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Abstract - This paper refen to Ihe study of areas 10 implementll sanitary landfill in Pono Alegre, Bmzil. The sites 
considered 10 cause lhe least impacI were selecled by using remote sensing and analysis of municip.,1 legislation and 
environmental protection agency rules. The initial cri teria - dimension. level of degmd8tion nnd land use in Ihe vicinily 
led 10 Ihe se lection of five (5) sites thai are old stone..qullrrics. aClive slOne-quarries Bnd siles without specific usc. Based 
on the sludy of differem physical conditions - climate. basically winds. geomorphological aspeclS (slope, altitude and 
drainage). geological fcallln:s (I;lhology. soil. faulling and altel1llioo levels) and vegel8lion. lhe aUlhors suggest1he area 
which will have !he IcllSI impaci on the environment al1hough the longcr distance from waste producing areas increases 
!he costs oflrealment. Considering its geographic situll1ion and physical conditions. the count y of P0I10 Alegre does nOi 
have any sile which might be fully appropriate for this purpose. Therefore. the: government should find new alternatives 
for Ihe disposal of urban solid waslC. 

Resumo - Este IfDbalho tl'llta doeslUdode mas para a impll1m~50de urn aterrosanittrio IW) municipio de Pono Alegre. 
Brasil. Os locais considerados menos impactantcs, foram sclecionados pm scnsoriamento remoto e an.1lise das nonnas 
vigentcs na legisl8~1I0 municipal enos orgllos de prot~~o ambienta!. Os crittrios iniciais. dimenslo. grau de degrad~.io 
e usodo solo Ilo emomo. levlll1lm:\ sel~lio de 510caisque se constilUem em antigas pedreil'llse/ou saibroiras. desativadas 
e/ou em alividade. e aqucles sem usoespccifico do solo. A panirdo cstudo do condiciOllamemo ITsico dcs1DS cinco :\reas, 
ou seja, an.1Ii.~e do clima (basicamenle ventos), aspectos geomorfologicos (declividade. altitude e dreIiDgem). caracterls· 
ticas geologicas (Iitologio. solo. gmus de fr:lluramcmo e alcer~Ao)e veget~ao. foi pDSSivcl sugerirquol ma se apresenta 
como a alternaliva menos impactanle DO ambienle. embora a mcsma cSleja bastame dismnciada do maiorcentro produtor 
de lixo. 0 que cleva os custos de trlUamenlO dos rcsfduos sOlidos devido ao lranspone. Considemndo a sll~lIo geogrMi· 
ca e 0 condicionamemo flsioo dos vazios urbanos do municipio de Pono A~gre. conelui·se que n10 c~istem C!i~ 
100almeme adequados para esse lim que 3teOOam as neccssidadcs do referido municipio. Calle, pois. aoslirgios lIoverna
mentais buscar novas aitemal;vas pam a destin~:lo dos resfduos sOhdos urbanos. 

INTRODUI;:AO 

No Rio Grande do Sui, os modelos de des(inarrao e (ra
lamenlO dos residuos s6lidos tern sido Ulilizados de fonna 
pouco adequada, na medida em que nao exisle urn 
aprofundarnento cienlifico de metodologias que busquem 0 
entendimento de sua desagregarrao e decomposirrao ao longo 
do tempo e do esparro. Isto porque a deslinarrao desles rcsi
duos esfa quase sempre associnda u locais de menor valori
Z:l(t1io urbana e consequentc inslal:toy1io de uma popular;ao de 
baixa renda e scm forte rcprcsenwoy1io polftica. 

Em tennos gerais. as residuos podem ser considerados 
como lodo e qualquer material indesejavel e descartavel. 
oriundode alividades domesticas, urbnnas, industriais e agrf
colas, e que ocorrem sob fonna liquida, s6lida e gasosa. 

