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RESUMO 

No Brasil, a quantidade de residuos solidos gerados e de aproximadamente 120 mil 

toneladas por dia, o que significa uma media superior a 1,0 kg por habitante por dia, dos 

quais 88% estao sendo depositados a ceu aberto, causando varios problemas de ordem 

ambiental, sanitaria, economicos e social. 

Em pleno seculo XXI , com populacao de 160 milhoes de pessoas, das quais metade 

concentradas em regioes metropolitanas e aglomerados urbanos, gerando residuos 

diariamente. 

O grande desalio das Administrac5es Municipals, e desenvolver modelos de Gestao 

de Residuos Solidos Urbanos que contemplam acoes nos aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, economicos, ambientais e que sejam consolidados pela 

participacao da populacao. 

O gerenciamento dos servicos de limpeza urbana exige o emprego e manejo das 

melhores tecnicas na busca da melhor prestacao de servico a comunidade, abrangendo seus 

aspectos politicos e sociais e envolvendo uma complexa relacao interdisciplinar entre o 

poder publico e o cidadao, usando-se tecnologias compativeis com a realidade local. 

Port ant o a defini^ao de um modelo de Gestao de Residuos Solidos adequado e o seu 

respective gerenciamento se faz extremamente necessario na busca de uma melhor 

qualidade de vida ao cidadao. 
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ABSTRACT 

In Brazil, the amount of generated solid wastes is of approximately 120 thousand 

tons a day, what means a superior average of 1,0 kg for inhabitant a day, from which 88% 

are being deposited on open sky, causing environmental, sanitary, economic and social 

several order problems. 

In the 21 s t century, with a population of 170 million people, from which half 

concentrated on metropolitan areas and urban agglomerates, generating residues daily. 

The great challenge of the Municipal Administrations, is to develop models 

Administration Urban Solid Residues Administration that contemplate actions in the 

institutional, administrative, operational, economic and environmental aspects that need 

to be consolidated population participation. 

The managing of the services of urban cleaning demands the application and 

handling of the best techniques in the search for the best service installment to the 

community, embracing its political and social aspects and involving a complex 

interdisciplinar relationship between the public power and the citizen, using compatible 

technologies with the local reality. 

Therefore the definition of an adequate model of Administration of Solid 

Residues and its respective management becomes extremely necessary in the search of a 

better life quality to the citizen. 
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INTRODU^AO 

A Gestao de Residuos Solidos no Brasil apresenta indicadores que demonstram uma 

baixa cobertura dos servicos de coleta e principalmente uma situacao desconfortavel com 

relacao ao tratamento e disposicao final dos residuos solidos urbanos. Este desempenho 

desastroso gera graves problemas sanitarios e de saude publica, como a contaminacao dos; 

mananciais e o agravamento das enchentes nos principals centros urbanos do pais alem do 

risco de doencas aos seus municipes. 

A implantacao de urn Sistema de Gestao de Residuos Solidos constitui-se num 

desafio para o equacionamento de urn dos maiores problemas ambientais das cidades 

brasileiras. A falta de uma legislacao adequada que regulamente esta Gestao. assim como a 

ausencia de uma politica tributaria que permita a cobran^a de taxa e/ou tarifas dos servicos 

prestados, ao par da inadequada disposicao dos residuos solidos urbanos, resulta em urn 

aumento destes riscos sanitarios a populacao. 

Este sistema e o grande desafio dos gestores responsaveis por estes servicos, 

trazendo com isto uma melhor qualidade da prestacao dos servicos de limpeza urbana a 

comunidade e a conseqiiente melhoria da qualidade de vida da populacao. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERA.L 

Proceder uma avaliacao critica sobre a Gestao de Residuos Solidos Urbanos da cidade de 

Joao Pessoa-(PB), avaliando-se cada componente da Gestao, especificando-se a sua 

importancia no contexto da prestacao de servicos de limpeza urbana a municipalidade e as 

suas inter-relacoes com a comunidade e propor urn Modelo de Gestao Participativa de 

Residuos Solidos Urbanos, onde at raves de acoes de cidadania o cidadao participa desde a 

escolha de onde investir e o que o poder publico deve fazer na gestao publica dos servicos. 

OBJETIVOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E S P E C I F I C O S 

Analisar se os instrumentos usados na sua definicao sao compativeis com a necessidade 

presente e futura dos servicos de limpeza urbana do municipio. 

