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RESUMO

J6ssica Rodrigues do Carmo, Estudo comparativo da operagao das usinas de triagem e
compostagem nos munic{pios mineiros de Argirita e Maripa de Minas. 2015. 80£ Monografia

(Graduagao em Engenharia Ambiental e Sanitaria) – Departamento de Ci6ncia e Tecnologia

Ambiental, Centro Federal de Educagao Tecno16gica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

A disposigao adequada de residuos s61idos tem sido debatida veemente pela sociedade e a partir

da instituigao da Politica Nacional de Residuos S6hdos de 2010, fica evidente que a solugao para

o p6s-consumo nao 6 apenas aterrar os residuos, mas tamb6m reaproveita-los como insumos ou

mat6rias-primas. As Usinas de Triagem e Compostagem, difundidas na d6cada de 90, 6 o local

onde os materiais reciclaveis sao separados para posterior venda, a mat6ria organica 6

encaminhada para o processo de compostagem e o rejeito disposto em valas. O trabalho teve

como objetivo gera1 comparar as condig6es fisicas e operacionais de duas Usinas de Triagem e

Compostagem de Residuos S61idos Urbanos localizadas nos municfpios de Argirita e Maripa de

Minas, na regiao da Zona da Mata mineira. Para isso foram feitas visitas aos dois

empreendimentos, norteadas por um Questionario de Informa9ao das Usinas de Triagem e

Compostagem, De forma geral, foi observado que as duas usinas possuem estrutura fisica apta

para a operagao, mas 6 necessaria uma melhor articulagao com a gest30 municipal de residuos

s61idos para otimizar o processo. Os problemas relatados com o gerenciamento das unidades

estao relacionados a falta de recurso financeiro, espago flsico para as valas de rejeitos e a chegada

de lixo misturado as usinas. Entre as solug6es propostas, estao: a efetividade da coleta seletiva e

campanhas de sensibiliza9ao da populagao local; a implantagao de ateno saritario consorciado,

para a disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos, em substituigao as valas de

rejeitos; a participagao dos municipios em cons6rcios pablicos e o auxilio financeiro da Fundagao

Nacional de Saade

Palavras-Chave: residuos s61idos urbanos. gestao de residuos s61idos. Usinas de Triagem e

Compostagem. Zona da Mata mineira.
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ABSTRACT

J6ssica Rodrigues do Carmo, Comparative study of the operation of sorting and composting

plants in Minas Gerais’ towns of Argirita and Maripa de Minas. 2015. 80f Monograph

(Graduate) - Department of Environmental Science and Technology, Federal Center of
Technological Education of Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

The proper disposal of solid waste has been strongly debated by society and from the institution

of the Politica Nacional de Residuos S6hdos, it is clear that the solution to the post-consumption

is not only the waste land, but also reuses them as inputs or raw materials. The post-consumer

solution is to not only land wastes, but also reuses them as inputs or raw materials. The plants of

Sorting and Composting, widespread in the 90s, is where recyclable materials are separated for

subsequent sale, organic matter is forwarded to the composting process and the waste disposed in

trenches. The work aimed to compare the physical and operational conditions of two sorting and

composting plants located in Minas Gerais municipalities of Argidta and Mlaripa de Minas in the

region of Zona da Mata. For that were made visits to two enterprises, guided by a Plants of

Sorting and Composting Information Questionnaire. In general, it was observed that the two

plants have a physical structure suitable for the operation, but a better coordination with the

municipal solid waste management to optimize the process is required. The problems reported

with the management of the units are related to lack of financial resources, physical space for the

waste trenches and the arrival of garbage mixed to the plants. Among the proposed solutions, are:

effectiveness of selective collection and awareness campaigns of the local population; the

implementation of partnership landfill, for the final disposal of environmentally suitable,

replacement in the wastes trenches the financial; the participation of towns on public partnership

and the assistance of the Fundagao Nacional da Sad(Ie.

Keywords: municipal solids waste. solid wastes management. Sorting and Composting Plants.

Zona da Mata of Minas Gerais
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1 INTRODU(,'Ao
Na gestao dos Residuos S61idos Urbanos (RSU) hi pelo menos tr6s aspectos a serem

considerados: o volume crescente, em fungao do aumento da densidade populacional; a difusao

de produtos e bens de consumo sofisticados e de baixa vida tail e as medidas de p6s-consumo

adotadas,

Entre as d6cadas de 1940 e 1970, a prestagao dos servigos p6blicos basicos nao conseguiu

abarcar o crescimento populacional e o 6xodo rural (Phillipi Janior e Aguiar, 2005 apud

Nascimento Neto, 2013). Nesse intervalo de tempo surgem as Usinas de Tdagem e

Compostagem (UTC), com o prop6sito de separar os materiais reciclaveis e transformar a mat6ria

organica em composto maturado.

Em 1980, os problemas com a disposigao de residuos s61idos passaram a ser o foco da

atuagao dos gestores municipais, seja pelos impactos ambientais adversos decorrentes ou pela

escassez de areas para disposi9ao final com o desenvolvimento da malha urbana (Phillipi Janior e

Aguiw, 2005 apud Nascimento Neto, 2013).

A disposigao de residuos s61idos a c6u aberto, como lixao ou ateno controlado, pode

acarretar na alteragao das qualidades do solo, dos corpos d’agua e da atmosfera por lixiviados e

gases provindos da degradagao da mat6ria organica e outros compostos, representando assim, um

risco a consewagao da fauna/flora local e a saQde pablica

A Politica Nacional de Residuos S61idos (PNRS), em 2010, atribui valor comercial e

socioecon6mico ao residuo s61ido reutilizavel e reciclavel e visa estimular instnrmentos que

oferegam apoio t6cnico e financeiro para a implantagao de manejo adequado de residuos s61idos e

disposigao final ambientalmente adequada de rejeitos nos Estados, Distrito Federal e Munic{pios.

O apoio t6cnico e financeiro iM facilitar a destinagao final de residuos s61idos de

municipios, principalmente os de pequeno porte. Estes carecem de mao de obra qualificada para

execugao de projetos e opera9ao das unidades de destinagao final, recursos financehos para

manutengao e melhorias no sistema de gerenciamento de residuos, espago fisico para a instalagao

das UTCs e aterros sanitarios e ainda, estao sujeitos as ag6es administrativas descontinuas com a

mudanga dos gestores municipais.

O presente trabalho baseou-se em visitas as duas Usinas de Triagem e Compostagem de

municipios de pequeno porte, Argirita e Maripa de Minas, na regiao da Zona da Mata mineira.
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Atrav6s das visitas a campo pode-se averiguar o modo de fhncionamento e as dificuldades

operacionais, administrativas e financeiras provindas do funcionamento das UTCs.

Portanto, o tema abordado representa uma discussao pertinente e atual em um periodo que

a adogao de um novo pensamento e postura com relagao aos residuos s61idos devera estar em

voga.
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2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho 6 comparar as condig6es fisicas e operacionais de duas Usinas de

Triagem e Compostagem de residuos s61idos urbanos, localizadas nos municipios de Argirita e

Maripa de Minas, na mesorregiao da Zona da Mata mineira, de acordo com as normas existentes

e a PNRS
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3 REVISAO DA LITERATURA

3.1 Resfduos S61idos

Segundo a Norma Brasileira (NBlt) n' 10.004/2004 da Associagao Brasileira de Normas

T6cnicas (ABNT), os residuos s61idos (RS) sao definidos como:

Residuos nos estados s61ido e semiss61ido, que resultam de atividades de origem
industrial, dom6stica, hospitaIar, comercial, agrIcola, de servigos e de varrigao. Ficam
inclufdos nesta definigao os lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua,
aqueles gerados em equipamentos e instalag6es de controle de poluigao, bem como
determinados Ifquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu langamento na rede
pablica de esgotos ou corpos de agua, ou exijam para isso solug6es t6cnica e
economicamente inviaveis em face a melhor tecnologia disponivel (2004a, p. 01).

A Politica Nacional de Residuos S61idos (PNRS) complementa a definigao de RS com:

“[...] os gases contidos em recipientes cujas especificidades tornem inviavel seu langamento na

rede p6blica ou em corpos d’agua ou exijam para isso solug6es t6cnica ou economicamente

inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel” (BRASIL, 2010a, p. 02)

A Figura I apresenta um fluxograma de classificagao dos residuos s61idos pela origem,

baseando-se na Lei n'’ 12.305 (PNRS).

Figura I - Classificagao dos residuos s61idos, conforme a origem.

Residuos
s61idos

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Fonte: Adaptado de Brasil (2010a)

Conforme consta no Art. 6 da Lei Federal n') 11.445/2007, “o lixo originario de atividades

comerciais, industriais e de servigos cuja responsabilidade pelo manejo nao seja atribuida ao
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gerador pode, por decisio do poder pab]ico, ser considerado residuo s61ido urbano” (BRASIL,
2007, P.02).

Para o senso comum as palavras lixo e residuo sao tidas como sin6nimas, mas a diferenga

entre elas esti em como as pessoas se relacionam com o que sobrou do processo de consumo,

Conforme definigao do Minist6rio Pablico Federal (MPF, 2014), o lixo/rejcito seria o resto

descart£vel ou inatil que nao pode ser reaproveitado e nem reciclado. Assim, o residuo ao ser

considerado como lixo, teria o valor subjugado de mat6ria prima que poderia vir a ser reutilizada

ou reciclada.

Tanto a Lei EstaduaI n'’ 18,031/2009 (PoHtica Estadual de Residuos S61idos) quanto a

PNRS, considera que o rejeito seja o residuo s61ido que, ap6s extenuadas as possibilidades de

tratamento c recuperag50 por t6cnicas disponivcis e vi£veis economicamente e ambientalmente,

s6 possa ser disposto de forma adcquada (MINAS GERAIS, 2009b; BRASIL, 2010a).

3.1.1 Politica Nacional de Residuos S61idos

Em 02 de agosto de 2010, foi publicada a Lei Federal n'’ 12.305/2010, que instituiu a
PGlitica Nacional de Res£duos S6]idos (PNRS), De acordo com Philippi JOnior (2012), csta lei

tem como intuito tragar as diretrizes gcrais a serem observadas pelos Estados. Distrito Federal e

Municipios pcrmitindo que esscs suplementem as dirctrizcs gcrais, adequando-as as diversidades

regionais e aos interesscs locals.

A PNRS disp6e a scguintc ordem de prioridade na gest50 de resfduos s61idos: nao

gerag50, redugao, reutilizagao, rcciclagem e tratamento dos residuos s61idos, bem como a

disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos. Para alcangar isto, tem-se como

instrumentos da PNRS: a colcta seIetiva, os sistemas de logistica reversa entre outros,

relacionados a implementagio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto

(BRASIL, 201 0a).
A rcsponsabilidade compal{ilhada consiste cm atrelar as obrigag6es individualizadas dos

geradores de rcsiduos s61idos, do scrvigo terceirizado contratado para a gcstao e gercnciamento

de residuos s61idos, das pessoas pablicas ou privadas de forma a minimizar os impactos gerados

no ciclo de vida dos produtos (BRASII,, 20 10a),

A Figura 2 tem-se dctalhadamente quais seriam

resfduos, segundo a Polftica Estadual de Residuos S61idos.

obrigag6es dc cada gerador de
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Figura 2 - Obrigag6es e responsabilidades dos geradores de residuos s61idos
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Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2009b),

Os pIanos de residuos s61idos tamb6m sao instrumentos da PNRS e estao divididos em

(BRASIL, 2010a)

a)

b)

C)

PIano Nacional de Residuos S61idos: com vig6ncia por prazo indeterminado e perspectiva

para 20 anos, atualizado a cada 4 anos;

PIano Estadual de Residuos S61idos: 6 condigao para que os Estados tenham acesso a

recursos da Uniao ou controlados por eIa, destinados a empreendimentos e servigos

relacionados a gestao de residuos s61idos, ou para serem beneficiados por incentivos ou

financiamentos de entidades federais de cr6dito ou fomento para tal finalidade;

PIano Micronegional de Residuos S61idos e os pIanos de residuos s61idos de regi6es

metropolitanas ou aglomerag6es urbanas;
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d) PIano Intermunicipal de Residuos S61idos ou PIano Municipal de Gestao Integrada de

Residuos S61idos: sao condig6es para que o Distrito Federal e os municipios teraram

acesso a recursos da Uniao, ou por eIa controlados, destinados a empreendimentos e

servigos relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos s61idos, ou para serem

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de cr6dito ou

fomento;

PIanos de Gerenciamento de Residuos S61idos: esse sao elaborados pelos geradores de

residuos dos servigos pablicos de saneamento basico, de residuos industHais, de reslduos

de servigos de s&Ide e de residuos da construgao civil; estabelecimentos comerciais e de

prestagao de sewigo; empresas de construgao civil, responsaveis por terminais e

atividades agrossilvopastoris.

e)

Philippi Janior (2012) explana que para conseguir atingir a ordem de prioridade da gestao

de residuos, nos pIanos deverao estar contidos programas e ag6es de educagao ambiental cujas

medidas complementares poderao mudar os h£bitos e as atitudes dos geradores de res{duos.

De acordo com a PNRS, no Plano Estadual e Nacional de Residuos S61idos terao que

apresentar metas para a enadicagao e recupera9ao de lix6es, acompanhadas de medicIas que

gmantam J inclusao social e a emancipagao econ6mica de catadores de materiais '(BRASIL,
201 Oa)

Conforme o Art. 54 da Lei Federal n' 12.305/2010, o prazo para implantagao da PNRS e

adequagao a uma disposigao final adequada dos rejeitos, pelos Municipios, encenava-se em

agosto do ano de 2014 (BRASIL, 2010a)

3.2 Gestao e gerenciamento de residuos s61idos

A Lei Federal n' 11.445/2007 estabelece que o servigo de limpeza urbana e de manejo de

residuos s61idos urbanos 6 composto pelas etapas de: coleta; transbordo; transporte de residuos;

triagem para fins de reuso ou reciclagem; tratamento (compostagem e a disposi9ao final de

residuos); varrigao; capina; poda de awores em vias e logradouros pablicos e outros eventuais

sewigos pertinentes a limpeza pablica urbana (BRASIL, 2007)

Pela PNRS, o gerenciamento de residuos s61idos deve estar em consonancia ao pIano

municipal ou de gerenciamento e englobar as ag6es exercidas nas etapas de coleta, transporte,
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transbordo, tratamento e destinagao/disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos

(BMSIL, 2010a).