Os residuos s61idos podem ser classificados baseados 
em suas propriedades, composir,rao e fonte. No entanto. para 
que se estabeler,ra qual a fonna de destinar,rao mais adequada 
e necessario que se conher,ra 0 tipo de material que e produzi
do como residuo s6lido. AlUalmcnte. a proporr,rao de papeJ. 
papeliio. vidros e plaslicos, tcm aumentado em relar,rao aos 
residuos organicos, significando uma taxa maior de aumento 
de material combustivel (Archer et (1/., 1987). 

No Brasil , ao longo das uhimas decadas, as fonnas de 
tra tamento dos residuos s6lidos urbanos tern se reslringido a 
solur,rOes imediatistas, como: lixOes (disposir;ao a ceu aber
to), alerros controlados e alerros sanilatios. 

Os lixOO. fonna prim iii va e altamente nociva de dispo
sioyiio dos residuos, ainda s1io amplamente encarados como 
uma solu~ao paliativa. Seus baixos custos imediatos incenti
yam a sua implantaoyao, pemlilindo que as orgaos adminis
ITlItivos munic ipais naO considerem propostas allernativas 
mais eficazes e menos prejudiciais a popula~ao. No cntanto, 
us conseqiiencias desta nlaneira de disposiyao de lixo, cmbo
ra naO perceptiveis a primeira vista, tomam 0 o~umento pu
blico cada vez mais elevado. tanlO a nivel de saude publica. 
como de rccupcrar;ao ambiental. 

Os alerros controlados sao tambCm amplamente utili
zados e consistent na abenura de valas onde 0 lixo e deposi
lado e em seguida coberto pela pr6pria terra re tirada (Prado 
Filho.1991). 

Os aterros sanitarios, segundo a autor acima, consis
lem na d isposi~iio adequada e IllCt6diCll de camadas de Ibm 
compactado. altemadas com camadas de argila. Podcm ser 
implantados em areas degradad'ls. pam sua recul>crar,riio. ou 
em terrenos sem uso adcquado. Neste caso. estudos das condi-
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yOes ffsic[ls do local, sao neeessarios, principal mente para 
evitar II infiltrayao dos liquidos proveniemes da degradayuo 
da m[lteria orgiinica. A disponibilidade de 111l1terilll seJante 
utilizado como cobenura dos reslduos e outro flltor que deve 
ser levado em considera~uo. 

No caso espccifico de Porto Alegre os incineradores 
foram por algum tempo considerados uma alternativa via
vel, mas as conseqliencias sornente puderam seT avaliadas 
pela atividade repetitiva do processo, cujos resultados causa
ram polui~ao atmosferiCli que, somada aos altos custos de 
inslalllyao e opcra~ii.o. foi 0 motivo de seu abandono, salvo 
no caso de lixo especial. como 0 de origem hospitalar. 

Ainda como alternativa surgiu em 1925. em Sao Paulo, 
a utiliza~ao do lixo como materia prima para adubo orgftni
co, scndo considerado este processo 0 embriao da ideia da 
reciclagem e 0 entendirnento do lixo nao como reslduo 
descartavel, e sim como fonte de materia prima (Ogala, 1983). 
Esta ideia somenle foi retornada no Brasil a panir dos anos 
70 pcla implanta~ao das usinas de reciclagcm, melodo este 
considerado por muitos espccilil islas, como 0 mais adequa
do sob 0 ponto de visla ambiental e social (Ogata, op. cit.). 

o CASO DE PO RTO ALEGRE 

Por solic ila~ao do Departamento Municipal de Limpc
za Urbana (DMLU) de Porto Alegre, RS, foi reatizado pclos 
aul0res deSle trabalho, no ano de 1992, um esludo de areas 
cujas caracleristicas geol6gico-ambientais pennitissem que 
as mesmas fossem consideradas locais propfcios a implall ta
~ao de um ,Herro, para atender as necessidades do referido 
municipio. 

Em Porto Alegre a destina~ao final dos resfduos s61idos 
tern side motivo de discussOes por parte dos 6rgaos compc
tcntes, na busca de alternlltivas menos impactantes ao meio. 
No entanto. dada a grande produyao dos resfduos (1.500 1/ 
dia) e a quase ausente conscientizayao da populayao no que 
diz respcito a esle problema, resta ao DMLU, no cumprimcnlo 
de suas atribuiyOes, a implanlayao de um alerro sanit{trio como 
uma soluyao via vel no momento. 