Relacionar os seus instrumentos usados com os niveis de satisfacao, quanto a execucao dos 

servicos de limpeza urbana pelos municipes. 

Avaliar quantitativamente os resultados obtidos por este modelo de Gestao em seus 

aspectos sociais, tecnologicos e de desenvolvimento de parcerias. 

Propor urn Modelo de Gestao Participativa de Residuos Solidos Urbanos para a Cidade 

de Joao Pessoa-(PB). 

02 
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CAPiTULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REVISAO BIBLIOGRAFICA 

1.0 OS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

1.1 Residuos Solidos 

Os residuos solidos sao materials heterogeneos, (incites, minerals e organicos) 

resultante das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente 

utilizados, gerando, entre outros aspectos, protecao a saude publica e economia de recursos 

naturals. Os residuos solidos constituem problemas sanitario, economico e principalmente 

estetico. 

Segundo a NBR. - 10.004, da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Residuos solidos sao residuos nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estado sdlido e semi-sdlido, que 

resultant de atividades da comunidade, de origem: industrial, 

domestica, hospitalar, comercial, agricola, de servicos e de varricao. 

Considera-se tamhem residuos solidos os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de dgua, aqueles gerados em equipamentos e 

instalacdes de controle de poluicao, hem como determinados liquidos 

cujas particularidades tornem invidvel o seu lancamento na rede 

publica de esgotos ou. corpo d'dgua, ou exijam para isso solucdes 

tecnicas e economicamente invidveis em face a melhor tecnologia 

disponivel, " 

Segundo Schalch, Valdir, "O lixo e todo o material resultante das atividades 

humanas" e, o lixo e classificado segundo os criterios: 

•> de natureza fisica: secos, molhados; 

<• de natureza quimica: organicos, inorganicos; 

3 
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*** do local de geracao: lixo urbano, lixo rural; 

• a origem dos residuos solidos: urbano e rural; 

• do grau de Biodegradabilidade dos Residuos (BOWEMANNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opud 

LIMA, 1995) classifica lixo em: 

a) facilmente degradaveis: materia organica; 

b) moderadamente degradaveis: papel, papel ao e outros produtos 

celulosicos; 

c) dificilmente degradaveis: trapo, couro, borracha e madeira;, 

d) nao-degradaveis: vidro, metal, plastico, pedras, terra e outros. 

Sua composicao varia de comunidade para comunidade. de acordo com os habitos e 

costumes da populacao, numero de habitantes do local, poder aquisitivo, variacoes 

sazonais, clima, desenvolvimento, nivel educacional, variando ainda para a mesma 

comunidade com as estacoes do ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2. Quanto a sua origem os Residuos Solidos, sao classificados em: 

*> Domiciliar; 

• Comercial ; 

*> Industrial; 

• Servicos de Saude; 

• Portos, Aeroportos, Terminals Ferroviarios e Terminals Rodoviarios, 

• Agricola, 

• Construcao Civil; 

*> Limpeza Publica (logradouros, praias, feiras, eventos, etc.); 

**• Abatedouros de Aves; 

• Matadouro; 

• Estabulo, 

• Servicos Congeneres. 
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1.1.3 Caracteristicas Fisicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*•* Compressibilidade: e a reducao do volume dos residuos solidos quando submetidos a 

uma pressao (compactacao); 

• Teor de Umidade: compreende a quantidade de agua existente na massa dos residuos 

solidos; 

• Composicao Gravimetrica: determina a porcentagem de cada constituinte da massa de 

residuos solidos, proporcionalmente ao seu peso; 

Per capita: e a massa de residuos solidos produzida por uma pessoa em um dia 

(kg/hab/dia); 

• Feso Especifico: e o peso dos residuos solidos em relacao ao seu volume. 

1.1.4. Caracteristicas Quimicas: 

• Poder CaForifico: indica a quantidade de calor desprendida durante a combustao de 1 

quilo de residuos solidos; 

• Teores de Materia Organica: e o percentual de cada constituinte da materia organica. 

(cinzas, gorduras, macronutrientes, micronutrientes, residuos mineral, etc); 

• Relacao Carbono/Nitrogenio (C/N): determina o grau de degradacao da materia 

organica; 

• Potencial de Hidrogenio (pH): e o teor de alcalinidade ou acidez. da massa de 

Residuos Solidos. 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5. Caracteristicas Biologicas: 

Na massa dos residuos solidos apresentam-se agentes patogenicos e de 

biodegradacao alem de microorganismos, prejudiciais a saude hum ana. 