A gestao integrada de residuos s61idos, por sua vez, corresponde ao conjunto articulado de

ag6es politicas, normativas, operacionais, financeiras, de educagao ambiental e de planejamento

desenvolvidas e aplicadas, desde a geragao at6 o tratamento e destinagao final dos res{duos

s61idos (MINAS GERAIS, 2009a).

Assim, de acordo com Castilhos Jfmior (2002), pod&se afirmar que a prefer6ncia dada a

redugao de residuos ou a determinada tecnologia de destinagao final 6 uma tomada de decisao em

nivel de gestao.

Segundo Bartholomeu (2011), o gerenciamento de residuos domiciliares, diferentemente

dos outros tipos de residuos, 6 de responsabilidade do municipio gerador por possuir geragao
difusa e indeterrninada

Ja em relagao a responsabilidade do gerenciamento dos residuos de servigo de sa(rde,

desde a geragao at6 a disposigao final adequada, conforme o Art. 3 da Resolugao do Conselho

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n'’ 358/2005, 6 dos geradores de RSS e do responsavel

legal (BRASIL, 2005).

Segundo Magalhaes (2008), o sistema de gerenciamento ideal 6 aquele que visa

minimizar a quantidade de residuos gerados, tomando-se por base o atendimento das

necessidades sociais e a sustentabilidade do sistema.

Jacobi e Besen (2011) relata que um dos aspectos do servi90 pablico de limpeza nao -

equacionado 6 a sustentabilidade financeira. No Brasil, estima-se que mais de 50% dos

municipios nao cobram pelos servigos prestados e, quando cobrados, esses valores sao

insuficientes para cobrir os gastos. Entende-se que a cobranga de uma taxa proporcional as

quantidades geradas tamb6m 6 um importante fator de conscientizagao e de educagao dos

cidadaos, reduzindo as quantidades de RS geradas e o desperdf cio.

3.2.1 Coleta e transporte de residuos s61idos

o conceito de coleta 6 de agao sanitaria que tem o objetivo de afastar os residuos de sua

fonte geradora. A escolha das rotas de coleta, frequ6ncias e tipos de veiculos interferem

diretarnente nas etapas seguintes do gerenciamento de resfduos s61idos (BRASIL, 2014)

Para Banholomeu (2011), a pr6pda fonte geradora deve realizar o acondicionamento de

residuos de acordo com a frequ6ncia da coleta municipal (diaria ou intercalada)
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Bahia (2005) sugere que o recipiente apropriado para o acondicionamento de lixo atenda

as condig6es sanitarias; nao ser esteticamente inadequado; possuir capacidade para conter o lixo

gerado entre uma coleta e outra e permitir uma coleta rapida, aumentando a efici6ncia do servigo

e assegurando a integridade fisica da equipe de coleta.

Segundo o Instituto Brasileiro de Administra9ao Pablica (IBAM, 2001), o
acondicionamento apropriado devera: evitar acidentes e a proliferagao de vetores; mitigar o

impacto visual e olfativo; reduzir a variedade dos residues (quando houver coleta seletiva) e

promover a realizagao da etapa de coleta,

A Fundagao Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2006) enfatiza o uso obrigat6rio de

Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) (mascaras, luvas, aventais e botas) na manipulagao

dos residuos s61idos urbanos, desde a coleta at6 a disposigao final dos residuos coletados pelo

rnurllclplo.

Barros (2012) vincula a coleta dos residuos s61idos a quantidade e tipos de residuos a

serem transportados.

A NBR n'’ 13.463/1995 (ABNT, 1995) classifica os tipos de coleta de residuos em

a) coleta regular: inclui-se nesta a coleta domiciliar; a coleta de residuos de feiras, praias e

calgad6es; a coleta de vanedura; a coleta de. residuos dos servigos de saide e coleta de

reslduos com riscos para a made;

b) coleta especial;

c) coleta seletiva; e

d) coleta particular: subdividida em coleta de residuos industriais, comerciais e de
condominios.

Em conformidade com a NBR n'’ 13.221/2003, os residuos devem ser transportados em

equipamento adequado e de acordo com legislagao especifica, de modo que a carga nao esteja

exposta as intemp6ries e de que nao exista risco de vazamento ou denamamento da mesma
(ABNT, 2003).

Para ser considerado um veiculo de coleta de lixo domiciliar adequado, o meio de

transporte utilizado devera possuir algumas caracteristicas, como: taxa de compactagao, de pelo

menos 3:1; ahura de carregamento, no maximo de 1,2 m em rela9ao ao solo, na linha de cintura

dos garis e capacidade adequada de manobra, de veneer aclives e de realizar o menor n(unero de

viagens ao destino, nas condig6es de cada area (IBAM, 2001).
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3.2.1.1 Coleta regular

Segundo Barros (2012), a coleta de residuos regular ou convencional pode ser realizada

no sistema porta a porta, diretamente nas fontes poluidoras ou no sistema ponto a ponto, onde os

residuos sao acondicionados em pontos pr6-determinados.

O ideal para um sistema de coleta de lixo domiciliar 6 que seja estabelecido dias e

horarios determinados, divulgados individualmente aos propriet£dos dos im6veis ou por placas

indicativas nas ruas (IBAM, 2001)

De acordo com Bartholomeu (2011), no sistema de coleta regular, as distancias

perconidas entre os domicilios abrangidos pela coleta e o ateno ou area de transbordo sao de at6

30 km

3.2.1 2 Coleta especial

O IBAM (2001) recomenda que dove haver uma coleta separada entre os residuos comuns

e os residuos especiais e infectantes, sendo que o gerenciamento dos residuos radioativos deve

estar de acordo com as resolug6es da Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

A NBR n' 12.980/1993 da ABNT (1993) Uaz que a coleta especial visa retirar e conduzir

os resfduos especiais que nao sao recolhidos pela coleta regular, devido a origem, volume, peso e

quantidade. Como exemplos, tem-se: os m6veis velhos, os restos de limpeza e de poda de

canteiros, pragas ejardins; entulhos; carcagas de animais, dentre outros.

Se nao houver a coleta especial, para Banos (2012), a populagao podera ter inc6modos e

estar exposta a riscos, a16m disso, a cidade pode ter os aspectos est6ticos e a qualidade dos

sewigos prestados de limpeza comprometidos.

Considerando os residuos de s&Ide, conforme Resolugao CONAMA nc’ 358/2005, estes

deverao ser acondicionados em consonancia com as legislag6es ou normas brasileiras ou

intemacionais referentes ao meio ambiente, a saade e a limpeza urbana (BRASIL, 2005).

Para o IB AM (2001), o acondicionamento de residuos infectantes deve ser em sacos

brancos leitosos e colocados em cont6ineres basculhaveis em caminh6es especiais para a coleta

de RSS
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3.2.1 3 Coleta seletiNa

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2012), em meados

dos anos 80, iniciaram-se os programas de coleta seletiva e reciclagem de residuos s61idos, como

altemativas para a redu9ao da geragao de residuos e esUmulo a reciclagem.

Segundo Castilhos Jhnior (2002), a coleta seletiva a referente a coleta de materiais

segregados, na fonte de geragao, que sejam passiveis de serem reutilizados, reciclados ou

recuperados. Pode ser realizada de porta em porta ou atrav6s de Postos de Entrega Voluntaria

(PEVs) de materiais segngados.

De acordo com o Decreto n' 7404/2010, o titular do servigo ptrblico de limpeza urbana e

manejo de residuos devera implantar a coleta seletiva e impor ao menos a separagao de residuos

secos e ami(ios, que posteriormente sera estendida a separagao especifica dos residuos secos,

conforme metas estabelecidas nos respectivos pIanos (BRASIL, 2010b).

A Figura 3 mostra um fluxograma com a sequ6ncia das etapas, para a implantagao efetiva
da coleta seletiva.
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Figura 3 - Etapas para implantagao da coleta seletiva municipal
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Fonte: Adaptado de Vilhena (2014)

Conforme Bringhenti e Ganther (2011), os programm e iniciativas de coleta seletiva para

serem eficazes, necessitam do envolvimento dos cidadaos, que sao os extremos da cadeia de

produgao e consumo.
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Para Vilhena (2014), com a inclusao da coleta seletiva tem-se varios beneficios

financehos ao municipio, como a redugao de custos com a disposi9ao final do lixo (aterros

sanit4rios ou incineradores) e a remediagao de areas degradadas. A16m desses, pode-se citar os

beneficios sociais advindos da educagao e conscientizagao ambiental da populagao, diminuindo

os gastos gerais com limpeza pQblica e propiciando melhoria das condig6es ambientais e da

sarI(ie pablica do municipio,

De acordo com Magalhaes (2008), 6 imprescindivel a adogao de um programa de coleta

seletiva, a16m da analise quimica e bacteao16gica do composto gerado, para que hda o pleno

funcionamento da usina de tHagem e compostagem e a produgao de um composto apropriado ao

uso em culturas agricolas,

A FEAM (2014), no allo de 2014, abdu selegao para os municipios que tinham interesse

em receber apoio t6cnico, sem repasse de recursos financeiros ou equipamentos, do Governo de

Minas para implantagao ou ampliagao de servigos de coleta seletiva.

A manifestagao de interesse do municipio em receber o apoio do Estado, conforme

Delibera9ao Normativa (DN) do Conselho de Politica Ambiental (COPAM) n' 172/201 1, seria

por mao de oflcio padrao e anexo especifico, at6 31 de margo de cada allo (MINAS GERAIS,

201.L).

Segundo a metodologia do Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), em FEAM (2011),

a selegao dos municipios que receberao apoio C feita a partir da aplicagao do sistema de

pontua9ao de “elementos facilitadores para a implantagao ou amplia9ao da coleta seletiva”,
destacando-se:

a) existencia de innaestrutura do galpao;

b) populagao urbana municipal;

c) andamento do Plano de Gestao Integrada de Residuos S61idos (PGIRS);

d) solugao regularizada para destina9ao e disposi9ao final de RSU;

e) organizag6es de catadores de materiais reciclaveis legalmente constituidas; e

f) gestao compartilhada.

Para os selecionados do processo referente ao ano de 2014, as ag6es de apoio incluiriam

cinco etapas: diagn6stico da situagao atual da coleta seletiva ou do potencial para sua

implementagao; analise da viabilidade e sustentabilidade econ6mica das alternativas; selegao do
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modelo mais adequado de coleta seletiva; apoio para implantagao da coleta seletiva e

monitoramento (FEAM, 2014).

3.2.2 Estagao de transbordo

Conforme Bartholomeu (2011), caso o municipio nao possua local para a disposigao final

de residuos ou o local de destinagao final seja mais distante que o raio de coleta, os RSU deverao

ser encaminhados para um local de transbordo. Neste local ocorre a transfer6ncia dos residuos do

caminhao de coleta municipal para veiculos de transporte intermunicipal, pois esses possuem

maior capacidade de carga e custos menores para movimentagao as distancias maiores,

Segundo Barros (2012), as estag6es de transbordo sao construg6es quase ou totalmente

fechadas, de forma a reduzir os impactos causados por mails odores, ruidos e espalhamento dos

residuos, a16m da depreciagao econ6mica nos arredores.

Na DN COPAM n'’ 180/2012 6 estabelecido que o prazo maximo de estocagem de
res{duos s61idos urbanos na estagao de transbordo seja de 24 horas, com ressalva nos casos em

que seja apresentada justificativa ou autorizagao na reguladzagao ambiental do empreendimento

(MINAS GERAIS, 2012).

C) licenciamento ambiental das estag6es de transbordo dependera do volume mensal de

residuos movimentados. A DN COPAM n'’ 72/2012 determina que os empreendimentos no

municfpio de Bela Horizonte que movimentam acima de 5000 m3/mGs serao classificados como

de grande porte e deverao apresentar na primeira etapa do licenciamento o Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) e o Relat6rio de Impacto Ambiental (RIMA). As estag6es que movimentam

entre 5000 m3/m6s e 2000 m3/mGs, sao de m6dio porte, devendo apresentar Relat6rio de Controle

Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA). E par fim, os locais de transbordo que

movimentem menos de 2000 m3/m6s sao de pequeno porte e deverao apresentar o Relat6rio

Ambiental Preliminar (RAP) (BELO HORIZONTE, 2012).

3.2.3 Destinagao final dos residuos s61idos

Pela Lei n'’ 12.305/2010, a destina9ao final ambientalmente adequada, esti relacionada a

reutilizagao, a reciclagem, a compostagem, a recuperagao e ao aproveitamento energ6tico ou a

disposigao final que 6 a distribuigao ordenada de rejeitos em aterros, admitidas pelos 6rgaos

competentes e em consonancia com as normas operacionais especificas, de modo a evitar danos
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ou riscos a saade pablica e a seguranga e minimizar impactos ambientais adversos (BRASIL,

2010a),

Conforme consta no Panorama dos Residuos S61idos no Brasil da Associagao Brasileira

de Empresas de Limpeza Pablica e Residuos Especiais (ABRELPE, 2014), de 2012 a 2013,

passou de 57,98% a 58,26%, a quantidade gerada de RSU no Brasil que obteve uma destina9ao

final adequada. A regiao brasileira que teve maior participagao na quantidade de residuos

coletados, em 2013, foi a regiao Sudeste com 52,4%, seguida pela regiao Nordeste, com 22, 1%.

No diagn6stico do Sistema Nacional de Informag6es sobre Saneamento (SNIS) de 2012,

3,043 municipios brasileiros (54,6% do total do pafs), participaram de um levantamento de um

dos maiores sistemas de informagao do setor de saneamento nacional. Em termos de populagao

urbana, essa parcela 6 de 81,1 %, correspondendo a 132,8 milh6es de habitantes do meio urbano e

a massa total coletada, estimada em 57,9 milh6es de toneladas (SECRETARIA NACIONAL DE

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2014).

O Grafico I indica o resultado do levantamento nacional das tipologias de disposigao

final, evidenciando a predominancia de formas adequadas de disposigao final de residuos s61idos

(aterro sanitario e Unidades de Triagem e Compostagem),

Grafico I - Distribuigao da form4 de disposigao final de residuos s61idos no Brasil, em 2012

Fonte: Adaptado de Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(2014)

Nota: SNIS, na hip6tese de se admitir que, pelo menos um tergo deste
conjunto dos “sem informagao” se utilize de aterros sanitarios ou
unidades de triagem ou compostagem para dispor seus residuos
domiciliares e p(rblicos, conclui-se que: 63,0% da massa total coletada
no pais sao dispostos de forma adequada.
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A seguir sao abordados algumas das formas de destinagao/disposigao final de residuos

s61idos citadas na PNRS

3.2.3 .1 Reciclagem e reutilizagao

Segundo a PNRS, no processo de reciclagem ha a alteragao de suas propriedades fisicas,

fisico-quimicas ou bio16gicas dos residuos s61idos, de forma a obter insumos ou novos produtos,

obsewados os padr6es estabelecidos e as condig6es determinados pelos 6rgaos competentes. Ja

na reutiliza9ao, nao ha nenhuma transformagao bio16gica, fisica ou fisico-quimica nos residuos.