Com a finalidade de alingir os objetivos propoSloS pelo 
DMLU e a partir de discussOes com lecnicos desle 6rgiio, 
foram estabelecidos pariimetros ffsicos previos e seguidos os 
criterios exigidos pcla legislayao vigente para II selcyao de 
areas sujeitas a implanlayao e instalayao de aterro s[lnilario. 

Os pllriimetros fisicos constaram de: delimitayao dos 
vazios urbanos, analise do clima (basicamenle direl;ao dos 
ventos), aspcctos geomorfol6gicos (declividade, altitude, dre
nagem), natureza do substralO (Iipo tilol6gico, solo, graus de 
fra luramento e de al lera~ao) e vegetat;ao. 

Dentre as exigencias legais fo ram consideradas: I) 0 
atendimenlo lIO Plano Dirclor de Desenvolvimento Urbano 
de Porto Alegre - PDDU - no que se refere as atividlldes pcr
milidas pllrao uso do solo: 2) as nonnas constllnles na ABNT 
e da Fundayao ESladual de Prolet;ao ao Ambiente NaluTliI -
FEPAN - e 3) a seleyao de areas, cuja dimellsao minima uni
laria alendll a uma demanda de 1000 I diaria e com vida util 
maior ou igual a 5 lInos. 

Ressatta-se que a escolha destas areas deve recair, 
preferentemente, em locais ja degradados por ayao antr6pica, 
desde que as mesmas Sirvlllll para lal finalidade. 

Melodologia e Area de Abrangcncia 

A melodologia empregadll conSIOu de tres elapas: 
_ analise de imagem TM do salclite LANDSAT 5, ca-

nais 347 (BGR), datada de 16.09.90 e codificada no WRS 
sob 0 ntimcro 221/81, em esc ala 1:25000, no Sistema 
Inlerativo de Tralamento de Imagem - SITI M - do Centro 
Es tadual de Pequisa em Sensoriamen to Remoto e 
Meteorologia - CEPRSM - da UFRGS. A composit;ao colo
rida utilizada ressalta. pcla coloral;ao azul, as areas degrada
das ou ocupadas pcla matha urbana. A elevilda refletancill 
destes alvos, neste comprimento de onda, indica ausencia de 
vegetayao e baixa retenyiio de umidadc, sendo estes dois 
paramelros identificados nos canais 4 e 7, respectivamente. 
As areas densamellle vegeladas apareccm. nesla composir;:ao, 
com colorayao verde, por ser a reflelancia no infravennelho 
pr6x imo baslllnle elevada. 0 canal 7, infravennelho medio. 
sendo a banda de absort;ao da agua. diminui 0 padrao de 
refletiincia nas areas onde a relenyao de umidade e maior. 

o patlri'io textural das imagens pcnniliu identificar 10-
cais de dcposiyiio aluvionar e areas grani"ticas. Aspeclos 
gcomorfol6gicos (eJevayoes e depressOes) foram tambem 
observados a partir do sombreamenlO na imagem. Lineamen
tos estruturais sao ressilltildos pclo enC[lixe linear da drena
gem e pelll maior densidade de vegetal;ao, alem do padrao 
reticulado gerado por pequenas cristas e su1cos topognificos, 
com continuidade lIO longo de diferenles feiyoes geo
morfol6gicas: 

- analise dos dados obtidos na Secrclaria Municipal do 
Meio Ambienle - SMAM - relalivos a localizayao de pc
dreiras, saibreiras e otarias em alividade clot! paratisadas e, 

- irablilhos de campo que foram realizados na busca da 
identificat;ao de paramcntros ffsicos das areas pOlenciais e 
de sua situayuo relativa as areas vizinhas. no que concerne 
aos diferenles usos lItuais do solo. 

o resultado anaHtico dos dados acima IOmou evidente 
que a disposiyao geografica de Porto Alegre, aliada as dire· 
Irizes delerminadas pelo seu plano diretor. reslringe a ulili
zayao dos "vazios urbanos" da regiao melropolilana para a 
deposiyao de resfduos. 