A Tabela 1.1 apresenta o tempo de sobrevivencia (em dias) de microorganismos 

patogenicos presente nos residuos solidos. 
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Tabela I . I - Tempo de Sobrevivencia de Microorganismos Patogenicos nos Residuos 

Solidos (em dias) 

Microorganismos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADoencas R.S. (dias) 

Bacterias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Salmonella Typhi Febre Titbide 29-70 

Salmonella Paratyphi Febre Paratifoide 29-70 

Salmonella sp Salmoneloses 29-70 

Shigella Desinteria Bacilar 02-07 

Escherichia Colt Gastroenterites 35 

Leptospira Leptospirose 15-43 

Mycobacterium Tuberculosis Tuberculose 150-180 

Vibrio Chelerae Colera 1-13* 

Virus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- _ 

Enterovirus Poliomielite (Polivirus) 20-70 

Helminios - -

Ascaris Lumbricoides Ascaridiase 2000-2500 

Trichmris Trichium Trichiuriase 1800** 

Larvas de Ancilostomos Ancilostomose 35** 

Outros Larvas de Vermes - 25-40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Protozodrios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
Entamoeba Histolytica Amebiase 08-12 

*FELSENFELD, ( 1965) em alimentos 

**REY, ( 1976) em laboratory 

Fonte: Adaptado de SUBERKROPP ( 1974) In L I M A ( J995). 

1.2 Residuos Solidos Versus Meio Ambiente 

Segundo LEITE (1997), meio ambiente e um espaco fisico onde em seu interior 

ocorrem interacoes de natureza social, politica, economica e cultural alem de interacSes 

fisicas, quimicas e biologicas, scndo prioritariamente um espaco vivo dotado de posicoes 

politicas e ideologicas. 

Os residuos solidos constituem um grande ponto de interrogacao na civilizacao 

atual. Com o desenvolvimento tccnologico, aumentou considcravelmente a quantidade de; 

residuos solidos refugados pelo homem, o que corresponde a um aumento dos aglomerados j 

urbanos e uma conseqiiente diminuicao dos provaveis locais para destinacao destes j 

residuos (SCHALCH, 1991). 
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Segundo LIMA (1995), o lixo disposto inadequadamente, sem qualquer tratamento, 

polui o solo, ar e aguas alterando suas caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas, 

constituindo-se num problema de ordem estetica e, mais ainda, numa seria ameaca a saude 

publica. 

Os grandes centros urbanos, em sua maioria, apresentam graves problemas de 

disposicao final dos residuos solidos gerados, uma vez que esses residuos, procedentes de 

atividades domesticas, industrials e agricolas, provocam serios impactos ambientais. 

De acordo com a resolucao CONAMA 001/86, e considerado impacto ambiental: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"QualquerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alteragao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas 

do meio ambiente, causado por qualquer forma de materia ou 

energia resultante das atividades humanas, que direta ou 

indiretamente, afetam: a saude, a seguranca e o hem estar da 

populacao; as atividades sociais e economicos; a biota; as condicoes 

sanitarios do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2.1 Os Residuos Solidos e sua importancia Sanitaria 

Os residuos solidos constituem problema sanitario de extrema importancia, quando 

nao sao acondicionados, coletados, transportados, tratados e dispostos adequadamente, 

enfim quando nao recebe os cuidados convenientcs. 

As medidas tomadas para a solucao adequada do problema dos residuos solidos tern, 

sob o aspecto sanitario, objctivo comum a outras medidas de saneamento: o de prevenir e 

controlar doencas a eles relacionadas. 

Alem desse objetivo, visa-se ao efeito psicologico que uma comunidade limpa 

exerce sobre os habitos da populacao em geral, facilitando a instituigao de habitos salutares. 

Com isto, os residuos solidos constituem problema sanitario porque favorecem a 

proliferacao de moscas. Estas tern sido responsabili/.adas pela transmissao de varias 
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doencas, tais como: diarreias infecciosas, amebiase, salmoncloses, helmintoses como 

ascaridiase, teniase e outras parasitoses, bouba, difteria, tracoma. Serve, ainda, de criadouro 

e esconderijo de rates, animais esses envolvidos na transmissao da peste bubonica. 

leptospirose e tifo murino. 