(BRASIL, 2010a)

Para FEAM (2012), por causa da inviabilidade tecno16gica, nao pode se dizer que todos

os materiais potencialmente reciclaveis possuam mercado atualmente. No estado de Minas

Gerais, o namero de recicladores e de municipios estruturados para a coleta seletiva de RSU

ainda 6 pequeno. Isto faz com que a maioria dos residuos coletados, sejam misturados em

caminh6es compactadores, o que acaba contaminando os materiais com potencial para a

reciclagem, dificultando a separagao e inviabilizando tecnicamente a reciclagem de alguns

materIals,

De acordo com ABRELPE (2014), no ano de 2012, tr6s setores industriais tiveram os

maiores indices de reciclagem no pais: aluminio (97,9%), plastico Politereftalato de Etila (PET)

(58,9%) e papel (45,7%).

Em alguns municipios, conforme o IBAM (2001), 6 dado um cunho social aos seus

programas de reciclagem, formando cooperativas de catadores que irao atuar na tdagem de

materiais reciclaveis. Como beneficios da associagao de catadores, tem-se: a geragao de emprego

e renda; o resgate da cidadania dos catadores; redugao das despesas com a coleta, transfer6ncia,

disposigao final dos res{duos separados pelos catadores e programas de reciclagem.

Consoante o inciso IV do Art. 8, o estimulo a organizagao de associagao de catadores de

materiais reciclaveis e reutilizaveis de baixa renda 6 considerado urn dos instrumentos da PNRS

Sendo o poder pQblico responsavel por definir as medidas incentivadoras e de financiamento para

a implantagao de infraestnHura fisica e aquisi9ao de equipamentos (BRASIL, 201 aa),
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3.2.3.2 Compostagem

Segundo Pereira Neto (2010), a compostagem C definida como um processo bio16gico

aer6bico, usado no tratamento e na estabilizagao de residuos organicos, produzindo hOmus,

Barros (2012) nomeia o produto do processo, como condicionador organico ou composto.

Para o IBAM (2001), o processo de compostagem pode ser de duas formas, em fungao da

presenga ou nao de oxig6nio, como:

a) compostagem anaer6bica: 6 realizada por microrganismos que podem viver em ambientes

com a aus6ncia de oxig6nio. C)come em baixa temperatura, com exalagao de fortes odores,

e a velocidade de estabilizagao da mat6ria organica 6 lenta; e

b) compostagem aer6bica: processo mais adequado ao tratamento do lixo domiciliar, a

decomposigao d realizada por microrganismos que s6 vivem na presenga de oxig6nio. A

temperatura pode chegar a at6 70'’C, os odores emanados nao sao agressivos e a

velocidade de decomposi9ao d mais rapida,

Pereira Neto (2007) considera que durante um periodo aproximado de 110 dias, observa-

se duas fases no processo de compostagem, sendo elas:

a) degradagao ativa: fase com dura9ao aproximada de 70 dias e temperatura entre 50'’ C e

65'C, reduzindo para 40'’C no final; e

b) maturagao: continua9ao da degradagao e redu9ao de microrganismos patog6nicos, em que

o material sofre processo de humificagao entre 30 e 50 dias.

O Quadro I apresenta as caracteristicas principais de tr6s momentos da fase de

degradagao ativa e da fase de maturagao

Quadro I - Caracteristicas gerais de cada fase do processo de compostagem
FASE TARn(
Degradagao ativa Inicio da compostagem;
(mes6fila) nmperatura: entre 37'’C e 45 o C;

Presenga de bact6rias e fbngos;
Alta relagao Carbono/Nitrogenio

Temperatura: entre 65'’C e 70'’C;
Presenga de bact6rias e fungos.

Temperatura: entre 40'’C e 45 '’C
Baixa relagao Carbono/Nitrogenio;
Cor escura.

Temperatura: pr6xima a temperatura ambiente;
Presenga de protozo£rios, vermes, formigas, centopeias e
insetos.

Degradagao ativa
(term6fila)

Degradagao ativa
(mes6fila)

Maturagao
(cri6fila)

Fonte: Silva (2013, p.25).
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Para Silva (2013), o valor de massa ideal a ser encaminhado a compostagem deve ser

superior a 500 kg e resultante da mistura de varios residuos organicos, de forma a garantir o

equilibrio nutricional e a flora diversificada, velocidade de degradagao plausivel e consequente,

menor periodo de compostagem

Segundo Pereira Neto (2010), alguns fatores devem ser padronizados de forma a nao

afetar a atividade microbio16gica e por conseguinte a compostagem, destacam-se:

a) urnidade: o teor de umidade menor que 40 % restringem a atividade

microbio16gica e, aproximadamente, 55% 6 considerado satisfat6do para todos os

processos;

b) oxigena9ao: 6 indicado estar entre 0,3 a 0,6 m3/kg de s61idos volateis por dia;

c) temperatura: a temperatura ideal 6 de 55 'C e temperaturas maiores que 65'C para

eliminagao de organismos mineralizadores ou decompositores;

d) concentragao de nutrientes: a faixa 6tima da relagao Carbono/Nitrog6nio esti entre

30:1 e 40:1;

e) tamanho da particula: na pratica, o tamanho da pmticula deve estar entre 10 e 55

rnrrl; e

f) pH: o pH deve estar entre 6,5 e 8,0, para o desenvolvilnento da compostagem o

adubo organico maturado, indica-se que o pH seja superior a 7,8.

3.2,3.3 Disposigdo fInal ambientalmeMe adequada

Segundo a PNRS, a disposigao final ambientalmente adequada consiste “na distribuigao

ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas de modo a evitar

danos ou riscos a satIde pablica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos

(BRASIL, 2010a)

o Quadro 2 apresenta a definigao e os impactos ambientais provindos da adogao de lixao

e aterro controlado, t6cnicas de disposigao final que nao cumprem os objetivos da PNRS.
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Quadro 2 – Formas ambientalmente inadequadas de disposigao final de rqjeitos.
LIXAO

Definigao Forma inadequada de disposigao final de resfduos
s61idos, na qual ha descarga direta destes sobre o
solo, nao sendo empregados crit6rios t6cnicos ou
medidas que garantam a protegao ambiental e/ou a
saade pablica, a atividade de catagao de materiais
reciclaveis, em condig6es insalubres e at6 mesmo,
sub-humanas

ATERRO CONTROLADO

Forma de disposigao final de residuos
s61idos urbanos no solo com adogao de
precaug6es tecno16gicas executivas (como
implantagao de sistema de drcnagem pluvial
em todo o terreno; manutengao das
condig6es de acesso e isolamento com
cerca; proibigao da permanencia de pessoas,
da disposigao de pneumaticos e baterias e de
fogo no dep6sito), que deverao mitigar os
danos ou riscos a saade pablica e aumentar a
seguranga local

Embora haja exigencia da cobertura
peri6dica de residuos, o ateno controlado
seria como um “lixao melhorado”, por nao
possuir nenhum mecanismo que evitc a
contaminagao do solo e das aguas
supernciais e subterraneas.

Impactos Ambientais A disposigao de lixo a c6u aberto pode provocar
degradagao ambiental, atrav6s da poluigao das
aguas superficiais e subtenaneas, do solo e do ar,
a16m de provocar danos a saade humana, pela
geragao de subprodutos (percolados e gases) e
proliferagao de vetores transmissores de doengas
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Fonte: MINAS GERAIS (2008); MINAS GERAIS (2001); Bartholorneu (2011); Bidone e Povinelli (1999); FEAM
(20 10).

O aterro sanitario C definido, pela NBR n'’ 8419/1992, como uma t6cnica de disposigao de

residuos s61idos urbanos no solo, que nao ira causar danos a saade pablica e a sua seguranga,

minimizando os impactos ambientais. Para isto, baseando-se em principios de engenharia,

confina-se os residuos s61idos a mellor area possivel, diminuindo assim o volume ocupado. Ao

terminar a jornada de trabalho ou em intervalos menores, cobre-se os residuos com uma camada

de terra (ABNT, 1992).

Segundo o Manual de Operagao de Aterro da FEAM (2010), o ateno sanitado devera

abranger todos os mecanismos de protegao ambiental, que sao:

a) impermeabilizagao de base e das laterais;

b) recobrimento dario e cobedura final;

c) sistema de coleta e drenagem superficial, de gases e de liquidos percolados;

d) sistema de tratamento de liquidos percolados e gases; e

e) sistema de monitoramento,

A Resolugao CONAM A n'’ 404/2008 estabelece que os atenos sanitarios de pequeno

porte poderao dispor at6 20 toneladas por dia de RSU. Nesse tipo de ateno 6 permitida a

disposigao final de “resfduos s61idos domiciliares, de residuos de servigos de limpeza urbana, de

residuos de servigos de saade, bem como de residuos s61idos provenientes de pequenos

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestagao de servigos” (BRASIL, p. 1, 2008).
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Em municipios ou em cons6rcios pablicos com at6 10000 habitantes, de acordo com as

condig6es fisicas, 6 viavel a implantagao dos atenos de pequeno porte devido a pequena

quantidade e as caracteristicas dos residuos gerados (BRASIL, 2014)

Entre as exig6ncias para o licenciamento do ateno de pequeno porte estao: o uso de areas

com cmacteristicas hidrogeo16gicas, geograficas e geot6cnicas adequadas ao uso almejado e que

garantam uma vida tail superior a 15 anos; o atendimento as distancias minimas estabelecidas na

legislagao ambiental e normas t6cnicas e vias de acesso ao local, com boas condig6es de trafego

ao longo de todo o anD (BRASIL, 2008).

De acordo com Pereira Neto (2007), a pratica de atenar todos os RSU sem uma tnagem

pr6via 6 incoerente diante das preocupag6es relativas a protegao ambiental; a reciclagem; ao

reaproveitamento; a economia de energia, de recursos naturais e de areas para atenos; a geragao

de emprego e servigos pela reciclagem e compostagem.

3.3 Usinas de Triagem e Compostagem (UTC)

Segundo a DN COPAM n'’ 118/2008, a Usina de Triagem e Compostagem 6 definida

como uma forma de tratamento adequada de RSU, em que ocorre a separagao manual da mat6ria

organica, materiais reciclaveis, rejeitos e residuos especiais presentes no lixo. A parte organica 6

destinada ao patio de compostagem, onde 6 submetida a um processo de conversao bio16gica a

adubo, e o que nao pode ser aproveitado 6 atenado em valas de rejeitos (BRASIL, 2008)

A utilizagao de Usinas de Compostagem no Brasil teve inicio no final da d6cada de 60,

com a instalagao das primeiras unidades, por6m sua difusao s6 ocorreu em 1990. Estas unidades

baseavam-se na tecnologia [dinamarquesa] DarIO, que consiste na selegao de materiais reciclaveis

em esteiras e no envio de mat6ria organica a bioestabilizadores, acelerando a estabilizagao

bio16gica e a homogeneizagao fisica, resultando em um composto organico e semicurado

(CATAPRETA, 2007 aFtud VIMIEIRO, 2012).

Conforme informag6es do Laborat6rio de Engenharia Sanitaria e Ambiental (LES A,

2014) da Universidade Federal de Vigosa (UFV), esse laborat6rio com auxilio do Departamento

de Engenharia Civil (DEC), entre os anos de 1998 a 2000, realizaram 450 visitas a municipios

inscritos no Programa Minas Joga Limpo. Este programa tinha o intuito de buscar solug6es para o

problema do lixo urbano, para a enadicagao dos lix6es e dos impactos gerados com essa pr£tica,
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Lelis e Pereira Neto (1999) aueditam que seda mais adequado a adogao do termo

Unidade de Triagem e Compostagem a usina, ja que nao ha nenhum processo de fabricagao de

substancia ou produto e sim, a triagem de materiais potencialmente reciclaveis.

De acordo com Pereira Neto (2007), as UTCs podem ser um grande laborat6rio de

ci6ncias, propiciando aulas praticas sobre atividades relacionadas ao residuo urbano, estimulando

em criangas ejovens uma mudanga de comportamento em relagao ao consumismo.

O Quadro 3 indica algumas das vantagens e desvantagens da adogao de Usinas de

Triagem e Compostagem,

)uadro 3 – Vantagens e desvantagem das Usinas de Triagem e Compostagemmm – SVANTA(;ENS
Redugao da quantidade de residuos destinados a aterro sanitario Baixa rentabilidade do processo, dado os custos de
e da geragao de lixiviados e de gases; implantagao e operagao serem inferiores a receita obtida e
Menor consumo de mat6rias primas, energia e insumo; atengao as necessidades de mercado, e
Redugao da poluigao ambiental com a produgao de novos Produtividade impulsionadasomente quando hapresengade
insumos; e profissionais e de modelo de gestao que esteja atento as
Geragao de emprego e renda para os catadores. necessidades de mercado e ao avango das tecnologias de

aproveitamento,

Foote: Adaptado de Fundagao de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco et. al (2013).

Lelis e Pereira Neto (1999) atdbuem os altos custos de implantag50 de muitos dos

projetos de usinas de triagem e compostagem de RSU a uma concepgao e execugao, sem o

m{nimo de conhecimento e crit6rio t6cnico, acanetando em inevitaveis problemas de
funcionamento,

Para Pereira Neto (2007), as Unidades de Triagem e Compostagem nao devem ser

implantadas objetivando-se somente os beneficios financeiros, mas todos os beneficios

associados. Algumas UTCs obt6m lucro por receberem mds de 80 toneladas de lixo por dia,

terem mercado para saida de materiais reciclaveis e adubo organico, contarem com o incentivo do

Imposto sobre Operag6es Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestag6es de Sewigos

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao (ICMS) e empngar a tecnologia

adequada

De acordo com a DN COP AM n'’ 74/2004, a operagao da atividade de tratamento e/ou

disposigao final de RSU, c6digo E-03-07-7, depended da Licenga de Operagao (LC)) ou da
Autorizagao Ambiental de Funcionamento (AAF), dependendo do porte e potencial poluidor

(MINAS GERAIS, 2004).
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A Tabela 2 relaciona a classe do empreendimento, considerando o potencial poluidor

m6dio, com a quantidade diaria de RSU operada, resultando no tipo de regulamentagao ambiental

requerida.