Vislo que as unidades convencionadas pclo plano dire· 
lor do municipio como lerriloriais seccionais inlensivas nao 
podem ser utilizadas para a imptantayiio de aterros sanitari
os, os locais com possibilidade de uso para eSle fim ficam 
assim limilados as unidades territoriais extensivas e rurais. 

OUITO fator que foi considerado e 0 que se refere ao cli
rna predominante na regiao. A posiyao latitudinal de Pono 
Alegre, 30° Sui, e 0 clima sub-tropical umido, definem 0 ve
rao como a estayao em que 0 tempo e mais eSlavel e com 
predomi"nio de alta pressao. Ou seja, e nesle pcrfodo em que 
podem se concenlrar pr6ximo a supcrffcic, partfculils e gases 
gerados por poluentcs. No oUlono c na primllvera, II possibi
tidade de dissipar;:ao e maior devido as passagens de fremes 
frias na regiao, que originam instabilidades. 

No inverno, como a diret;ao predominante das frenles e 
de oeste, a area de maior densidade populacional silua-sc anles 
(a barvalento) das areas propi"cias a irnplamal;ao de aterros 
sanilarios. Como os ventos que prcdominam ao tongo do ana 
e ainda, na primavera, verao e oUlono, sao lesle e leste-su
deste, a area urbana e atingida poslerionnente (a sOlavenlo) 
dos locais mais indicados. 

Resultados obtidos 

Pela amilise da irnagem verificou-se que a disposit;ao 
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espaciaJ da malha urbana de Pono Alegre e Alvorada, em 
processo de conurba~ao, tern fonnalO ligeiramcnlc triangu
lar. com seu lado ocidental limitudo peJas margens do Lago 
Guafba (scntido None-Sui), 0 lado none acompanhando a 
varzea do Rio Gravalaf (scntido Leste-Oeste) c 0 oUlro lado 
(sentido Sudoeste-Nordeste) e limitado pelo alinhamento dos 
morros Santana, Polfcia e Teres6polis. confonne Figura I. 
Estes mOITOS dificultam a expansao urbana ocasionando, por
tanto, urn grande vazio na pon;:ao sudeste do munidpio. 

Na por~ao none do municfpio. urn OlUro vazio urbano 
obscrvado na imagem e rcpresentado pela vart.ca do Rio 
Gravataf. 

NO 

1 

A situa~ao geografica de Pono Alegre. como dcscrita 
acima. al iada as restri~6cs legais, e a busca de arcas degrada
das na imagem IcVOll. em um primci ro momento, as seguin
tes decis6cs: 

II! _ exclusao da varzea do Rio Gravataf. pela intrfnseca 
natureza de sua morfologia e de seu substrato. 

o Rio Gravataf. cujo canal meandrifonne tem uma ex
tensao aproximada de 39 km, apresenla uma planicie de 
inunda~ao de baixa declividade. Em perfodos de maior pre
cipita~ao pluviomctrica 0 mcs mo cxtravasa e inunda 
frequenlemente as areas vizinhas. Sua var.lca originalmeme 
era utilizada para cultivo de arroz. sendo este substitufdo, nas 
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ultimas decadas. poT intensa ocup3lyao urbana que utiliza as 
aguas do rio para fins domesticos c industriais. A captat;ao e 
o tralamento desses rccursos hfdricos polufdos lomam-sc mnis 
urn argumenlo conlrario a implantar,:ao de aterm sani taria em 
areas dessa natureza. Somado a 1550. a existencia ainda hojc 
de urn 1ixao impianludo em suns margens. lem comprovado 
a inadequar,:iio da area para tal rim; c 

2° - selct;ao de areas potcnciais nas poryOes sui e sudes
Ie do municipio como unicas altcmativas de eSlocagem do 
lixo. 