As baratas que pousam e vivem nos residuos solidos onde encontram liquidos 

fermcntaveis, tern importancia. sanitaria muito relativa na transmissao de doencas gastro 

intestinais, atraves do transporte mecanico de bacterias e parasitas das imundicies para os 

alimentos e pela eliminacao de fezes infectadas. Podem, ainda, transmitir doencas do trato 

respiratorio e outras de contagio direto, pelo mesmo processo. 

E de notar-se tambem a possibilidade de contaminapao do homem pelo contato 

direto com os residuos solidos ou atraves da massa de agua por estes poluidas. Por serem 

fontes continuas de microorganismos patogenicos, tornam-se uma ameaca real a 

sobrcvivencia do catador de residuos solidos. 

Os residuos solidos, por disporem agua e alimento, sao pontes de alimentacao para 

animais, como caes, aves, suinos, eqiiinos e bovinos. 

Prestam-se ainda os residuos solidos a perpetuacao de certas parasitoses, como as 

triquinoses, quando se faz o aproveitamento de restos de cozinha (carnes contaminadas) 

para a alimentacao de porcos. Possibilita, ainda, a proliferacao de mosquitos que se 

desenvolvem em pequenas quantidades de agua acumuladas em latas, vidros e outros 

recipientes abertos, comumente encontrados nos monturos. 

1.2.2 ImportanciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Economica dos Residuos Solidos 

As vantagens economicas da solucao adequada para o problema dos residuos 

solidos podem ser encaradas como decorrencia da solucao dos problemas de ordem 

sanitaria, qual seja, o aumento da vida media efetiva do homem, quer pela reducao da 

mortalidade, quer pela reducao de doencas. 
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Quando os residuos solidos sao dispostos de maneira inadequada, favorecetn a 

proliferacao de ratos que, alem de serem transmissores de doencas e de destruirem generos 

alimenticios e utensilios, podem causar incendios provocados por danos as instalacoes 

eletricas. 

A solucao do problema constitui ganho para a comunidade. Eis, porque projetos e 

programas sao desenvolvidos no sentido da recuperacao economica de materials reciclaveis 

e organicos, encontrados nos residuos solidos. 

A disposicao inadequada dos residuos solidos urbanos traz tres importantes 

agressoes. A primeira, de ordem ambiental, principalmente pela contaminacao do solo e do 

lencol treatico, atraves da percolacao do chorume. Sob o ponto de vista sanitario, permite a 

proliferacao de vetores como ratos e insetos que ocasionam riscos a saude publica. A 

ultima, de ordem social, pela existencia de um numero significativo de catadores que 

sobrevivem do lixo (CERQUEIRA, 1999). 

Quanto ao aspecto ambiental, os lixoes podem causar poluicao atmosferica devido a 

degradacao da materia organica, nao controlada, emanando biogas, que muitas vezes entra 

em combustao, alem da poluicao das aguas superficiais e subterraneas provocadas atraves 

do chorume ou sumeiro. Este e o liquido gerado na decomposicao da materia organica de 

forma nao controlada, que uma vez percolado no corpo hidrico provoca a elevacao da DBO 

(Dcmanda Bioquimica de Oxigenio), tornando assim o ambiente improprio para a 

sobrevivencia de peixes e organismos aerobios em gerat, assim como para, o consumo 

humano e animal. O chorume tambem causa a poluicao do solo, acarretando a esterilidade 

deste. 

Na Figura 1.1, sao apresentadas as possiveis vias de contaminacao originadas do 

destino inadequado dos residuos solidos urbanos. 
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Figura 1.1. Residuos solidos e suas vias de contaminacao. 

Fonte: (ROCHA, A. A, 1980zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SCHALCH, 1991), 
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Segundo a Agenda 21(ONU, 1992) cerca de 5,2 milhoes de pessoas incluindo 4 

mil hoes de criancas morrem por ano de doencas relacionadas com o lixo. Metade da 

populacao urbana nos paises em desenvolvimento nao tern servicos de coleta de residups 

solidos. Globalmente, o volume de lixo municipal produzido deve dobrar ate o final do ano 

2025. 