Tabela I - Regulamentagao ambiental exigida para o funcionamento da atividade de tratamento e/ou disposigao de
residuos

I RSU (t/d) I AMBI BbLLAL REQUERIDO
1 Menor que 15 AAF
3 Entre 15 e 250 LO

5 Maior que 250 LO

Fonte: FEAM (2014a)

3.3.1 Condi96es de trabalho na UTC

De acordo com Barros (2012), o trabalho nas UTCs 6 insalubre, necessitando dessa forma

de protegao aos funcionarios e um ambiente confortavel, com ventilagao, iluminagao e aspectos

ergornetrlcos.

Segundo a FEAM (2005), como os trabalhadores estao expostos a riscos de acidentes na

coleta, no manuseio de residuos s61idos e na selegao de materiais reciclaveis 6 recomendada a

vacinaQao contra o t6tano e difteria, febre amarela, hepatite A e hepatite B.

Em caso de acidente de trabalho ou doenga profissional, 6 obrigat6rio a emissao da

Comunicagao de Acidente de Trabaiho (CAT), para que a Prefeitura ou profissional da area de

saade possa desenvolver o Programa de Controle M6dico de Saade Ocupacional (PCMSO)I

garantindo o registro estatistico dos eventos adversos e a presewagao dos direitos do trabalhador

previstos no Art. 22 da Lei n ' 8.213/1991 (FEAM, 2005)

O PCMSO devera considerar as quest6es incidentes sobre o individuo e a coletividade, na

prevengao, rastreamento e diagn6stico precoce dos agravos a saQde relacionados ao trabalho,

a16m da constatagao da exist6ncia de casos de doengas profissionais ou danos irreversiveis a

saade dos trabalhadores (BRASIL, 1994),

Segundo o Art. 22 da Lei Federal n'’ 8213/1991, a empresa devera comunicar o acidente

do trabalho a Previd6ncia Social at6 o 1'’ dia tail seguinte ao ocorrido e, caso houver morte9

imediatamente, a autoridade competente, sob petra de multa variavel entre o limite minimo e

maximo do salario-de-contribuigao, aumentado em reincid6ncias (BRASIL, 1991).



(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

I
1.

r
(

r
(

(

(
(

(

(

(

(

e
(

(

(

(

(

I

(

(

I
(

(

(

(

I
I

(

\

(

I

(

(

I
\

(

36

3.3.2 Apoio financeiro

3.3.2.1 ICMS ecot6gico

Em consonancia a Lei Federal n'’ 13.803/2000, a parcela da receita do produto da

arrecadagao do Imposto sobre Operag6es Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre

Prestag6es de Sewigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao (ICMS)

pertencente aos municipios, para o crit6rio meio ambiente 6 de no m&imo 50% do total,

distribuida aqueles cujos sistemas licenciados de tratamento ou disposi9ao final de lixo ou de

esgoto sanitario atendam, no minimo, a respectivamente 70% e 500/, da populagao (BRASIL>

2000).

O valor maximo atribuido a cada munic{pio nao exceder£ ao investimento estimado em

fungao da populagao atendida e do custo m6dio per capita dos sistemas de aterro sanitario, de

usina de compostagem de lixo e de estagao de tratamento de esgotos sanitarios, fixado pelo 6rgao

deliberativo COPAM (BRASIL, 2000).

A Lei Estadual n'’ 18.030/2009 estabelece que sobre o valor calculado incidira urn fator de

qualidade variavei de 0, 1 a 1, determinado anualmente, observando-se o desempenho

opuacional, a gestao municipal, a localizagao compartilhada do sistema, o tipo e peso de material

reciclavel selecionado e comercializado no municipio por associagao ou cooperativa de coletores

de residuos e a energia gerada pelo sistema (MINAS GERAIS, 2009a).

De acordo com o Decreto Estadual n'’ 45.181/2009, os municipios que participarem de

solug6es consorciadas ou dispuserem a receber residuos s61idos provenientes dessas terao um

acr6scimo de 10 e 20%, respectivamente, na cota parte do ICMS eco16gico (MINAS GERAIS>

2009c).

3.3.2.2 Fund%do Nacional da SaQde (FUNASA)

A Fundagao Nacional de Saade (FUNAS A, 2014) 6 um 6rgao executivo do Minist6rio da

Sad(Ie, responsavel pela inclusao social, por meio de ag6es de saneamento para prevengao e

controle de doen9as, Como areas de atuagao tem-se o apoio t6cnico e financeiro para o controle

de qualidade da agua destinada ao consumo humano; estimulo e financiamento de projetos de

pesquisa em engenharia de saade pablica e saneamento; e o apoio t6cnico a estados e municipios

para a execugao de projetos de saneamento, incidindo por estrat6gias de cooperagao t6cnica.



(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

37

De acordo com Barbosa (2004), em meados do ano 2000, o govemo federal por meio da

Funda9ao Nacional de Saade (FUNASA) aprovou uit6rios e procedimentos basicos para

aplicagao de recursos financeiros para varios projetos. Entre os projetos passiveis de aplicagao de

recursos estavam os Sistemas de Residuos S61idos (implantagao de Unidades de Reciclagem e

Compostagem e Atenos Sanit6rios), sendo o crit6rio de elegibilidade para apresentagao de

proposta, os municipios com infestagao do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da
febre amarela

Segundo o Manual de Orientag6es T6cnicas para Elabora9ao de Propostas para a

Programa de Residuos S61idos da FUN AS A, as ag6es passiveis de repasse de recursos sao

oferecidas aos municipios que possuam populagao de at6 50 mil habitantes; municipios nao

pertencentes a regiao metropolitana ou Regiao Integrada de Desenvolvimento Econ6mico (RIDE)

e a Cons6rcios Pablicos constituidos pela maioria simples de municipios com populagao de at6

50 mil habitantes (BRASIL, 2014).

A elaboragao do PGIRS, com as ag6es relativas ao manejo de residuos s61idos urbanos ou

do PIano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), com as ag6es que serao executadas nos

pr6ximos 20 anos ou ainda do Plano Intermunicipal 6 condigao pdmaria para a apresentagao de

qualquer tipo de proposta de requerimento de recursos da FUNAS A para o gerenciamento de

residuos s61idos urbanos (BRASIL, 2014),

A solicitagao de recursos por parte dos municipios, Figura 4, devera abranger os

investimentos necessarios para o funcionamento holistico do sistema, de forma t6cnica e

ambientalmente adequada. Atrav6s de chamamento pablico, em portarias divulgadas no site da

FUNASA, 6 feita a selegao das propostas que serao beneficiadas
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Figura 4 - Unidades e itens que poderao ser solicitados na proposta de repasse de recursos.
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Ponte: FUNASA (2014, p. 12).

3.3.2.3 Caixa Econ6mica Federal

O Programa Residuos S61idos Urbanos da Caixa Econ6mica Federal (CEF) e gerido pelo

Minist6rio das Cidades e operado com recursos do Orgamento Geral da Uniao, com o objetivo

principal de incentivar, em municipios com mds de 250.000 habitantes ou integrantes de regiao

metropolitana e de RIDE, ag6es de apoio a implantagao e ampliagao dos sistemas de limpeza

p6blica, acondicionamento, coleta, disposigao final e tratamento de residuos s61idos urbanos

(CAIXA ECON6MICA FEDERAL, 2015)

As interveng6es correlacionadas ao objetivo principal, de acordo com o site da C'aixa

Econ6mica Federal (2015), sao

a) proporcionar a populagao acesso aos sewigos de limpeza urbana e destinagao final

adequada de residuos s61idos urbanos, visando a salubridade ambiental, a eliminagao de

lix6es e a insergao social de catadores;

b) desativar lix6es e implantar ou adequar unidades de disposigao final;

c) implantar ou adequar unidades de tratamento - centrais de tdagem e compostagem

incluindo a infraestrutura para a coleta seletiva por parte dos catadores;
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d) implantar unidades de transfer6ncia intermediaria (estag6es de transbordos), sistemas de

acondicionamento, coleta e transporte de residuos dom6sticos e de vias e logradouros

pablicos

Figura 5- Procedimentos para receber o apoio da CEF,

II11d o ££ru£Ed:sr ;ei: 1 ::sE:i o ] [ 1(X1 : IT;JI = E; i aSIF::
das Cidades I I documentos necessgrios

cr) Formalizar Contrato de
Repasse de Recursos

Verificada a viabilidade da
proposta e comprovada a
situagao de adimplencia do
proponente, segundo as
exig6ncias da legislagio vigente,
6 formalizado Contrato de
Repasse entre a CAIXA e o
Estado. Distrito Federal,
Municipio ou 6rgios das
respectivas administra96es
diretas e indiretas.
O repasse 6 efetivado de
acordo com as eta pas
executadas do
empreendimento devidamente
comprovadas. Os recursos sao
depositados em conta
especifica na CAIXA,
exdusivamente, para
movimentagao de valores
relativos i execugio do objeto
do contrato assinado

O Minist6rio das Cidades
precede a sele930 das
operag6es a serem
atendidas pelo Programa e
informa a CAIXA para fins de
anilise e contratag§o da
operagao.

O proponente deve
encaminhar Plano de
Trabalho a CAIXA na forma
constante da Portaria ng
82/2005, que anualmente
estabelece as condig6es de
contratagao no exercicio.
O PIano de Trabalho deve
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Progra ma e selegao
efetuada pelo Gestor. Deve,
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CAIXA, junto com o PIano de
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Fonte: Adaptado de Caixa Econ6mica Federal (2015)

3.3.3 Requisitos para a implanta9ao de UTC

No Manual de Gestao e Operagao de Usina de Triagem e Compostagem de Lixo da
Fundagao Estadual do Meio Ambiente (FEAM), estao os requisitos minimos para a escolha da

localizagao da area, implantagao e operagao do dep6sito de lixo, at6 que seja implantado o

sistema adequado e regularizado de disposigao final

a)

b)

C)

localizagao em area com solo de baixa permeabilidade e com declividade media
inferior a 309'8:
localizagao em area nao sujeita a eventos de inundagao, situada a uma distancia
minima de 300 metros de cursos d’agua ou qualquer colegao hidrica;
poderao ser admitidas distancias entre 200 e 300 metros, desde que nao exista outra
alternativa locacional e seja encaminhada a Feam declaragao emitida por
profissional devidamente habilitado, com apresentagao de c6pia da Anotagao de
Responsabilidade T6cnica (ART), afirmando a viabilidade locacional, conforme
modelo constante do Anexo I - Declaragao de viabilidade locacional do dep6sito de
lixo; c [...]
[...]localizagao em area com distancia minima de 100 metros de rodovias e estradas,
a partir da faixa de dominio estabelecida pelos 6rgaos competentes (2013b, p. 10-
11)

d)
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3.3.4 Estrutura fisica da UTC
Em consonancia com o Manual de Orientag6es Basicas para Operagao de Aterro Sanitario

da FEAM (2006), a Usina de Triagem e Compostagem constitui-se de unidades de apoio; unidade

de recepgao dos residuos; unidade de triagem; patio de compostagem; baias ou galp6es para

armazenamento de reciclaveis e do composto curado, a16m da area de atenamento dos rejeitos ou

vala de rejeitos.

A Figura 6 apresenta uma representagao esquematica de uma UTC

Figura 6 - Representagao esquematica da estrutura fisica de uma Usina de Triagem e Compostagem

9 =„. P 9 9 P
9 9Area de descarga

Baias

O P 9
9 9

Patio de Cornpostagem

a P
P
9

9
9

Vala de rejeitos

Fonte: Autora (2015)

Silva (2013) destaca que o portao de acesso a UTC ira dificultar o acesso de pessoas e

animais, devendo ter placa de identificagao e placa de proibigao de entrada e perman6ncia de

pessoas nao autorizadas no empreendimento,

A Figura 7 apresenta um fluxograma padrao de operagao das UTCs, desde a recepgao dos

RSU at6 o aterro de rejeitos.
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Figura 7 - F]uxograma da operagao de uma UTC
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Fonte: Lens e Pereira Neto (1999, p.8)

3.3 .4. 1 Galpao de recepQdo

De acordo com Silva (2013), o galpao de recepgao C o lugar onde se recebe o fluxo de

entrada de lixo, devendo ter cobertura com altura que possibilite a descarga em caminh6es

basculantes, piso concretado, sistemas de drenagem pluvial e dos efluentes gerados no local.

o Minist6rio Pablico do Estado do Parana (2013) sugere que os residuos sejam

armazenados em local coberto durante todo o processo, evitando dessa forma que os materiais

sejam danificados pela chuva e assim, dificultem o processo de triagem.
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Silva (2013) recomenda o uso de EPls (6culos de seguranga, capacete de seguran9a, luvas

e ou mangas de protegao, calgados de protegao contra riscos mecanicos, mgscmas e avental) a fim

de proteger a saa(ie e a integridade fisica do trabalhador.

Inicialmente 6 feita uma pr6-triagem, conforme Silva (2013), retirando-se os volumes

m6dios e grandes. Logo ap6s, os demais residuos sao empurrados para o fosso de descarga do

lixo, se houver, ou manualmente atrav6s de pas, enxadas e garfos, a mesa de triagem

Barros (2012) cita duas alternativas de concepgao para a UTC, as mesas de triagem e

esteiras de triagem, estas sao usadas quando houver grande quantidade de RS e para aumentar o
rendimento

O Quadro 4 compara os atributos principais da mesa de triagem e a esteira de triagem
4 da mesa/silo de e esteira deentre as

SILO E MESAS DE TRIAGERITENS mrE
Custo de construgao

Custo do equipamento e instalagao

Equivalentc

Nao ha

Equivalente

+/- RS30.000
( 12 m de comprimento)

+/- R$ 1.100/mes
(a quebra intenompe a triagem)

Menor

25 a 3096

A Esteira imp6e ritmo que exclui mais
lentos e idosos.

Menor

Custo de manutengao Nao ha

N' de pessoas na triagem

Rejeitos

Ritmo

Maior

5,096

Cada pessoa trabalha no seu ritmo
(nccessfuia uma coordenagao cfetiva).

