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Resumo 

 

Oliveira, Alessandra Viana; Godoy, José Marcus de Oliveira; Moreira, 
Isabel Maria Neto da Silva. Cronologia de metais pesados associados aos 

sedimentos da Baía de Guanabara. Rio de Janeiro, 2009. 134p. 
Dissertação de Mestrado - Departamento de Química, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Três perfis sedimentares foram coletados na Baía de Guanabara a fim de 

realizar um estudo geocronológico de contaminação por cromo, cobre e chumbo. 

As velocidades de sedimentação e a cronologia foram obtidas através das 

atividades de 210Pb nos perfis dos sedimentos. Na região oeste foram observadas 

três taxas de sedimentação: 0,14 ± 0,02 cm ano-1 antes de 1926; 0,65 ± 0,03 cm 

ano-1 entre 1926 e 1960; 1,00 ± 0,02 cm ano-1 desde então. No leste da baía a 

velocidade encontrada foi de 1,43 ± 0,18 cm ano-1 desde 1948. No noroeste foram 

encontradas três velocidades de sedimentação: 0,23 ± 0,01 cm ano-1 antes de 

1950; 0,64 ± 0,02 cm ano-1 entre 1950 e 1987; 1,10 ± 0,17 cm ano-1 desde 1987. 

As concentrações de metais foram determinadas pela técnica de ICP-MS após 

digestão dos sedimentos em água régia. No oeste da baía as concentrações 

variaram entre 117 e 172  µg g-1 para Cr; 46,2 e 118 µg g-1 para Cu e 56,0 e 110 

µg g-1 para Pb. No leste estas concentrações variaram entre: 101 e 181 µg g-1 para 

Cr; 54,3 e 78,9 µg g-1 para Cu; 45,5 e 88,6 µg g-1 para Pb. No noroeste as 

concentrações variaram entre: 96,6 e 790 µg g-1 para Cr; 18,6 e 109 µg g-1 para 

Cu; 44,9 e 109 µg g-1 para Pb. O índice de geoacumulação demonstrou que os 

sedimentos da região noroeste apresentam os maiores problemas de 

contaminação, estando moderado a fortemente contaminado por Cr, 

moderadamente contaminado por Cu e pouco a moderadamente contaminado por 

Pb.  

 

Palavras-chave 

Baía de Guanabara; geocronologia; metais pesados; 210Pb; sedimentos; 

velocidade de sedimentação. 
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Abstract 

 

Oliveira, Alessandra Viana; Godoy, José Marcus de Oliveira (Advisor); 
Moreira, Isabel Maria Neto da Silva (co-advisor). Chronology of heavy 

metals associated with sediments of Guanabara Bay. Rio de Janeiro, 
2009. 134p. MSc. Dissertation - Departamento de Química, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Three sediment profiles were collected in the Guanabara Bay aiming at the 

development of a geochronogical study of contamination by chromium, copper 

and lead. The sedimentation rate and the chronology were obtained through the 

activities of 210Pb in the sediment profiles. In the western region, three sediment 

rates were observed: 0.14 ± 0.02 cm.year-1 before 1926; 0.65 ± 0.03 cm.year-1 

between 1926 and 1960; 1.00 ± 0.02 cm.year-1 since then. In the eastern area of 

the bay, a sedimentation rate of 1.43 ± 0.18 cm.year-1 was detected since 1948. In 

the northwestern area, three sedimentation rates were verified: 0.23 ± 0.01 

cm.year-1 pre-1950; 0.64 ± 0.02 between 1950 and 1987; 1.10 ± 0.17 cm.year-1, 

since 1987. The concentration of metals were determined by means of the ICP-

MS technique after digestion with aqua regia. The metal concentration in the 

western area of the bay varied between 117 and 172 µg g-1 for Cr; 46.2 and 118 µg 

g-1 for Cu; 56.1 and 110 µg g-1 for Pb. In the eastern area, this concentration 

varied between: 101 and 181 µg g-1 for Cr; 54.3 and 78.9 for Cu; 45.5 and 88.6 for 

Pb. In northwestern the variations were: 96.6 and 790 µg g-1 for Cr; 18.6 and 109 

µg g-1 for Cu; 44.9 and 109 µg g-1 for Pb. The geoaccumulation index signalizes 

that the sediments of northwestern area presents major problems of contamination, 

being moderately/strong contaminated by Cr, moderately contaminated by Cu and 

uncontaminated/moderately contaminated by Pb.  

 

Keywords  

Guanabara Bay; geochronogy; heavy metals; 210Pb; sediments; 

sedimentation rate. 
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