A Figura 1.2 mostra os diferentes tipos de residuos solidos gerados pelo homem, 

segundo a origem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESIDUOS SOLIDOS 

URBANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E RESIDENCIAL 

DE SERVIOOS 

y  INDUSTRIAL 

COMERCIAL 

TERMINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ft 

SERVICOS DE SAUDE 3 
AGRiCOLAS 

DE VARR I C A o l P0RT0S AER0P0RT0S RODOVIARfOS FERROVIARIOS 

FIGURA 1.2. Apresentacao dos residuos segundo a origem. 

Fonte: SCHALCH (1991) 
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O Institute de Pesquisas Tecnologicas (IPT, 1996) classifica o lixo segundo suas 

caracteristicas, como foi citado por SCHALCH, (1991) anteriormente e ainda pelos riscos 

potenciais ao meio ambiente em: 

Perigosos - sao aqueles que apresentam periculosidade, em funcao de suas 

propriedades fisicas, quimicas ou infecto-contagiosas, ou ainda as seguintes caracteristicas: 

intlamabilidade, corrosividadc, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Os residuos que apresentam as caracteristicas citadas acima podem causar: 

a) risco a saude publica, provocando ou acentuando, de forma significativa, um aumento 

de mortalidade ou incidencia de doencas, 

b) riscos ao meio ambiente, quando o residuo e manuseado ou destinado de forma 

inadequada; 

Nao-inertes - sao aqueles que nao se enquadram nas classificacoes de residuos 

perigosos ou de residuos inertes. Apresentam propriedades como: combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubiiidade cm agua. 

Inertes - quaisquer residuos que, quando amostrados de forma representativa e 

submetidos a um contato estatico ou dinamico com agua destilada ou deionizada, a 

temperatura ambiente. conforme testes de solubilizacao, nao tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentracoes superiores aos padroes de potabilidade da agua, 

excetuando-se os padroes de aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo pode-se citar as 

rochas, os tijolos, os vidros e certos plasticos e borrachas que nao sao decompostos 

prontamente. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,2.3. Composicao dos Residuos Solidos 

Quanto a sua constituicao, os residuos solidos apresentam grande diversidade e se 

originam das mais variadas atividades humanas em ambientes urbanos e rurais. Constitui 

essa massa de materiais reunidos, julgada sem utilidade e jogada fora como restos de frutas, 

legumes e alimentos em geral, plasticos e metais diversos, vidros, papeis (jornais e 

revistas), embalagens em geral, materiais provenientes de limpeza de vias publicas, pracas 
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e jardins (restos de podas. gramas, folhas, galhos de arvores, papeis diversos, restos de 

cigarros), materiais ceramicos, ossos, couro, trapos, terra, pedra, material septico ou 

contaminado (provenientes de servicos de saude), animais mortos, restos de carros, restos 

mobiliarios, calica ou metralha de obra, para citar os ma is importantes (BIDONE, & 

POVINELLI, 1999). 

As composicdes fisica e quimica dos residuos solidos urbanos apresentam-se muito 

diversificadas, pois estao associadas a fatores tais como: densidade populacional, poder 

aquisitivo, condicoes climaticas, habitos e costumes da populacao, nivel cducacional. 

fatores culturais, grau de industrializacao, etc. Na composicao fisica dos residuos solidos 

urbanos, sao determinados os principals componentes que formam a massa total dos 

residuos, tais como: materia organica putrescivel, plasticos, papel e papclao, metais, vidro, 

trapos, inertes, etc. Na composicao fisico-quimica, se determina: solidos totals volateis, 

DQO, nitrogenio total, metais pesados, carbono organico total, pH, etc. 

No caso de outros tipos de residuos solidos ou semi-solidos, como os lodos gerados 

em estacoes de tratamento de aguas residuarias, a classificacao apresenta-se de dois tipos: 

lodo primario e lodo secundario. 

Grande parte dos residuos solidos e resultado de desperdicios praticados em todas 

as atividades humanas. Assim, por exemplo, a maior parte do lixo das residencias e, 

geralmente, constituida de restos de comida que poderiam ser transformados em alimento 

para animais ou em adubos; papeis que poderiam ser empregados na fabricacao de papelao, 

de papel grosseiro ou em outros materiais a base de celulose, metais e vidros, os quais 

poderiam ser fundidos novamente para fabricacao de varias utilidades em que nao seja 

nccessario um alto grau de pureza (SCHALCH, 1991). 