IVlaiorCapacidade de armazenamento na
pr6-triagem
Fonte: Pinto e GonzAlez (2008, p.16)

De acordo com Vilhena (2014) o residuo reciclavel conduzido por esteiras d separado

continuamente, de forma manual. Para maximizar a efici6ncia do processo, alguns parametros

devem ser analisados cuidadosamente, sendo eles:

a) quantidade de material a ser separado;

b) nQmero de pessoas que irao trabalhar na esteira;

c) area disponivel; e

d) capacitagao t6cnica para manutengao,

Segundo Silva (2013), os funcionarios dispostos a mesa dever ter pr6ximos a eles,

tambores metalicos ou bombonas de cores diferentes ou nao, com capacidade para 200 litros, ou

at6 mesmo sacos suspensos para armazenar os materiais reciclaveis oriundos da separagao.
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3.3 A 2 Gatpao de armazenamento de recicldveis

Para equipar as tmidades, segundo Silva (2013), 6 necessaria a aquisigao de empilhadeiras

manuais ou mecanizadas, balanga plataforma para controle de pesagem, um controle de entrada e

saida de materiais reciclados e um controle financeiro, tornando este galpao sempre bem

gerenciado e eficaz. Assim sera possivel fazer os procedimentos a seguir:

a) prensagem: nessa etapa uma prensa hidraulica vertical, enfarda separadamente, em m6dia,

de 4 a 6 fardos de 100 a 150 kg/ h de cada tipo de material recicl£vel;

b) pesagem: utiliza-se uma balanga com capacidade minima de 500 kg, para o controle e

padronizagao dos fardos e para o acompanhamento do percentual da composigao

gravim6trica dos residues s61idos; e

c) registro: registra-se os valores da pesagem dos fardos, em uma planilha com cada tipo de
material reciclavel

Conforme IB AM (2001), as unidades de triagem devem possuir prensas, para enfardar

materiais reciclaveis de menor peso especifico (pap6is e plasticos), promovendo a estocagem e o

transporte dos mesmos,

Pinto e Gonzalez (2008) recomenda para as baias intermediadas de armazenamento dos

materiais triados por tipo, o uso de estrutura em perfis metalicos com tela trangada de fio grosso e

prever dispositivo de travamento superior e de fechamento frontal.

Segundo a FEAM (2005) o armazenamento de lampadas necessita ser em local ventilado

e protegido contra uma eventual ruptura por agentes mecanicos. Ja as lampadas que estiverem

quebradas deverao ser separadas e acondicionadas em recipientes fechados hermeticamente.

Silva (2013) menciona a adogao de procedimentos semanais ou mensais de seguranga e

higienizagao/manutengao, como verificar o vencimento dos extintores e encaminha-los a recarga,

higienizar baias a cada retirada de fardos, e promover o escoamento/comercializagao dos
materiais reciclaveis

3.3 A3 Patio de compostagem

Segundo Silva (2013), a mat6ria organica 6 encaminhada ao patio de compostagem, onde

haven o processo bio16gico de transformagao de mat6ria organica em compostos mais estaveis.
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De acordo com Soares (2011), em cidades com menos de 50 mil habitantes deve haver um

encarregado da unidade para operar o processo de compostagem. Em cidades de mds de 75 mil

habitantes, a16m do encarregado, devera ter tamb6m um auxiliar administrativo.

A montagem da pilha, de acordo com Pereira Neto (2010), pode ser manual ou por meio

de uma pa canegadeira, deve-se marKer a segao reta, em forma aproximada triangular. As

medidas recomendadas para a pilha sao 1,5-2 m de base e 1,6 m de altura.

Para Silva (2013), caso a pilha for muito alta, haver£ alta umidade, muito calor e pouca

aeragao de seu fundo. E se a pilha for muito baixa havera grande per(la de calor e umidade,

fazendo com que a pilha fique seca e fria, prejudicando o processo.

Ainda para Silva (2013), caso haja grande geragao de residuos organicos 6 indicada a

configuragao de um prisma triangular com base entre 2,0 a 4,0 m e altura entre 1,4 e 1,8 m. Cada

pilha ou leira montada deve ser indicada por uma placa, com o registro do dia da montagem e o

c6digo indicativo do material
O Quadro 5 enumera alguns m6todos de controle pratico que permitirao saber se as

condig6es da compostagem estao corretas e as medidas a serem adotadas com o resultado,
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5 - M6todos de controle
'DOS DE CONTROLEM

das do
0 QUE FAZER

Medigao de temperatu ra di£r ia (uso
term6metro adequado, com medidas entre 40 e
60 cm)

Teste da vara de madeira (pode ser utilizado
para avaliar o grau de maturag50 do
composto)

Para temperaturas maiorcs que 65 ' C, a pilha deverii scr revirada;
Para temperatura seja inferior a 35 ' C, a pilha deverJr ser molhada.

Se a vara sair fria e molhada: nao esti havendo fermentagao, provavelmente
por excesso de agua na massa;
1.evemente moma c seca, com tragos de nlamentos brancos de fungos, a
pilha necessita de mais agua
Quente, tlmida e manchada de pardo escuro: as condig6es para compostagem
cstao corretas;
Livre de “barro preto”, com cheiro de mofo, podendo ser introduzida de volta
na pilha com facilidadc: o composto esta pronto para scr usado,

Se escoar agua durante estc processo, a umidade esti cxcessiva;
Se nao for possivel formar a bola, a umidade esti muito baixa;
Se a bola for formada e apenas as palmas das maos ficarem amidas, a
umidade esti correta.
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Teste pr£tico da umidade (formatao de uma
bola do composto usando uma lu\’a)
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(Conclusao)
NIETODO DE CONTROLE O QUE FAZER

:iI:It::n:ii ::i:: k = c : =d ; st rFa s = = = Ir:lee:t : r==:: = = apuS hOlo r e seac hamm QP odes UK v enid a coma
Fonte: Adaptado de Silva (2013)

Ate que se complete o perfodo total de compostagem (cerca de 120 dias) recomend&se,

conforme Silva (2013), deixar o composto em tom manom escuro a preto em repouso. Ap6s o

final da fase de maturagao, o composto deve ser peneirado e armazenado em local coberto e

pavimentado. Deverao ser retirados materiais inertes ou residuos organicos nao estabilizados, que

poderao ser encaminhados as pilhas em formagao.

De acordo com a Minist6rio Pablico do Estado do Puana (2013), a mat6ria organica ao

estar em contato com outros produtos pode estar contaminada/ poluida e nesse caso faz-se

necessario as devidas analises para avaliar a qualidade do composto, tendo em vista seu uso

posterIor.

Para determinados usos, Silva (2013) recomenda que o composto devera ser analisado em

laborat6rio, observando-se os valores de umidade maxima, de nitrog6nio e carbono organico

minimo, de pH minimo, da relagao Carbono/Nitrog6nio maxima e da Capacidade de Troca de

cations (CTC) minima, a16m da presenga de metais pesados

Quando o futilizante organico for considerado um produto comercializavel, segundo

Silva (2013), estara sujeito a legislagao federal, sob jurisdigao do Minist6rio da Agricuhura,
Pecuaria e Abastecimento.

Em consonancia a Instrugao Normativa n'’ 25/2009, C vedada a comercializagao e

propaganda de fertilizante que nao conesponda ao uso determinado no certificado de registro do

produto (BRASIL, 2009)

3.3.4.4 Valas de rejeitos

Segundo Silva (2013), as valas de rejeitos sao destinadas a disposigao final de rejeitos,

devendo ser implementado o sistema de drenagem pluvial no entorno dessas e viabilizagao das

condig6es de acesso em qualquer 6poca do ano.

A abertura das valas, de acordo com Silva (2013), devem estar em consonancia com o

projeto apresentado e aprovado no processo de licenciamento e receber no m&imo 30% do lixo

que chega a unidade diariamente, a16m de atender a uma vida adI de 6 meses, A escavagao

dever£ ocorrer no sentido das curvas de nivel do teneno, com inclinagao dos taludes,
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preferencialmente na relagao l:2,5 (vertical/horizontal) e ap6s o periodo chuvoso (mas de

margo),

Os municlpios que produzem quantidade superior a 5 toneladas por dia, por Silva (2013),

sao obrigados a implantar sistemas de coleta de gases e lixiviado, por meio de drenos nas valas de

rejeitos e trata-los adequadamente.

A Tabela 2 apresenta a frequ6ncia de recobrimento do lixo com terra que deve ser

realizada em fungao da populagao do municipio, segundo a DN COPAM nQ 1 18/2008.
Tabela 2 de do lixoentre o namero de habitantes e a

.0 DO MUN RECOBRIMENTO Xl IPIO (P)POPULA
P < 5.000 habitantes

5.000 < P < 10.000 habitantes

10.000 < P< 30.000 habitantes

P> 30.000 habitantes

Forlte: Adaptado de MINAS GERAIS (2008)

Para Silva (2013), quando a capacidade de atenamento na vala for esgotada, devera ser

feito o encerramento por meio da compactagao de uma cobertura final de terra com 60 cm de

espessura, sobre a qual devera ser colocada uma camada de solo vegetal para o plantio de

gramineas, o que protegera o antigo local da ocorr6ncia de eros6es e reduzira o impacto visual.

1 vez por semana

2 vezes por semana

3 vezes por semana
diario

3.3 .4.5 Unidades de apoio

As unidades de apoio abrangem as instalag6es e equipamentos do escdt6rio, vestiarios,

area de sewi90 e copa/cozinha. Para o Minist6rio Pablico do Estado do Parana (2013), embora

uma area de conviv6ncia durante as refeig6es seja humanamente indicada, eIa nao 6

imprescindivel ao funcionamento do processo. Ressalta-se por6m, o beneficio que aquele espa90

pode proporcionar no incremento de produgao dos associados/cooperados.

Ainda segundo o Minist6rio Pablico do Estado do Parana (2013), o mfeit6rio deve estar

distante do galpao de triagem e pr6ximo ao vestiario para facilitar a higienizagao pessoal ou troca

de roupa

De acordo com Silva (2013), deve-se manta a higienizagao diada, atrav6s da varrigao da

unidade, lavagem da cozinha, verificagao da conservagao dos medicamentos de primeiro socorro

e atualizagao do estoque de material de limpeza. Semestralmente ou anualmente, deve-se

substituir os uniformes e EPIs danificados, providenciar analises relativas a potabilidade da agua

de consumo dos funcionarios, dedetizar e pintar os c6modos, promover e marKer a urbanizagao
da area e dos cart6es de vacina.
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3.3.4.6 Paisagismo

Para Silva (2013), o paisagismo 6 uma forma de associar o empreendimento a paisagem

local, mitigando os impactos gerados pela usina e propiciando um ambiente de trabalho agradavel

para os usu£rios. A16m disso, a arborizagao, os jardins e os gramados protegem o solo contra as

eros6es, mantem a umidade dos solos e evitam a dispersao de poeiras/residuos para areas

adjacentes.

Segundo a FEAM (2005), os pneus insewiveis destinados a Usina de Triagem e

Compostagem, podem ser utilizados para contengao de encostas e de eros6es, drenos de gases nas

alas sanitarias e, ainda, no paisagismo da unidade. Para evitar a proliferagao das larvas do Aecles

aegypti no interior dos pneus, recomend&se que eles sejam armazenados em local coberto.

3 3 .4.7 Cercameylto e cerca viva da area

De acordo com Silva (2013), a cerca-viva tem a finalidade de garantir a privacidade do

trabalhador, evitar o acesso de animais e de pessoas nao autorizadas na area da usina, a16m de

criar areas sombreadas com as arvores,

Para o cercamento da area, segundo Silva (2013), devem ser utilizados mame farpado

com no minimo 4 nos, mourao de .concreto ou madeira tratada com espagamento de 3 m entre

cada mourao para cercar toda area da usina

3.4 Usinas de Triagem e Compostagem em Minas Gerais

De acordo com a FEAM (2014a), antes de 2001, houve poucas iniciativas assistematicas

do governo do Estado para a implementagao da Politica Ambiental de Gestao de Res{duos

S61idos. Entre 2003 a 2011, o cen Rio dos RSU foi revertido pelo Programa Minas Sem Lix6es,

as parcerias estrat6gicas com a Fundagao Israel Pinheiro (FIP), Universidade Federal de Larvas

(UFLA) e Universidade Federal de Vigosa (UFV) e o apoio aos cons6rcios.

O Programa Minas Sem Lix6es foi criado em 2003, pela Fundagao Estadual do Meio

Ambiente, com o objetivo de oferecer apoio os municipios mineiros no atendimento as normas de

gestao adequada de nsiduos s61idos urbanos definidas pelo COPAM (FEAM, 2015; MINAS

SEM LIX6ES, 2015).

Em 2008, a FIP tomou-se parceira da FEAM na gestao do programa, no intuito de

otimizar as a96es desenvolvidas (realizagao de seminarios/cursos, publicagao de cartilhas e

realizagao de vistodas t6cnicas, para onentagao dos agentes municipais) e expandir as
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possibilidadcs de articula9ao entrc o Estado, municipios e cidadaos (MINAS SEM 1,[X(-)ES,

2015)

At6 2011, as metas do programa eram o fim de 80% dos lix6es e a disposig50 final
adequada de 60% dos residuos s61idos urbanos gerados em N4inas licenciados pelo COPAM

(FEAM, 2015)
Em 2013, segundo a FEAM (2014b), o percentual da populagao atendida por tipologia de

destina9ao final regularizada (aterros sanit£rios, atenos sanitarios com Usinas de Triagcm e

Compostagem e Usinas de Triagem e Compostagcm) era de 59, 149/, e o percentual da popu]aQao

atendida por lix6es era 22,81 ?'’a.

Ainda de acordo com a FEAMI (2014b), desde a publica950 da PNRS, em 2010, houve urn

aumcnto de 23 UTCs. Do ano de 2001 a 2013, o namero total de UTCs aumcntou em 722%

(Gr£fico2).
Grifico 2 - Evolugao do namero de UTCs em Minas Gerais

180

d 160q 140

B 120
a 100

E 80

g 60E 40 22

z 20
0

1 3 5 1 4 3 y= 3 e

114
101

72

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ano

Fonte: Adaptado de FEAM (2014b)

A Figura 7 6 mostra a distribuigao das 158 UTCs regularizadas, no anc) de 2013, nas 12

mesorregi6cs do estado de Minas Gerais (Campo das Vertcntes, Central b4ineira, Jequitinhonha

N4ctropolitana de BeIo Horizonte, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Oeste dc Minas, SuI/

Sudoeste de Minas, Triangulo Mineiro/Alto Paranaiba, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e

Zona da Mata)
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Figura 8 - Distribuigao dc usinas de triagem c compostagcm polo cstado de Minm Gerais, cm 2013

T~
Legenda
31M8E2SOGC_SIR
a CAMPO DAS VERTENrES
[] aVrRAL MDrEIRA
U IQUrrINHONH A
[] MErROPQLrr#1 ADE BELO HORuotfrE
[–] NOROESrE DE MINAS
n NORrE DE MINAS
[] OE£rE DE MINAS
E] SLLBUDOESrE DE MINAS
L] Tmh6uLO Mncm/kTO PnANd8A
D VALE DO MUaURI
n VALE DO RIO Doa
n ZONA DA MATA

Legenda
UTa [8S3]

A +UTC R£aJanndos [31
UTC Nb FkgtJmndB [29]

[] UTC R8gularizada [129]

Fonte: Autora (2015),

Das usinas regularizadas no estado de Minas Gerais, havia uma conjungao de UTC com

Ateno Sanitario no Leste de Minas e duas na regiao da Zona da Mata (FEAM, 20 14a).