Neste caso, os enterios prioritariameme considerados 
foram: 0 tamanho da area, 0 sell grall de degradarrao e 0 usa 
do solo no seu entomo. Como resultado (oram selecionadas 
nove (9) areas que compreendem locais de explorar,:ao mine
ral. pedreiras c/ou saibreiras e locais scm uso espedfico do 
solo. 

Na primeira elapa de campo, conSlalou-sc que, pclo con
jumo de falores adma mendonados. nao existe no munid
pio de Porto Alegre areas tOlalmellle adequadas 11 implanta
r;ao de um aterro sanitario que alenda as necessidades do re
ferido munidpio. Noemamo. diame da premenda do DMLU 
em resolver 0 problema da deslinar;ao dos resfduos s6lidos 
urbanos. produlo de urn cOlllingen le populacional de 
1.250.000 habilames. procurou-se dar preferencia 11queles 
locais que pouco ferissem as disposir;Oes legais e pouco sub
metessem os mesmos a maiores riscos ambientais. 

Desta fomla. quatro (4) areas foram exclufdas pois nao 
atendiam a pclo menos um dos critcrios acima mencionados 
e as cinco (5) reSlallles. convencionadas como Area A, Area 
B. Area C, Area D. e Area E (Fig. I), foram consideradas 
compatfveis com 0 fim propoSlo. tendo em vista seus aspec
tos fisicos e scu posicionamenlo geogr.ifico em relar;ao as 
zonas produlOras dos resfduos (acesso e trafegabilidade via
veis em teonos de custo/bcneficio) e dimensOes compalfveis 
com 0 volume de Jixo/dia produzido. Alem disso. a natureza 
do substrato (granftico) as iguala em IConOS geol6gicos, sen
do que as dislino;oes elllrc urna e outra se referem mais aos 
processos de a!terao;ao e ao fraturamento. 

A Area A tem uma superffcie de 13.81 ha e diSla 21.9 
km da zona de maior densidade populacional. 

Em teonos geol6gicos. possui substrato granftico bas· 
tante a!terado. sendo que 0 produto desla alterar;ao, 0 regolito, 
preserva ainda, em alguns locais. a estrutura da rocha. 

Seu relevo colinifoone. com alturas que variam em tor
no de 20 m. constitui-se em UIl1 divisor topograficoentre dois 
cursos d'agua imemlitentes. 

Ao 10llgo dos ultimos del anos tcrn sido usada para ex· 
trao;ao de saibro. 0 que originou a fonnar;iio de arnplos anfi· 
tealros e sua consequente degradao;iio. A decapagcm resuJ
tante da explorar;ao do saibro. iniciada no IOpo da elevar;ao 
(altitude de 95 m) e nao em suas vertentes. gerou bancadas 
com alturas da ordem de 10 m sem mingir a superfkic frcalica 
peonitindo. portamo. inferir que a mesma sc encontra em nf
veis mais baixos. No cll1anto. 0 componamelllo do lcnr;ol 
frcatico somenle podera ser confirm ado por pesquisas 
hidrogcol6gicas. 

Observa-se na imagcm qlle. associ ada i'l redc de drcna
gem e na poro;ao norte da area. ocorrem manchas remancs
centes de vegetao;ao nat iva de porte. Em campo. percebc·sc 
que nas frentes de lavra abandonadas. predomina um3 vcgc· 
t3r;ao subarbustiva. reprcsentad:. principalmcntc por maricfis 

(Mimosa binlllcrollllfo). cujas densidade e distribuir;iio im
pedcm a progrcssao dos processos erosivos. 

Esta area se localiza no Municfpio de Viamao. em zona 
limllrofc a zona rural dcfinida no plano diretor de Pono Ale
grc. Em tconos econ6micos afasta-se do aconse!havel, pela 
grandc distfmcia do maior ccntro produtor de lixo. fato quc 
eleva os custos de transpone. No entanto. dada a existencia 
de materia prima para selante no pr6prio local. 0 custo c com
pensado. A!em disto. as condir;Oes de aJtcrar;iio do substrato 
propicia urn baixo CliSIO de Icrraplcnagem. 