1.2.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Situacao dos residuos solidos no Brasil 

No Brasil, estima-se que seja gerada uma media de 150.000 toneladas de residue) 

solido urbano por dia e que apenas 65% deste seja coletado( 1990) e que 48,1% destes 

residuos seja coletado(1995), sendo o restante descartado em logradouros publicos, terrenos i 

baldios, encostas e cursos d'agua ou permanecendo junto a habitacoes (Instituto POL IS, 
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PNAD,1995). Segundo os dados da ABRELPE (2000), 88% dos residuos solidos eoletados 

no pais sao despejados a ceu aberto ou em areas alagadas, sem que faaja nenhum tratamento 

previo. O IBGE (1996) diz que apenas 10% do lixo coletado e disposto em aterrps e 

somente 2% do total coletado e t rat ado em usinas de reciclagem e compostagem. 

Na FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.3 apresenta-se a distribuicao quantitative referente a destinacao dos 

residuos solidos urbanos no Brasil. 

Aterro U s i m d e 

X 0 7 / 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y-lmm^y 
m ° ^ ^ 0,1% 

CeuAberto 

76% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 1.3. Situacao do dcsiino final dos residuos solidos no Brasil Fonte: (IPT, 1996). 

Grande parte do lixo urbano gerado nao e coletada, permanecendo junto as 

habitacoes ou sendo descartada em logradouros piiblicos, terrenos baldios, encostas e 

cursos d'agua. 

O Nordeste do Brasil apresenta uma situacao de gravidade, pois apenas 1% dos 

residuos solidos urbanos produzidos tern disposicao adequada. Gbserva-se, com isto, a falta 

de uma politica de implantable de programas de melhoria da qualidade de vida e de 

saneamento basico da populacao (LEITE, V. D. e LOPES, W. S., 1998). 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5. Situacao dos residuos solidos na Paraiba 

No Estado da Paraiba, observa-se que nao ha sistemas de tratamento e/ou disposicao 

final para os residuos solidos urbanos ou qualquer outro tipo de tratamento de residuo 

solido, em quase a totalidade das cidades. A cidade de Joao Pessoa, a capital da Paraiba, 

tambem est a incluida nessa problematica, sendo a cidade mais populosa do Estado, com 
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cerca de 650.000 hab. Os residuos solidos do municipio de Joao Pessoa vein sendo 

dispostos, ha 41 anos. no Lixao do Roger, o qual tern uma area de 17 ha e que atualmente 

passa por urn processo de Recuperacao Ambiental. A cidade de Campina Grande, a 

segunda maior do Estado, com area territorial urbana de 75 km 2 e populacao estimada em 

360.000 habitantes depositam os residuos solidos urbanos eoletados em um lixao localizado 

a 15 km do centro da cidade, portanto sem receber nenhuma forma de tratamento. 

No lixao sao lancados os residuos domiciliares, comerciais, industrials, publicos, 

hospitalares, sem nenhum ordenamento. A disposicao dos residuos solidos a ceu aberto e 

bastante antiga, entretanto, e uma pratica condenada sob o ponto de vista ambiental, 

sanitario, economico e social. 

Nas cidades do Interior, a situacao e preocupante, onde os residuos sao atirados em 

torno das rodovias , as margens de rios e cursos de agua, formando pequenos lixoes , com 

degradacao de varias areas . A situacao da coleta de residuos solidos e realizada sem 

planej am ento , com equipamentos inadequados e atingindo ineficazmente apenas parte da 

area urbana , ficando os distritos e povoados relegados a coleta esporadicas feitas pelos 

proprios moradores. 

Na Tabela 1.2 mostra-se a composicao fisica dos residuos solidos urbanos da cidade 

de Joao Pessoa-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1.2: Composicao Media dos Residuos Solidos Urbanos Domesticos da Cidade 

de Joao Pessoa - PB. 