A repartigao das UTCs regularizadas pelo estado se da de maneira disforme, sendo que a

regiao da Zona da Mata, possui a maior representatividade com 32,27% das UTCs e a menor

concentragao total das usinas esti na regiao Norte de Minas, com 1,26 %.

3.5 Cons6rcios intermunicipais
Conforme o Art. 241 da Constituigao Federal/1988, a Uniao, os Estados, o Distrito

Federal e os Municfpios disciplinarao, por meio de lei, os cons6rcios pQblicos e os conv6nios de

cooperagao, permitindo a gestao associada de sewigos pablicos e a transfer6ncia total ou parcial

de encargos, servigos, pessoal e bens essenciais a continuidade dos sewigos transferidos

(BRASIL, 1988)
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De acordo com a Lei Federal n'’ 11.445/2007, os cons6rcios p6blicos de direito p(lblico

integrado poderao realizar a prestagao regionalizada de servigos pablicos de saneamento basico,

atividades de regula990 e de fisca]iza950 (BRASIL, 2007).

Os municipios consorciados para a gestao de resfduos s61idos e que elaborarem ou

implementarem o pIano inteITnunicipal, ou que ainda estiverem inseridos de forma voluntaria nos

pIanos microrregionais de resfduos s61idos serao priorizados no acesso aos recursos da Uni50

(BRASIL, 201 Oa).

Na mesorregiao da Zona da Mata existe o Cons6rcio Intermunicipal de Saneamento

Basico (CISAB), com sede em Vigosa/MG, que 6 pessoajuridica de direito pablico interno, do

tipo de associagao p6blica e tcm como objetivo prestar servigos de apoio aos sewigos de

saneamcnto b£sico de cada um dos Municipios consorciados da regiao (CISAB, 2005).

Somentc seria considerado consorciado o municipio subscritor do Protocolo de Inteng6es

que o ratificasse por meio dc lei, atC dois anos ap6s subscrever a data do Protocolo de Inteng6es

do CISAB (CISAB, 2007).

A CISAB tem atualmente 27 municipios consorciados, sao eles: Abre Campo, Acaiaca,

Carangola, Conceigao de Ipanema, Fcrvedouro, lpanema, Jequeri, Lajinha, l_amim, Lima Duane,

Luisburgo, N4anhuagu, Manhumirim, Muria6, Orat6rios, Pocrane, Ponte Nova, Raul Soares,

Recreio, Reduto, Rio Doce, Senador Firmino, Senhora de Oliveira, Tocantins, Tombos,

Vermclho Novo c Vigosa (CISAB, 2015),

Entre as atribuig6es do cons6rcio CISAB, estao (CISAB, 2007):

a)

b)

C)

d)

e)

prcstar assessoria t6cnica no desenvolvimento de projetos, dos mais variados campos

(Engenharia Sanitaria, Engenharia Ambiental, assessoria econ6mica, asscssoria cont£bil e

administrativa etc.);

pleitear recursosjunto i entidades p6blicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

viabilizar obras ou investimentos comuns a dois ou mais dos municfpios consorciados;

editar regulamentos; e

elaborar pIanos de saneamento basico.
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4 METODOLOGIA

A elaboragao do presente trabalho consistiu nas etapas apresentadas a seguir (Figura 9).

Figura 9 - Etapas da metodologia de trabalho

t

Escolha dos
municipios

Levantamento
bibliogr6fico

Visitas as usinas
de triagem e

com postagemInformagao de
UTC

Anilise de
dados e

discuss30

Fonte: Autora (2015),

4.1 Escolha dos municfpios

Inicialmente foram escolhidos dois municipios de pequeno porte (< 10000 habitantes)

com Usinas de Triagem e Compostagem na Zona da Mata, Argirita e Maripa de Minas. Os

municipios foram escolhidos, pois representam a regiao em que ha a maior concentragao de

Usinas de Triagem e Compostagem do estado de Minas Gerais e pela proximidade e facilidade de

acesso entre as UTCs,

A Figura 10 mostra a localizagao das cidades escolhidas e seus municipios limitrofes: sao

Joao Nepomuceno, Leopoldina, Santo Ant6nio Aventureiro, Senador Cort6s, Mar de Espanha,

Guarar& Bicas e Rochedo de Minas
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Figura IO - Localizagao dos municfpios Argirita e de Maripa de Minas em Minas Gerais.

i
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Fonte: Autora (20 1 5)

4.1.1 Aspectos gerais dos municipios escolhidos

Argirita e Nlaripa de Minas sao municipios localizados na regiao da Zona da Mata de

Minas Gerais. Esta mesonegiao 6 composta por 156 municipios, totalizando uma populagao

urbana de aproximadamente 1.952.930 habitantes, cerca de 12% do estado de Minas Gerais.

(FEAM, 2014a; IBGE, 2010).

A Tabela 2 mostra as informag6es gerais de Argirita e Maripa de Minas, fomecidas pelo
censo do IBGE do ano de 2010 e 2014
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Tabela 2 – Sintese das

INFORMA('6ES
M UNICiPIOS

Populagio urbana (hat).)

Populagao rural (hub.)

Area da unidade territorial (km2)

2 192

709

159.4

2266

522

77,3

Densidadc dcnlogriifica (hat)./km2) 8,20 36,05

Indicc de Desenvolvimcnto I lumano

Municipal
0,643 0.680

Ponte: Adaptado de IBGE (20 ] 0, 2014).

Apesar de ter uma extensao territorial maior, o municfpio de Argirita 6 menos povoado do

que dc Marip£ dc Minas, O Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que par

definigao do Programa das Nagaes Unidas para o Descnvolvimento (PNUD, 2014) indica o

desenvolvimento humano considerando a m6dia geom6trica entre longcvidade (expcctativa dc

vida do nascer), a cducagao (escolaridade da populag50 adulta e do fluxo escolar da popula9ao

jovem) c a renda (rcnda municipal per capita), tamb6m d maior em Maripa,

4.1 .2 Gerenciamento de resfduos dos municfpios de Argirita e Maripa dc Minas

O Gr£fico 4 compara a dcstinag50 final de resfduos s61idos nos municipios de Argirita e

N4aripa de Minas, allo base 2010,
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=t::=i:i;Eo;:T:::rTaee=;ea:p;s£eo IIi:IIsT:${i:fduos s61idos ur anos por omlcillos panlcu aIres permanentes

. 100.00% 88l71%
78l87%

II 0 f 1 1 % 0 f 7 5 % 0 / 1 1 % 0 % p 8 1 9= ; 3 6 O O f 2 3 % 0 p 2 1 % 0 f 11 % Of 00 % 1l81 %if 81 %

limpeza

g g : : : : : :

Destinagao final de RSU

•Maripg de Minas ='Argirita

Fonte: Adaptado de IBGE (2010)

Pelo grafico observa-se uma maior abrang6ncia do servigo de limpeza no municipio de

Maripa e o maior percentual de queima dos resfduos em Argirita.

De acordo com Edital de Chamamento Pablico n'’ 02 de 2013, os municipios inseridos

total ou parcialmente na Bacia Hidrografica do Paraiba do Sul, nestes se incluiam Argirita e

Maripa de Minas, e que nao possu{ssem Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de

Residuos S61idos deveriam enviar Oficio de Manifestagao de Interesse a Associagao Pr6-Gestao

das Aguas da Bacia Hidrogafica do Rio Paraiba do Sul (AGEVAP) at6 margo de 2013, para

serem contemplados corn o pIano, de acordo com a disponibilidade orgamentaria e ordem de

priorizagao (AGEVAP, 2013),

O municfpio selecionado seria comunicado da sua selegao e a prefeitura convocada para

celebragao de termo de compromisso, onde afirmaria o interesse em receber o PIano Municipal

de Saneamento Basico e reconheceria a validade do plano para o seu municipio (AGEVAP,

2013)

4.1.2.1 Argir ita

O Plano Municipal de Saneamento de Argirita foi elaborado pela Associagao Pr6-Gestao

das Aguas da Bacia HidrogMfica do Rio Paraiba do Sul (AGEVAP ef. at 2013) e segundo elc,

100% da populagao de Argirita 6 atendida pela coleta de residuos s61idos, sendo o coeficiente per

capita de RSU de 0,5 kg.hab/dia. A coleta assim como o transporte e destinagao de resfduos
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s61idos urbanos 6 de responsabilidade da Prefeitura, que tem o auxilio da Associagao de
Catadores.

Em 2013, havia um contrato com uma empresa terceirizada para prestagao de servigos de

coleta, transporte, tratamento t6rmico por incineragao e destinagao final de residuos de servigo de

saa(ie. O contrato ainda previa palestras de educagao ambiental para a correta segregagao,

conforme os parametros da Resolugao CONAMA n ' 358/2005 e normas da ABNT (AGEVAP
el. al, 2013).

Os residuos especiais do municipio, conforme a AGEVAP el al(2013) coma os pneus

inserviveis sao recolhidos nos postos de combustivel do municfpio, onde posteriormente serao

encaminhados para a destinagao final. Em relagao as embalagens de agrot6xicos, a coleta 6 de

responsabilidade do comerciante que realizou a venda.

Baseando-se no uso sustentavel dos recursos naturais e a adogao de praticas de redugao,

reutilizagao e reciclagem preconizados pela PNRS, adotou-se como meta a redugao progressiva

de 2% ao ano da geragao per capita de residuos a partir de 2015 (AGEVAP er, al, 2013),

O Quadro 6 mostra outras metas em relag50 ao gerenciamento de residuos s61idos no

munic(plo de Argirita.
)uadro 6- Proposig6es e prazos quanto ao manejo de residuos s61idos em Argirita. (Continua)

t&h)A I) E 1 Nl El) I A 'I’( j c( J kT( ) M £m)–n8zRa
Varrigao de vias pablicas/ Exccugao do servigo. Execugao do servigo. Execugao do sewigo Execugao do
limpeza pablica Estudo de instalagao Instalagao de lixeiras e atualizagao da area servigo.

de lixeiras. fixas. de cobertura.

Coleta de RSD Manutengao do
carninhao dc coleta
existentc

Estudo para
implantagao de coleta
seletiva

Manuteng ilo

Manutengao Manutengao N4anutengao

Coleta Seletiva Implantagao Manutengao Manutengao

Usina de Triagem/
Reciclagem

Residuos S61idos de Servigo
de Saide

Manutengao Manutengao Manutengao

Atualizar o convenio Fiscalizar e acompanhar Fiscalizar e Fiscalizar e
a execugao do servigo. acompanhar a acompanhar a

execugao do servigo. execugao do
servlgo.
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( JN 1 DADE IMEDIATO CURTO MEDIO
Residuos de Construg50 Aquisigao de Estudo para verificar Manutengao
e Demoligao cagambas para a viabilidade de area

coleta e estfmulo reaproveitamento ou disposigao,
ao reuso em reciclagem dos Implantagao de
estradas rurais do Residuos de reciclagem, caso
munic{pio. Construgao e viavel.

Demoligao (RCD)

(Conclusao)

LONGO
da Manutengao
de

Destinagao final Projeto de Implantagao
remediagao do
aterro controlado e
conversao em
aterro sanitario ou

estudo para
implantagao de
aterro consorciado
em nova area.

Fonte: AGEV AP el al. r20 1 3)

Segundo a demanda de investimentos do municipio em relagao as projeg6es adotadas na

gestao de residuos s61idos seriam necess£rios anualmente RS 130.000,00 para opera9ao da UTC e

R$ 6.976.286,00 para implantagao de ateno sanit£do de pequeno porte local, caso a implantagao

fosse de aterro regional consorciado, esse valor diminuiria para RS 1.744.071,50 (AGEVAP ef.

al, 2013),

Operagao
Manutengao

C)peragao
Manutengao
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4.1 22 Maripd de Minas

De acordo com a listagem de convenios no site da Prefeitura de Marip£ de Minas (2014),

o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Recursos S61idos, financiado pelo 6rgao

deliberativo Comite dc Intcgragao da Bacia Hidrogr£fica do Rio Paraiba do Sul (CEIVAP)
vinculado a AGEV AP, tem como status “como aguardando parecer da Caixa Econ6mica Federal

(CEF)
Conforme dados do Sistema Nacional de Informag6es sobre a Gestao de Residuos S61idos

(SINIR, 2010), em Maripa, a despesa per capita com RSU 6 de R$79,51/ano, sendo a massa de

RS per capita recolhida da coleta seletiva C de 128,9 kg/bab.anc e taxa de recuperagao de

reciclaveis em rela9ao a quantidade de residuos domicilimes e residuos p6blicos 6 de 26,38

0/G

Segundo o site da Prefeitura de Maripa de Minas (2014), a Usina de Triagem do

municipio realiza a coleta dos residuos comercias e residenciais, em que ha a separagao em
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reciclavel, organico e entulho. De acordo com a funcion£ria da Prefeitura, o servigo de coleta dos

resfduos industriais e hospitalares 6 feito por uma empresa terceirizada e encaminhados a Belo
Horizonte,

Os materiais que nao sao aproveitados para reciclagem sao pesados e dispostos em uma

vala. O composto organico tem um periodo de maturagao de 120 dias, ap6s esse tempo, tem-se o

adubo utilizado na judinagem e no paisagismo de toda a cidade (PREFEITURA DE MARIPA

DE MrNAS, 2014).

4.2 Levantamento bibliogr£fico

Ap6s a escolha dos municipios foi feita uma revisao bibliografica, baseando-se em
trabalhos acad6micos, estudos que abordam sobre o gerenciamento e a gestao de residuos s61idos,

a disposigao e/ou destinaQao final de residuos s61idos, em especial as Usinas de Triagem e

Compostagem de RSU.

A16m disso houve consultas aos panoramas e relat6dos referentes ao gerenciamento de

residuos s61idos, disponiveis no site da FEAM, 6rgao responsavel por executar a politica de

protegao, conservagao e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne a gestao do ar, do solo

e dos residuos s61idos no estado de Minas Gerais (FEAM, 2015).

