradavel. Valores de DQOIDBO >5,0 (LUCA et all, 1990),
indicam que a maioria das substfutcias sao biologicamente pouco
decomponivel, indicando forte contribui~o de materiais industriais.

Quadro 11. Rela~ao DQOJDBO para cada esta~ao de amostragem
ESTACAO DQO .. ~_ .. DQOIDBO

SI01 10.75 1.48 7.26
S102. 11.20 1.56 7.18

.~ .._-

SI03 11.76 1.84 6.39
SI04 36.47 4.03 9.05
5105 42.74 ~.48 17.16
SI06 13.09 258 5.07
5107 ~--ii3~2.68~ ---~97-~- -

Verifica-se, pela analise do Quadro (11.), que nas tres
primeiras esta~Oes, eelevada as concentra~s de compostos pouco
biodegradaveis. Essa concentra~o aumenta na esta~ao que segue e
se toma extrema na esta~o S105, localizada junto a foz do arroio
Luiz Rau, que recebe a contribui~ao da regi30 urbano/industrial de
Novo Hamburgo (Figura 2.). Nas esta~s mais a jusante, a rela~o

entre DQOIDBO, apresenta valores pr6ximos de 5. Isso se verifica
porque, apesar de ambas as esta~Oes apresentarem concentra~Oes
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mais elevadas de substancias que demandam oxigenio, relativo as
primeiras esta~Oes, a contribui~o de esgotos domesticos passa a
ser, relativamente, mais significativa que a contribui~o de
substancias pouco biodegradaveis, como e comum em efluentes
industriais.

Parametros biol6gicos

Colifonnes Fecais
o parametro biologico, mais importante para medir as

condivQes sanitcirias de qualquer agua e a analise bacteriologica. As
bacteria do grupo colifonne, presentes em material fecal, sao as
principais limitadoras do uso da agua para consumo humano. A
presen~a de colifonnes fecais, na agua, indica obrigatoriamente a
ocorrencia de material intestinal. Essas bacterias nao sao
patogenicas, entretanto, dado 0 extraordinario nUmero que se
encontram no material fecal, e muito pouco provavel que a presen~

deste material, ainda que extremamente diluida, nao seja revelada
pela analise dos colifonnes.

Pela observa~ao do Quadro (12.) nota-se que os teores de
colifonnes sao muito variados entre as estavQes. A esta~o 8101,
apresentou valores relativamente mais baixos e mostra,
estatisticamente, similaridade com os teores medios da esta~o que
segue. A esta~ao a jusante, 8103, apresenta teores medios com
similaridade estatistica com a esta~o anterior e a posterior, a 8104.
Nessa esta~o os teores medios de colifonnes fecais sao muito
elevados passando para alto risco nas tres ultimas estavQes, com
valores medios variados e refletindo a grande contribui~o de
esgotos domesticos, corroborando com a interpreta~o da rela~o
DQOIDBO.
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Quadro 12. Medias de coliformes fecais, em nmp/l00ml, nas 7 esta¢es
de amostra~em no Rio dos Sinos entre 1990 e 1998.

MEnIA

Os teores de coliformes, em geral, eelevado em todo trecho
de interesse, ultrapassando os limites estabelecidos para aguas da
Classe 3 (CONAMA) de 4000 org/lOOml. Conforme Quadro (13.),
verifica-se que a esta~o SI05 e a que apresenta os teores mais
criticos, devido sua coloca~o na foz do arroio Luiz Rau que drena
a contribui~o urbana do municipio de Novo Hamburgo. 0 aumento
populacional sem duvida tern agravado a situa~o de risco.

Quadro 13. Teores de coliformes fecais nas diferentes esta¢es e meses
mais criticos
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Conclusao
A amilise geral, dos resultados mostra condi~Oes sanitarias

de ruins it pessimas, de montante a jusante.
As drenagens afluentes que mais contribuem com os

impactos gerados sao 0 arroio Pampa e Luiz Rau na margem direita
e 0 arroio Kruze na margem esquerda.

A utiliza~o da agua do Rio dos Sinos, nessa regiao, para 0

abastecimento publico esta comprometido devido os niveis de
polui~o. 0 aumento populacional e as empresas na regiao que tern
cortado gastos com 0 controle ambiental tendem, cada vez mais, a
agravar a situa~o.

Referencias bibliograficas

CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente (1986).
Resolu~ao n. 20/86. Regulamenta~o sobre a c1assifica~o e
padrao de qualidade das aguas.

DMA - Departamento de Meio Ambiente - SSMAIRS (1982).
Bacia Hidrografica do Rio dos Sinos - estudo geral. Relatorio
Intemo,90p.

DMAE - Departamento Municipal de Aguas e Esgotos (porto
Alegre). (1975). Qualidade Sanitaria do Rio dos Sinos.
Relatorio Interno, 72p.

LATINOCONSULTIITACONSULT/CORSAN (1974). Estudo
Hidro-sanitario do Rio dos Sinos. Relatorio Interno, julho,
CORSAN.

LUCA, SJ. de; CASTRO, C.B. & IDE, C.N. (1990).
Contamina~o da chuva e da drenagem pluvial. Revista
Ambiente, v.4, n.1, p.49-53.

PADUA, H.B. (1997). Variaveis fisicas, quimicas e biol6gicas para
caracteriza~o de aguas em sistemas abertos. ill: Indicadores
A!Dbientais (Coord. MARTOS, H.L. & MAlA, N.B.)
Sorocaba, SP, p.89-98.

149


	Untitled