As Areas B e C, com superffcie aproximada dc 18 ha 
cada uma, distam 0.6 km de area objclo de parcelamento onde. 
embora nem todos os Jotes estejam necessariamente ocupa
dos, reprcsentam 0 avan~o urbano sobre 0 meio rural. 

A degradar;:io observada c decorrente da existencia dc 
duas pedrciras granfticllS. em franca atividade exploTat6ria. 

Siio descri tas de fonna conjunta por terem 0 meslllO con· 
dicionamento Hsico (geologin e geomorfologia), e 0 mesmo 
halo de influencia com relao;iio a zona urbana/rural. 

Ambas se !ocnJizam no Morro Pelado que. cm temlOS 
geomorfol6gicos. e parte do conjumo de elevao;5cs lopogra. 
ficas que limita a malha urbana na sua porr;ao sudoeste·nor· 
deste. impedindo que a mesma se expanda em direo;ao sudes
te. Suas encoslns poSSLIem declividades acentuadas e com 
desnfveis locais da ordem de 160 m. aproximadamcntc. 

A explorar;iio mineral, realizada na fonna de bancadas. 
expOe 0 substrato rochoso granflico bastante fraturado em 
decorrencia de esforo;os tect6nicos. Estes sao evidenciados 
na imagem, por !ineamelllos estnllllrais, de escala regional. 
com direr;ao nordeste, e. em campo. pela oriemao;ao prcfe
rendal dos conslituillles mineral6gicos da roeha. e tambent 
por diques de roehas basicas que preenchem alguns desses 
lineamcntos. Tais feir;5cs se constituem em zonas prcfercn
ciais de infiltr'J.r;iio e percoJar;ao de aguas superficiais, que 
podem assim atingir 0 nivel frcatico. facilitando uma maior 
ao;ao dos processos de alterar;iio intemperica. 

A drenagem, de pouca exprcssao no enlorno da arc'l. 
nao chega a comprometer a llleSllla quanto a possibilidade 
de seu uso para deslinar;ao final de residuos s6lidos. No en
lanto, a infihrar;iio do chorumc. favorecida pelo intenso 
fraluramcnto das roehas. pocie contaminar 0 sistema hfdrico 
da regiao circundame. Ponamo, e necessario que estudos das 
condio;5cs hidrogeol6gicas da area sejam feitos no sentido 
de preyer os proeessos hfdricos fmuros. 

Pelos trabalhos de campo, observou-se que a vegctar;ao 
que recobrc 0 Morro Pe\;ldo, nas suas cotas mais elevad .. s, c 
subarbustiva e csparsa, prcdominando campos sobrc solos 
lit6licos. Na base da pedreira. na encosta suI do morro. en· 
COntra-sc muito degrad:.da. com caracterfslicas de vegetar;iio 
secund:iria associada a peqllenos nucleos rcflorestados. Nas 
encostas voltadas para sudeste. se mostra mais adensada. com 
especies de pone. possivehnente rcmanescentes da mata na· 
tural. 

Historicamente. as pedreiras tern sido consideradas como 
lim dos locais rnais propicios 11 implantao;ao de alerros sani· 
I:lrios. buscando a reconstilUio;iio da morfologia origin'll do 
terrcllo. Especificamcille eSlas pcdreiras. que por muito tCIll' 
po vem sendo visadas para esse fim, lem no seu condiciona
mento geo!6gico (0 intenso fnlturamento) urn dos motivos 
de polcrnica e poslergal;iio de projelOs de viabilidade. Soma
se a isso. 0 fato de serem etas as gran des fomecedoras de 



brita para a construrrao civil do municipio. Esle uso, no atual 
sistema econornieo. c considcrado rnais produtivo. 

Dada a rnenor distiincia das mesmas do maior centro 
produtor de lixo, os custos de transpone dos reSlduos s61idos 
urbanos silo mfnimos. quando cornparados aqueles da area 
anterior. Contudo, a pouca disponibilidude de material selante 
"in si tu", oncra 0 processo. 