4.3 Elaboragao do Questionario de Informagao de UTCs e entrevistas

Para nortear a visita a campo, foi elaborado o Questionario de Informag6es da UTC

(APENDICE A), Este foi preenchido com o relato dos respons£veis e funcionarios das UTCs nos

dois municipios, considerando os componentes da usina, detalhes do processo de triagem e

compostagem, dificuldades e solug6es que vern sido buscadas pelas cidades,

4.4 Visitas as Usinas de Triagem e Compostagem escolhidas

As visitas aos municfpios de Argirita e Maripa de Minas nao foram agendadas

previamente, e foram realizadas nos dias primeiro e dois de setembro de 2014, no periodo diurno,

Em campo, foi possivel contatar com as pessoas envolvidas diretamente e indiretamente com a

UTC, observar e fazer registros sobre o entorno das usinas.

Na Figura ll pode-se obsewar onde estao localizadas as UTCs e a via de acesso entre

elas, a BR 267. A UTC de Maripa esti localizada no km 48, a margem esquerda da BR 267 e a de

Argirita pr6xima ao km 23
ye

d'
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Fonte: Google Earth (2014).

A distancia entre as duas Usinas de Tdagem e Compostagem 6 de, aproximadamente,

26,4 km, equivalente a 23 minutos de carro seguindo a BR 267 (GOOGLE EARTH, 2014).

4.5 An£lise de dados e discussao dos resultados

A partir das informag6es obtidas em campo, foi feita uma comparagao entre o que foi

observado em campo e relatado nos questionarios com os funcionarios da Prefeitura e das UTCs,

nos dois municipios visitados, fmendo correspond6ncia a bibliograna consultada.
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5 RESULTADOS E DiSCUSSOES

5.1 An£lise da estrutura fisica e da operagio das Usinas de Triagem e Compostagem

A visita a Argirita foi realizada em primeiro de setembro de 2014, no periodo diurno e a

de Maripa de Minas no hor&io de almo90, ap6s conversa com a funcionana da prefeitura.

Com o relato dos funcionados envolvidos com as usinas, foi possivel complementar os

t6picos do Questionario de Informag6es das UTC de Argirita e Maripa de Minas respondido, com

os dados informados pelos funcionarios da Prefeitura e das usinas (ANEXO A).

No ANEXO B estao organizadas as Figuras 12 a 17 referentes a estrutura fisica (entrada

galpao de armazenamento de materiais prensados, casa de apoio, patio de compostagem e vala de

rejeitos) da UTC do municipio de Arghita.

Ja no ANEXO C sao apresentadas as vistas com relagao as extens6es fisicas (entrada,

patio de compostagem, baias de materiais prensados e vala de rejeitos encerrada e atual) da Usina

de Triagem e Compostagem do municipio de Maripa de Minas, Figuras 17 a 23

Apesar dos municipios avaliados estarem inseridos numa mesma mesorregiao e terem um

valor aproximado de populagao urbana, a forma de operag50 entre as UTCs possui diferengas e

semelhangas, como detalhado a seguir.

A UTC de Maripa iniciou suas atividades em 2000, sob a administragao municipal e 6

operada por funcion£rios contratados da prefeitura. A UTC de Argirita foi implantada

posteriormente, em 2004, ficou parada at6 2009, depois foi terceirizada por uma empresa de Juiz

de Fora e em 2013, a Associagao de Catadores passou a Mum.

O horario de funcionamento da usina de triagem e compostagem de Maripa de Minas 6 de

07 horas as 17 horas de segunda a quinta-feira e de 07 horas as 16 horas na sexta-feira,

totalizando uma jornada de 49 horas semanais. Ja em Argirita, o horario 6 de 07 as 16 horas

todos os dias da semana, totalizando 45 horas semanais,

Em consonancia com Silva (2013) ha placas visiveis de identificagao e de alerta com o

nome do empreendimento na UTC de Maripa. Na Usina de Triagem e Compostagem de Argirita

tem a placa de identificagao da 6poca da empresa terceirizada e a placa de alerta, restringindo o

acesso de pessoas (Figura 12).

A via de acesso a UTC de Muipa 6 encascalhada e em boas condig6es, assim como de

Argirita (Figura 18). As duas UTCs visitadas sao cucadas e ha complementagao de cerca viva e
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t6cnicas de paisagismo, recomendado por Silva (2013), como o replantio de mudas de Janga em

Argirita.

Pr6ximo a entrada da UTC de Maripa existe um ponto de coleta voluntaria de residuos,

com alguns tambores metalicos, propiciando que at6 mesmo a populagao rural que nao tem

acesso a coleta possa dispor os residuos produzidos de forma apropriada.

Foi informado que tanto a Usina de Triagem e Compostagem de Argirita quanto de

Mmipa de Minas eram reguladzadas ambientalmente, possuindo Autorizagao Ambiental de

Funcionamento. Este tipo de regularizagao foi concedido, ja que segundo o FCE (Formulario de

Caractedzagao do Empreendimento) de Argidta, a capacidade operada 6 de 0,1 toneladas por dia

e pelo FCE de Maripa, 4 toneladas por dia. De acordo com a DN n'’ 74/2004, por serem

quantidades inferiores a 15 toneladas por dia, os empreendimentos sao passiveis de AAF

(BRASIL, 2004).

Conforme processo t6cnico dos no Sistema Integrado de Informa9ao Ambiental (SIAM,

2014), a AAF de Argirita, venceu em maio de 2014, mas encontra-se em processo de

formalizagao. Com relagao a AAF de Maripa de Minas, esta foi concedida em 2013 e tem
validade at6 2017,

Os dois municipios confirmaram receber trimestralmente o ICMS eco16gico para

disposigao de residuos s61idos, como previsto pelas leis n'’ 13.803/ e n'’ 18.030. Segundo o site dd

Fundagao Joao Pinheiro (FJP, 2014), Argirita e Maripa de Minas receberam no fator Saneamento

Basico em 2014, a quantia total de R$ 54.059,3 1

Por6m foi relatado por um funcionario da Prefeitura que a quantia recebida em Maripa

acaba nao sendo suficiente para os gastos com a manutengao da UTC e pagamento dos
frmcionarios. Baseando-se na demanda de investimento seria necessaria uma quantia de R$

130.000 para operar anualmente a UTC (AGEVAP, er at, 2013).

Nos dois empreendimentos ha casa de apoio para os hmcion£dos, com cozinha, banheiro

e escrit6rio em Argirita (Figura 14) e refeit6do, cozinha, escrit6rio, vestiario e banheiro, em

Mmipa de Minas,

Com relagao aos equipamentos no empreendimento, as duas UTCs possuem prensa,

balanga, term6metro para conUole da temperatura da pilhas e coletores (tambores) para

realizarem o procedimento de pesagem, prensagem e enfardamento, conforme citado por Silva

(2013)
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Argirita estava tendo o apoio da Fundagao Israel Pinheiro para implantar a coleta seletiva

atC novembro de 2014. Maripa de Minas tem coleta seletiva implantada e possui um projeto de

educagao ambiental que sera implantado at6 este ano. De acordo com Vilhena (2014), com a

coleta seletiva haver£ redugao dos gastos gerais com a limpeza pQblica e a conscientizagao da

populagao.

Enquanto em Argirita existe a organizagao de uma associagao de catadores, com sede na

pr6pria UTC. No municipio de Maripa existem poucos catadores, o que a principio, nao

viabilizada uma associagao. E importante ressaltar que o incentivo a criagao e ao

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associagao de catadores de materiais

reutilizaveis e reciclaveis 6 um dos instrumentos da PNRS, pois sobretudo estas geram emprego e

renda e wsgatam a cidadania dos catadores (BRASIL, 2010a; IBAM, 2001).

Como ag6es de conscientizagao e apoio da populagao, em Argirita utiliza-se os materiais

reciclaveis como adornos nas festas populares do municipio. Em Maripa d realizada a semana do

Meio Ambiente nas escolas, em que 6 feito um trabalho de “reeducagao do lixo” e tamb6m um

projeto envolvendo os pneus e a dengue.

O namero total de funcionarios das duas UTCs 6 8, sendo que em Maripa, em 6poca de

I'rio em que o volume de lixo costuma reduzir, diminui para 7 funcion&ios. .Na UTC’ de Maripa)

os funcionarios usavam uniformes, luvas e botas, como forma de protegao em acordo com Silva

(2013). Em Argirita, havia o uso de EPIs (luvas e botas); mas nao havia uniforme padronizado.

Destaca-se a importancia do uso das mascaras que protegeram os funcionarios de contaminantes

em suspensao no ar.

Em Maripa de Minas, a UTC recebe a visita de escolas de outros munic{pios, enquanto a

de Argirita ainda nao ha esse tipo de abertura ao pablico externo. Para Pereira Neto (2007)1 as

criangas e os jovens podem fazer experi6ncias praticas e ainda, repensarem sobre o consumismo

ao visitarem uma UTC.

Ambos municipios fazem o transporte dos RSU em veiculo nao compactador, o caminhao

– cagamba. Em Maripa de Minas ha tr6s desses veiculos que foram concedidos pelo Minist6rio
das Cidades

As duas UTCs recebem residuos domiciliares, sendo que em Maripa ha tamb6m os

residuos de poda e capina disposto nas areas contiguas da usina. Maripa destina o material

reciclavel (plastico, papel, Tetra Pak e metal), as lampadas, pilhas e baterias (cerca de 7 a 10
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toneladas por mds) para uma empresa de Juiz de Fora (cidade distante a aproximadamente 52 km)

e os pneus sao enviados a um Ecoponto no municipio de Mar de Espanha (cidade distante a

aproximadamente 3 1 km) na regiao da Zona da Mata. Todo material reciclavel, as pilhas, baterias

e lampadas que entram em Argirita sao destinados a uma empresa de Muria6 (cidade distante a

aproximadamente 149 km).

A triagem dos residuos em Argirita ocorre na area de descarga em vez de ser na banca de

triagem inclinada na area de recepgao, por decisao dos associados. Os esforgos fisicos constantes

poderao causar problemas ergon6micos a curto e m6dio prazo. Em relagao a UTC de Maripa, a

triagem ocorre na mesa de triagem, sendo o mais adequado a realizagao de movimentos continuos

e repetitivos (Figura 19).

Nos dois empreendimentos visitados, o armazenamento dos fardos de materiais

reciclaveis C feito em baias separadas por muretas ou ambientes separados diferentemente das

estruturas metalicas propostas por Pinto e Gonzalez (2008) (Figura 13 e Figura 20). Em Marip&

costuma-se fazer a lavagem dos fardos, quando necessario, para retirar a sujeira.

A Figura 15 mostra que os residues eletr6nicos da UTC de Argirita estavam em tambores

de plastico em ambiente aberto, enquanto em Maripa estes cram armazenados em baia separada.

Deve-se atentar para o armazenamento em ambiente coberto, como dito por Minist6rio PQblico

do Estado do Parana (2013), a fim de evitar que os materiais fiquem expostos as intemp6ries.

O mtmicipio de Marip£ de Minas faz o monitoramento da quantidade de entrada e sa(da

de materiais; a analise laboratorial da mat6ria organica, como sugerido pelo Minist6rio Pablico

do Estado do Parana (2013a), e envia relat6rio trimestral de monitoramento a FEAM. Ja os

associados de Argirita fazem o controle de peso dos fardos, do rejeito e da mat6ria organica,

Apesar das UTCs nao receberem RSS e carcagas de animais, eventualmente aparecem

cucagas de animais dom6sticos e injeg6es/agulhas de aplicagao de insulin% que representarn

risco de contaminagao e acidente para os funcionarios das UTCs. O acondicionamento de

residuos infectantes deve ser em sacos brancos leitosos e o transporte em caminh6es especiais,

dentro de cont6ineres basculhaveis (IBAM, 2001).

Devido a periculosidade do trabalho de manusear os residuos s61idos, 6 indispensavel que

o funcionario da UTC seja vacinado contra algumas doengas. Em caso de acidentes de trabalho

ou mode, o empregado C assegurado pela Previd6ncia Social (FEAM, 2005; BRASIL, 1991).
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Os funcionarios de ambas UTCs nanaram que o recobrimento das valas de rejeitos ocorre

1 vez por semana nos dois empreendimentos, em consonancia a frequencia exigida pela DN

COPAM n' 1 18/2008 (MINAS GERAIS, 2008), para municipios com populagao menor que 5000

habitantes. A compactagao dos rejeitos em Maripa ocorre de 15 em 15 dias e em Argirita, quando

a villa esti no seu hmite com o carrinho que eles disponibilizam (Figura 17).

Os rejeitos dispostos na da UTC de Maripa de Minas estavam sem recobrimento, devido

ao atraso do caminhao com terra (Figura 23). Observou-se grande quantidade de sacolas

plasticas, que podem se espalhar com o vento e chegar aos corpos d’agua, e a presenga de urubus.

As valas de rejeitos encenadas foram revegetadas com gramineas de acordo com Silva (2013) e

separadas por pneus inserviveis (Figura 2 1).

O patio de compostagem da UTC de Argirita nao apresentava rachaduras e havia poucas

pilhas, que nao estavam identificadas e possuiam alguns materiais inertes misturados (Figura 16)

Para Silva (2013), as pilhas devem possuir placa com o registro do dia da montagem e o c6digo

indicativo do material, permitindo o acompanhamento e monitoramento daquelas. O periodo de

realizagao da compostagem 6 entre 90 e 120 dias, com o composto maturado sendo usado na

jardinagem da praga.

Em Maripa, nao haviam rachaduras no patio de compostagem, as pilhas nao estavam

identificadas e algumas pilhas estavam cobertas com Iona para agilizar a velocidade de

degradagao da mat6ria organica (Figura 22). O perlodo de compostagem 6 de 120 dias, sendo o

composto maturado usado na praga do municipio.

5.2 Dificuldades encontradas e as solug6es mediadoras dos municipios

Segundo o relato dos associados de Argirita, as dificuldades enfrentadas na

operagao/manutengao da UTC estao relacionadas ao horario de chegada do caminhao e ao lixo

misturado que chega a UTC. Um funcionario da prefeitura disse que a coleta seletiva no

municfpio seria implantada at6 novembro do ano de 2014,

De acordo com os funcionarios da Prefeitura de Maripa, as dificuldades estao

relacionadas a falta de espago fisico para as valas de rejeitos, necessidade de trator/

retroescavadeira e tamb6m o lixo misturado. O municipio estava tentando conseguir auxilio

financeiro, junto a Associagao dos Municipios do Vale do Paraibuna (AMPAR), para ampliagao

da estrutura da UTC e tamb6m implantar um projeto de educagao ambiental em conjunto com a

populagao,
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Foi informado por um funcion£rio da UTC de Marip£ de Minas sobre um poss{vel

encontro dc capacitagao entre os associados e funcion£rios das usinas de Argirita e Maripa, o que

permitiria uma troca de experi6ncias e ideias que poderiam otimizar o funcionamento.