COMPONENTES / R E S I DUOS % 

Materia organica 63.95 

Metais ferrosos (laias, ferro coimim. (lanes, etc..) 1,64 

Metais nao-ferrosos (bronze, prata, ehtaabo, cobre, aluminio, aeo inox, etc.) 0.25 

Papel 2,14 

Papeliio 2,22 

Plastico 9,06 

Vidro 0,89 

Borracha (pneus e similares) 0,32 

Trapos 5.89 

Madeira 0,64 

Fraldas Descartaveis 7,85 

Coco 4,31 

Outros materiais 0.84 

Total 100,00 
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Observa-se forte predominancia do material organic©, o qual sugere ser este um 

residuo solido apropriado para a compostagem como tambem existe materiais que poderao 

ser reciclados, trazendo bencficios ambientais , socials e economicos para a cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Gerenciamento dos Residuos Solidos 

O IPT (1996) define gerenciamento como o conjunto de aeoes normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento que uma administracao municipal desenvolve, 

baseado em criterios sanitarios, ambientais e economicos para coletar, tratar e dispor o lixo 

de uma cidade. Portanto, gerenciar os residuos solidos de forma integrada significa tomar 

medidas adequadas de manejo, tratamento e disposicao final dos mesmos. 

1.3.1.Manejo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O gerenciamento dos residuos solidos gerados pelo homem e de spa 

responsabilidade. Um planej amento eficiente e eficaz possibilitara um sistema de limpeza 

urbana adequado as necessidades iocais e conscquentemente minimizara os atuais e futuros 

danos a qualidade de vida dos cidadaos, como por exemplo, existencia de focos de lixo 

pelas ruas, em terrenos baldios, nas margens e nos leitos dos cursos d'agua; maleficios do 

ponto de vista sanitario, como a proliferacao de transmissores de doencas, liberacao de 

toxinas a partir de queima indevida do lixo; do ponto de vista economico, a ineficiencia no 

gerenciamento do lixo traz a nao utilizacao de areas potencialmente aproveitadas, quando 

utilizadas para vazadouros de lixo alem de gastos com limpeza de rios, de galerias de aguas 

pluviais, reflexes negatives ao turismo da regiao, etc. 

O manejo do lixo e de responsabilidade da fonte geradora, seja ela o domicilio, o 

comercio, o aeroporto, assim como a coleta interna o acondicionamento e o armazenamento 

do mesmo, e deve facilitar uma coleta posterior feita pela administracao municipal. 
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Tabela 1.3 - Orgaos responsaveis pelo gerenciamento dos diferentes tipos de lixo. 

Tipo de Lixo Responsavel 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Publico Prefeitura 

Servicos de Saude Gcrador (hospitals) 

Industrial Gcrador (industrias) 

Agricoia Gcrador 

Const rucao Civil Const rucao Civil 
Gerador 

Toxicos 

Fonte: IPT(1996) 

Segundo Schalch , Valdir, sao tres as formas de se coletar o lixo urbano: 

**• coleta regular: e realizada pela munieipalidade e corresponde a remocao 

de lixo domiciliar, comercial e industrias de pequeno porte; 

• coletas especiais: sao residuos de varredura publica, residuos 

hospitalares, restos de cemiterios, animals mortos, folhagcns, moveis, 

entulhos e outros; 

• coleta realizada pelo proprio produtor: industrias, obras de engenharia, 

parques e outros. Estes devem ser responsaveis pela sua remocao. 

Segundo IPT (1996), a forma de acondicionamento do lixo depende da: 

•> quantidade: pequenos ou grandes volumes; 

• composicao: lixo organico ou morganico; 

•> movimentacao: tipo e freqiiencia de coleta. 

As caracteristicas e a quantidade dos residuos, a localizacao do domicilio, o horario 

e a freqiiencia da coleta podem variar a forma de acondicionamento. 
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1.3.2.TratamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e/ou Disposicao Final 

Tratamento e um processo que tem por objetivo fundamental a diminuicao dos 

inconvenientes sanitarios ao homem e ao meio ambiente. As principais formas de 

tratamento dos residuos solidos sao descritas a seguir, 

1.3.2.1. Aterro Sanitario 

A NBR-8419 da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas define Aterro Sanitario 

como sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tecmica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disposicao de residuos solidos urbanos no solo, sem 

causar danos a saude publica e a sua seguranga, minimizando os 

impactos ambientais, metodo este que utiliza principios de 

engenharia para confinar os residuos solidos a menor area possivel e 

reduzi-los ao menor volume permissive!, cobrindo-os com uma 

camada de terra na conciusao de cada Jornada de trabalho, ou a 

intervalos men ores, se necessdrio". 

