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IntroduçãoIntrodução
- A principal fonte de poluição atmosférica no DF 

vem da grande frota de veículos automotores 
através da queima incompleta de combustíveis 
fósseis, o qual, ocasionam também na emissão 
de alguns metais pesados 

- Houve o interesse de desenvolver neste projeto 
o levantamento da quantidade de emissão dos 
metais pesados no ar do DF, e ainda que este 
sirva para estudos futuros na avaliação os 
danos à saúde e ao meio ambiente.
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ObjetivosObjetivos
- Realizar as análises quantitativas dos metais 

pesados (Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Pb, Mn, Na, Ca, K, 
Li, Cd, Fe) pelas amostras coletadas pelos      
Hi-vol;

- Elaborar relações estatísticas entre os cinco 
pontos de monitoramento da SEMARH-DF;

- Comparar os resultados obtidos diferentes 
pontos de amostragem determinando a 
similaridade entre eles.

Área de EstudosÁrea de Estudos
Estudamos os cinco pontos de monitoramento da 
SEMARH no DF:

1 - Centro da Cidade Satélite Taguatinga(T);

2 - Rodoviária do Plano Piloto(RPP);

3 - Setor Comercial Sul do Plano Piloto (SCS);

4 – Fercal I na Cidade Satélite de Sobradinho e

5 - Fercal II na Cidade Satélite de Sobradinho .

MetodologiaMetodologia
- Coleta dos filtros semanalmente em cada 

estação, sendo o período de amostragem de 24 
horas nos aparelhos de grande volume (Hi-Vol);

- Uso apenas das amostras coletadas no dia      
04 /04/ 2003 em todos os 5 pontos monitorados;

- Leitura no Espectrômetro de Absorção Atômica 
por chama dos metais Zn, Fe, Pb, Cu, Co, Ni, 
Cr, Cd e Mn; 

- Leitura no Espectrofotômetro de Emissão 
Atômica chama dos metais: Ca, Li, K  e Na.

- Análise estatística das concentrações obtidas 
no Software SSP 8.0, assimilando e agrupando 
os diferentes pontos.

Resultados e DiscussãoResultados e Discussão
As melhores correlações foram Zn com Pb e com 

Cd, Pb com Cd, Co com Ni, Mn com Ca, Na
com Ca e com K, e Ca com K e com Li.

•

ConclusõesConclusões
- Concluímos que os cinco pontos analisados 

separam-se em três grupos distintos:
1º Grupo: Setor Comercial Sul
2º Grupo: Rodoviária e Taguatinga
3º Grupo: Fercal I e Fercal II

- A distinção entre os grupos se deu devido a 
presença em maior ou menor quantidade dos 
metais pesados: Pb, Cd, Na, Ca, K.
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Resultados e DiscussãoResultados e Discussão
• Obtivemos a relação que há entre os pontos de 

amostragem, por análise de agrupamento 
(Cluster),  que  usa a distância  euclidiana e a 
média entre os grupos como método de 
classificação:

Resultados e DiscussãoResultados e Discussão
• Por análise hierárquica Cluster, RPP e 

Taguatinga foram bem similares, o SCS bem 
diferente dos demais, enquanto que Fercal I e II 
apenas se assemelham.

* número da amostra em triplicata

Apoio: UCB e GEMOA/SEMARH/DF