Embomestes locais atcndam aos critcrios iniciais de scle
rriio de areas apropriadas i\ deposirriio dos residuos s61 idos 
urbanos de Porto Alegre (extensao e grau de degradarrao). c 
importante ressallar que 0 condicionamento fisieo (aspectos 
geol6gicos)e a alividade mineira, lomarn-se impceilhos para 
o fim pretendido. Sua dcscrirrao, neste trabalho. prende-se ao 
fato de que no munidpio poucas siio as altcrnalivas dc 
dcstinarrao do lixo. 

As duns areas reslanles. D e E. tcm respectivamente urna 
superffcie de 21.23 ha. distando I km do aglomerado 
hllbitncional dn Vila Pitinga, e uma superffcie de 29.33 ha. 
distando I km do nudeo urbano da Vila Restinga. 

A Area D se caracteriza pcla presenrra de duas frCflles 
de lavra (pedreira e saibreird). e a Area E. por pedreiras de 
pequeno pone. Tais atividades explorat6rias encontram-sc 
paralisadas por forrra de rcstrirrOes impostas pelas aulorida
des do municipio. dcvido i\ auscncia de projetos de recupera
rriio ambienta!. 

Comparativamente i\quclas ja descritas. cstas duas sao 
de maior extensao. porque 0 seu uso engloba diferelllcs pra
liclIS. dentre liS quais. pcquerms lavouTlIs e campos sujos. 

Ambas se situam em locais de dedividade suave a acen
luada. onde os processos crosivos siio acclerados pela auscll
cia de uma cobenura vegelal expressiva. 

Na Area D. a morfologia do lerreno C de cnCOSla. com 
desnivel de 80 m. cujo limite inferior c definido por uma via 
seeundaria. A drenagcm mais significativa. afluente do Ar
roio do Salso. limita a area a leste. No restante da mesma. os 
talvcgucs scrvem como cnpllidorcs das aguas pluviais. sendo 
ponanto. illlermitcntes. Seu substnllo granitico origina solos 
de pouca espessuTll. Em alguns locais. as pniticasexplorat6rias 
exibcm espessos pncotes de regolito. 

A Area E aprescntll feirr6cs morfol6gicas. tipo de solo e 
substrato rochoso scmelhnntes :tos d:t anterior. Conludo. 0 
scu limile inferior inclui a porrriio lemlinal dOl eneost:t. que 
pela proximidade dn supcrffcie piezomctrica com a superfl
cie do terreno. originalocais al3g3dirros. A drenagem princi
pal, situada n3 sua porrriio centml. C de cnrtiter intermilente e 
lIcompanhada por vegellirrao IIrbustiva. corn caraClerlstica dc 
mala galerin. 

Ern lerrnos regionais. as duas se silUam na base da en
costa none do Morro Siio Pedro. onde sao observados. na 
imagcm. lineamenlOS eslrulurnis de pone. 

Tnlllo a Area D como a E. embora lenh3m sido lambem 
consideradas como altemativas de deposirrao final dos resi
duos wlidos de Pono Alegre. estiio bastante proximas de 
Iltkleos urbanos (regulnres ou nao). A Aren E. inclusive. eSla 
ern posirrao frontal ao locnl dcstinndo :'t implanla~iio do p610 
induS1Tilll da Vila Restinga. cujll elcvada projerriio de circula
(fila de contingenlc humane nilo deve ser ignorad:t. ESlc falO 
tom'lria esta area como ultima oprrilo no processo de selerrao. 
alcm dc ser necessario grandes investimentos para 0 seu iso
lamento. 
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CONCLUSOES 

Sobre a destinarriio dos residuos s6lidos em Pono Ale
gre, conclui-se que: 

I. pela situarrao geografica dn cidade. e somenle nas 
porrr6cs sui c sudesle do municipio que se situam as areas 
1I1iemativas para 0 fim proPOSIO. fillo que restringe a escolha 
de locais menos impncl:tntes: 

2. alem da situarriio geografica de Pono Alegre. os cri
Icrios iniciais a serem obcdecidos para a sclerrao das areas. 
qUllis sejam. 0 tamanho d:ts mesmas. scu grau de degrJ.darriio 
e uso do solo no seu entomo. foram ainda mais restritivos. 0 
que levou a selerrao de somente cinco areas como indicadas. 
"sensu lalo", para 0 firn propoSIO; 