5.3 Proposig50 de solug6es

A coleta seletiva 6 uma atividade importante para o funcionamento das usinas, de acordo

com Magalh5es (2008), fazendo-se dessa forma necess£rio seu estabelecimento nas cidades.

Concomitantenrente a isto, 6 necess£rio divulgar as diretrizes do programa de Coleta Seletiva do

municipio e incentivar a participa9ao da populag50, que conforme Bringhenti e Ganther (201 1), 6

o extremo da cadeia de produgao e consumo.

Com a promulgagao da PNRS e a obrigatoriedadc da disposig50 final de rejeitos em

atenos sanit£rios, as UTCs passariam a assumir um papel intermediario no gerenciamento dos

residuos s61idos urbanos. Esta fung50 seria semelhante a de uma unidade receptadora de residuos

s61idos, definida pcla Lei Estadual n'’ 18.03 1/2009 como local licenciado por 6rgaos competentes,

ondc ocone a recepgao, segregagao e o acondicionamento temporario de rcsfduos s61idos

(MINAS GERAIS, 2009h).

As valas dc rqjcitos. nas dcpend6ncias das UTCs, funcionam como um aterro controIado,

visto que nao possucrn sistcma de drenagem de gascs/lixiviados e outras conformidades t6cnicas

que mitiguem os impactos ambientais adversos gerados na disposigao. Nao necessariamente o

que sera disposto nas valas sera rejeito, depended da efici8ncia da coleta/transporte/triagem dos

residuos s61idos urbanos e do mcrcado local de materials recicl£veis

O aterro sanit6rio de pequeno porte 6 considerado uma alternativa ambientalmente

adequada de disposigao final dc RSU pela PNRS e vi£vel, se houver espago fisico, para
municipios com ata 10000 habitantes de acordo com manual da FUNASA (BRASIL, 201C)a

2014).

Bascando-sc na demanda de investimento presente no PIano de Saneamento Basico de

Argirita. o ideal para os municipios visitados seria a adogao de um ateno sanit£rio regional

consorciado, cm substituig50 a vala de rejeitos, cuja implantag50 6 cerca de 4 vezes mais

econf}mica do que a de um ateno sanit£rio de pequcno porte local (AGEVAP ef al,, 2013).

A participag50 em cons6rcio p6blico ocasiona ainda uma s6rie de beneficios, entre eles o

aumento da porcentagem recebida com o ICMS eco16gico e priorizagao para conseguir recursos

j untamente a Uni50 (MINAS GERAIS, 2009c; BRASIL, 2010a)
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A participagao em cons6rcio ptrblico ocasiona ainda uma s6rie de beneficios, entre eles o

aumento da porcentagem recebida com o ICMS eco16gico e priorizagao para conseguir recursos

juntamente a Uniao (MINAS (3ERAIS, 2009c; BRASIL, 2010a).

Com relagao a apoio financeiro, a Fundagao Nacional da Saade auxilia municipios com

populagao menor que 50.000 habitantes na execugao do sistema de gerenciamento de residuos

s61idos (BRASIL, 2014). Um dos requisitos minimos para a solicitagao de verba federal, segundo

a PNRS, 6 a aprovagao de um dos pIanos de residuos s61idos (BRASIL, 2010a),

Argirita poderia requerer auxilio da FUNAS A, uma vez que possui o Plano Municipal de

Saneamento Ambiental, elaborado desde 2013. o pIano de Maripa de Minas, segundo o site da

Prefeitura de Maripa de Minas (2014), esti aguardando pmecer da Caixa Econ6mica Federal.
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6 CONCLUS OES

Analisando as informag6cs obtidas a campo, pode-se concluir que as Usinas dc Triagem e

Compostagem dos dois municfpios possuem estrutura fisica apta para a realizag50 da triagem, do

processo de compostagem e atendimento as necessidades b£sicas dos funcion£rios.

Com relagao a operag50, percebeu-se a necessidadc de uma aniculagao com a gest50, seja

na efetivagao da coleta seletiva, nas atividades de sensibiIizagao da populagao, nos horgrios de

chegada do caminhao a UTC e na disposigao final de rejeitos. A Usina de Triagem e
Compostagem de Marip6 encontra-se mais consolidada em relagao a operagao, dado o tempo de

funcionamento e a abertura para visitas das escolas circunvizinhas. Ja em Argirita, a UTC vem se

reorganizando, ap6s a ruptura do contrato com a empresa terceirizada respons£vel

As dificuldades relatadas em Argirita est50 relacionadas a falta de scparagao do lixo que

chega a UTC c ao horirio de chegada do caminh50 de coleta a usina. Em Maripa de Minas a16m

do lixo que chega misturado, hi a falta de espago fisico para a disposig50 dos rejeitos, car6ncia de

cquipamcntos e insuficiencia do recurso financeiro.

Entre as solug6es propostas esti a efetivagao de um programa coleta seletiva e atividades

que integrem e incentivem a populag50 a colaborar com o programa. Em relagao ao aspccto

nnanceiro, cxiste um projcto da FUN ASA para municipios de pequeno porte, o qual Argirita

podcria requerer, ji que possui a condigao prim£ria para seleg50 que 6 o Plano N4unicipal de
Sancamcnto B£sico,

I

Ressa lta-sc que com a PNRS, as Usinas de Triagem e Compostagem nao devcm mais

possuir a area de valas de rejeitos, dado que estas nao empregam todas as medidas preventivas

que garantam a prcservagao da sa(Ide pablica e do mcio ambicnte. Dessa forma, na usina seriam

realizados a triagem, o acondicionamento tcmporario e o encaminhamento dos resfduos s61idos a

reciclagem, torndndo-se imprescindivel a implantag50 de um aterro sanit£rio para a disposigao

final dos rcjeitos.

A implantag50 dc um aterro sanitario regional consorciado C uma alternativa

ambientalmente adequada e vigvcl economicamente para os municipios de pequeno porte

visitados. O cons6rcio pab Iico tamb6ln oferece apoio t6cnico e 6 priorizado na obtengao de

rccursos financeiros da Uniao, para o gerenciamento dos resfduos s61idos urbanos.

Para um trabalho posterior, recomenda-se que as visitas sejam previamente agendadas e

de maior durag50, pcrmitindo uma visio holistica do gerenciamento de residuos s61idos urbanos,

t
i
i
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Sena interessante tamb6m ver a panicipagao da populagao, atrav6s da aplicaga(,) de m

questlonarlo sobre a geragao, acondicionamento e disposigao dos residuos s61idos produzidos

(
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APENDICE A - Questionirio de Informag6es da UTC

Nome do municipio: TData:
Encarregado da UTC/respor

e

Enderego da UTC:

Horario de funcionamento:

Hist6ria da UTC (a

Regularizagao ambiental:

ICMS eco16gico

Equipamentos:

Parceria com alguma iro F

Apoio t6cnico de instituigao de ensino superior:

Coleta seletiva implantada

Ag6es de conscientizagao e apoio d)

Funcionarir

Associa9as i

UTC recebe visita de escolas ou outros (sim/nao):

Transporte dem
Monitoramento das atividades (sim/nao):

Destinagao do material reciclavel:

Disposigao de RSS e carcagas de animais:

Vala de rejeitos (recobrimento e compactagao):

Compostagem (tempo, utilizagao do composto maturado):

Dificuldades enfrentadas na operagao/manutengao da UTC:

e

Fonte; Autora (2015)
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ANEXO A - Question£rio de Informag6es das UTCs de Argirita e Maripa de Minas
respondido

(Continua)

(

(

(

(

INFORMAC'6ES ARGI RITA
MUNICIPIOS

/

Ponto de refer6ncia BR 267 (km 23) BR 267 (km 48)

Horario de funcionamento da UTC 07 horas as 16 boras
(segunda a sexta-feira).

07 horas as 17 horas (segunda a quinta-
feira) e de 07 horas as 16 horas (sexta-
feira)

Hist6ria da UTC 2004 - Implantagao da UTC;
2009 – Uma empresa terceirizada
de Juiz de Fora assume a
responsabilidade pela
operacionalizagao da UTC;
2013 - Associagao de catadores
passa a ser responsavel pelo
funcionamento da UTC

2000- Implantagao da UTC, sob
administragao da Prefeitura, sendo
pioneira na regiao da Zona da Mata

Regularizagao ambiental Autorizagao Ambiental de Autorizagao Ambiental
Funcionamento (AAF), em 2014. Funcionamento (AAF), em 2014

de

Recebimento de ICMS eco16gico Sim, recebe. Sim, recebe

(

(

r
(

(

(

(

(

(

Equipamentos na UTC Prensa, balanga, term6metro
coletores - tambores.

Prensa, balanga, term6metro
coletores - tambores.

Parceria com alguma Institui9ao FIP (vistoria da coleta seletiva).
Ex: Fundagao Israel Pinheiro (FIP),
FEAM, etc.

FEAM (realizagao de vistorias)

Apoio t6cnico de Instituigao de ensino Nao, tem apoio.
superIor

Nao, ja teve conv6nio com
universidade que auxiliou na educagao
ambiental.

Ag6es de conscientizagao e apoio da
populagao

Em festas da cidade sao utilizados
materiais reciclaveis, como
adornos. Posteriormente com a
implantagao da coleta seletiva,
poderao ser feitas visitas e palestras
nas escolas.

Semana do Meio Ambiente nas escolas
com enfoque na “reeducagao do lixo”;
Algumas pessoas que tem o costume de
separar,

(

(

(

(

(

(

(

Namero de funcionarios 8 associados. 7 a 8 funcionarios da Prefeitura

Presenga de associagao de catadores Sim, com sede na UTC. Nao existe, devido a presenga de
poucos catadores no municfpio.

UTC recebe visita de escolas ou outros Ainda nao recebe visitas. Sim, recebe visita de outros municipios
vizinhos,

Coleta seletiva imDlantada Previsao de implantagao, com apoio Ha coleta seletiva. Foi informado sobre
da FIP, at6 novembro de 2014. a execugao de um projeto de educagao

ambiental, at6 ano de 2015
(

(

(

(

(
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ANEXO A - Question£rio de Informagao das UTCs de Argirita e Marip,i de Minas
respondido.

(Continua)(

(

(

(

(

r

ARGIRITA
M UNICiP

MARIPATE N]INAS

Transporte de residuos s61idos Caminhao – cagamba. 3 caminh6es - cagamba

Componentes da casa de apoio Cozinha, banheiro, escrit6rio Refeit6rio. cozinha
vestiario e banheiro.

escrlt6rlo,

Monitoramento de atividades Pesagem dos fardos, rejeito e mat6ria Quantidade de entrada e saida de
organica. materiais a UTC, analise laboratorial

da mat6ria organica e relat6rio
trimestral, enviado a Feam,

Destinagao do material reciclavel Recolhimento feito por comprador em Recolhimento por empresa de Juiz de
Muria6/MG. Fora/MG

Destinagao de residuos especiais Recolhimento feito por comprador em
(lampadas, pilhas/baterias, pneus) Muria6/MG.

Recolhimento de lampadas, pilhas e
baterias por empresa de Juiz de
Fora/MG
Os pneus inserviveis sao enviados a
um Ecoponto, em Mar de
Espanha/MG

(

(

(

(

Disposigao de RSS e carcagas de Nao recebe, por vezes aparecem
animais seringa de insulina e carcagas de

animais dom6sticos.

Nao recebe. O RSS da unidade de
saQde 6 incinerado numa empresa
localizada em Belo Horizonte/MG e as
carcagas de animais eram destinadas a
um sebo no municfpio de Bicas.

( Vala de rejeitos (recobrimento, Toda sexta-feha a vala 6 recoberta. A vala de rejeitos e recoberta uma vez
compactagao) A compacta9ao d feita com um par semana.

caninho, quando o nivel do aterro esta Acompactagao dos rejeitos 6 feita de
no limite. 15 em 15 dias

(

(

Compostagem Tempo de maturagao entre 90 e 120 Tempo de maturagao do composto de
dias: 120 dias:
Composto maturado 6 recolhido pela Composto maturado utilizado em
Prefeitura. jardinagem (praga),

(

(

Dificuldades enfrentadas na operagao/ Horario de chegada do caminhao
manutengao da UTC UTC

Lixo chega misturado.

Espago disponivel para a construgao
de valas:
Falta de trator e retroescavadeira
Acidentes com funcionarios:
Lixo chega misturado.

(

(

(

(
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ANEXO A - Questionario de Informagao das UTCs de Argirita e Maripi de Minas
respondido.

(Conclusao)

(

(

(

(

(

(

MUNICiPIOS
DE MINAS

Informag6es adicionais Todo material reciclavel que entra
na UTC 6 vendido;
Reflorestamento ao entorno com
mudas de Janga;
Usa de EPIs (luvas e botas);
Sem uso de uniforme padronizado;
Banca de triagem inclinada;
Paisagismo (uso de pneus);
Na area de descarga ocorre a
separagao dos materiais reciclaveis.

Intengao de ampliagao da usina com
apoio da associagao AMPAR;
Ponto de coleta volunt£ria em frente
ao empreendimento;
Uso de EPls (luva, bob, uniforme);
Lavagem dos fardos para retirar
sujelra

Fonte: Autora (2015).
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ANEXO B - Fotos da UTC do municipio de Argirita
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Figura 12 - Vista Rontal da UTC; placa de alerta no portao Figura 13 - Fardos de material reciclavel (embalagens
de acesso; funcionaHos realizando a triagem na area de plasticas), em local coberto.
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(

(

(

(

(

(

(
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(

(

Fonte: Autora (2015). m,@:BEnIn!
da UTC,14 Figura 15 . Vista lateral dheita da UTC; patio de

eletr6nicos em tambores a c6u

Fonte: Autora (2015). Fonte: Autora (2015)

16 corn

e pilhas
Figura 17 –Area da vala de rejeitos, com placa de aterro
controlado; funcionaHo levando carrinho com rejeitos
separados na triagem.
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Fonte: Autora (2015). m@BtIIIdIggnIa
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ANEXO C - Fotos da UTC do municipio de Marip£ de Minas

Figura 19 - Vista da banca de triagem, no horario de
dos
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F&lte: Autora (20155.

Figura 20 - Fardos de material reciclavel (embalagens Figura 21 - Valas encenadas revegetadas
plasticas), em baia coberta.

Fonte: Autora (2015). Fonte: Autora (2015)

Figura 21 - Patio de compost@em, com algumas Figura 22 - Vala de rejeitos com grande quantidade de
pilhas cobertas, a fim de facilitar o processo de
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Fonte: Autora (2015). Fonte: Autora (2015)
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