3. estas cinco areas, se consideradas suas cllracleristicllS 
inlrfnsecas. tambCm aprescnlam POnlOS negativos. ou sejll: 

- na Area A: grande dislllnciamenlO do maior centro pro
dutor de lixo; 

- nas Areas B e c: inlenso fraturamento do substrlllo 
rochoso: 

- !las Areas 0 e E: proxim idnde a nueleos urbnnos. re
gulares ou nilo: 

4. dentre as cinco areas. a Aren A apresenta-se como a 
'Iltemali va numos impactame ao ambienle. embora 0 trans
porte eleve os CUSIOS de lrJ.tnmento dos residuos s6lidos: 

5. a metodologia utili zllda pllra a selerriio dos locais foi 
adequada. No enlanlO. na medicla em que estliS areas !leces
silam eSludos mais detalhados, relativos ao seu condiciona
menlo fisico. 0 emprego de tccnicas geoffsicas e 
hidrogeoJ6gicas c aconselhado. 

Dianle do exposlo. urn local s6 podera ser eonsiderado 
adequado para a disposirrao finnl de residuos. se a combina
rriio do tipo de reslduo com 0 projelo de sua disposirriio. so
mad3 aos aspectos geoambientais. comprovar. :tp6s anillise 
critica. que sua irnptantarriio c viavel e que os criterios de 
prolCrriio eSlabelecidos possam ser lllamidos (Archer el (1/ .. 
1987). Estes fatores envolvcm: 

- analise cstatiSlica dos possiveis riscos dentro do sis
tema implantado: 

- predi~iio dos processos hidrogeol6gicos possiveis: 
- estudos relativos i\ corrosiio do malerinl selanle. nas 

condirrOes que passariio a prev:tlecer no esparro de estocagem 
e seus cfeitos nos processos de lixivi3~iio: 

- calcu lo da pressao exe rcida pelas rearroes 
lerllloqufmicas do lixo e suas relarrOes com as rochas vizi
nhns e. 

- avaliarriio n longo prazo. dos processos geoqufrnicos 
nos solos c nas rochas. 

Nao se acredila que os residuos sejam urn problemn. mas 
sim a sua eoncentrarriio no arnbiente. Esle falo se lorna cvi· 
dente qunndo se Irala de aglomerados urbanos. e c ampliado 
como umn serie exponencial. de aeordo com 0 crescimenlo 
deSles aglomerados. Contudo. a sociednde. pela sun igno
riincia. lem ao longo do tempo. superestimado esta c:tpacid:t
de de assimitar;lio e lransformarriio da natureZll. pcrsistindo 
n:t prtitica de consumo exngerudo e concenlrarriio (Luhr. 
1986). 

o problema niio c novo. mas a prcocuparriio com 0 des
tino de residuos s6lidos. gerados c concentrados pela ativi
dade hUTllnlla nas gmndes eidndes c crescente. residindo ai 0 
novo. E como tudo quc c novo. nao se tern ainda uma pro-
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posta mais segura e uma mClodologia mais adequada para :1 
5Olu'<30 do mesmo. ISlo porquc. os projctos aprcscnlados 
como sugest6cs de Iralamenlo, que suposlamenle sao coc
rcntcs sob 0 ponto de vista ambicntal. se defrontam com 0 
ponto de vista economico que sernprc surge como um 
conlraponto. 

Alcm disso. mcsmo que os custos operacionais sejam 
conciliados a algumas das exigencias sanitaTias nil dccisiio 
do local mnis adequado a CSle fim. falorcs como a topogra
fin, a geologia e a hidrogcologia. igualmcnlc imponanlcs. po
dem nao responder confomlc 0 dcsejado. 

Assim. deSlc connilo, ha que impel"'M a vontade politica 
de manejo. no sent ido de buscar soluifOes. talvez nao dcfini
livas. mas que tragam melhaTes condi'rOcs de vida ao rncio 
urbano. 
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