Segundo Schalch , Valdir, os aterros sanitarios apresentam as seguintes vantagens: 

• aceitam qualquer tipo de residuos solidos menos hospitalar e radioativos; 

• utilizam na sua execucao e operacao, equipamentos normalmente 

utilizados em servicos de terraplenagem; 

• recuperam areas topograficamente inutilizadas, 

• controlam a proliferacao de vetores, tais como ratos e artropodes; 

• possibilitam tambem a disposicao de lodos, provenientes de estacoes de 

tratamento de esgoto, ou de tanques septicos. 
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E desvantagens: 

podera ser necessario o transporte a longa distancia; 

*•* produgao de aguas residuarias, principal mente devido a infiltracao de 

aguas de chuvas no aterro; 

*** disponibilidade de material de cobertura em quantidade limitada, 

possibilidade de poluicao do lencol freatico; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*l* producao de ruidos e poeiras durante a execucao do aterro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Os Modelos De Gestao De Residuos Solidos Urbanos No Brasil 

1.4.1 Principios Basicos 

O conceito de gestao de residues solidos abrange atividades referentes a tomada de 

decisoes estrategicas com relacao aos aspectos institucionais, administrativos, operacionais, 

financeiros e ambientais, enfim a organizacao do setor para esse fim, envolvendo politicas, 

instrumentos e meios. 

Ja o termo gerenciamento de residuos solidos refere-se aos aspectos tecnologicos e 

operacionais da questao, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, economicos, 

ambientais e de desempenho: produtividade e qualidade, por exemplo, e relaciona-se a 

prevencao, reducao, segregate, reutilizacao, acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento, rccuperacao de energia e destinacao final de residuos solidos (Modelo de gestao 

de residuos solidos para a acao governamental no Brasil: aspectos institucionais, legais e 

financeiros. Projeto BRA/92/01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7, 1996). 

Dessa maneira, entende-se por Modelo de Gestao de Residuos Solidos como um 

"conjunto de referencias politico-estrategicas, institucionais, legais, financeiras e 

ambientais capaz de orientar a organizacao do setor". Sao elementos indispensaveis na 

composicao de um modelo de gestao: 
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• reconliecimento dos diversos agentes sociais envotvidos, identificando os papeis por 

eles desempenhados promovendo a sua articulacao, 

• consotidacao da base legal necessaria e dos mecanismos que viabilizem a 

implementacao das leis; 

• mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas de gestao e do 

gerenciamento; 

• informacao a sociedade, emprcendida tanto peto poder publico quanto pelos setores 

produtivos envoi vidos. para que haja um controle social; 

• sistema de planejamento integrado, orientando a implementacao das politicas publicas 

para o setor. 

A composicao de modelos de gestao envolve, portanto, fundamcntalmcnte ties 

aspectos, que devem ser articulados:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arranjos institucionais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA instrumentos legais e 

mecanismos de sustentabilidade. 

1.4.2 Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos 

Uma vez definido um modelo basico de gestao de residuos solidos, contemplando 

diretrizes, arranjos institucionais, instrumentos legais, mecanismos de sustentabilidade, 

entre outras qucstoes, deve-se criar uma estrutura para o gerenciamento dos residuos, de 

acordo com o modelo de gestao. 

Dessa forma, o gerenciamento de residuos exige o emprego das melhores tecnicas 

na busca do enfrentamcnto da questao. A solucao do problema dos residuos pode envolver 

uma complexa relacao interdisciplinar. abrangendo os aspectos politicos e geograficos, o 

planejamento local e regional, clemento de sociologia e demografia, entre outros. 

Gerenciar os residuos de forma integrada e articular acoes normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento que uma administracao municipal desenvolve, apoiada em 

criterios sanitarios, ambientais e economicos, para coletar, tratar e dispor o lixo de uma 
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ciclade, ou seja: e acompanhar de forma criteriosa todo o ciclo dos residuos, da gcracao a 

disposicao final ("do berco ao tumulo"), empregando as tecnicas e tecnologias mais 

compativeis com a realidade local. 

De acordo com JARDIM et al. (1995), o planejamento das atividades de 

gerenciamento integrado deve assegurar um ambiente saudavel, tanto no presente como no 

futuro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Os Modelos de Gestao na atualidade 

1.4.3.1 O Modelo de Gestao Conventional 

O Modelo de Gestao de Residuos Solidos Convencional existente no Brasil 

acontece na maioria das cidades brasileiras. Qualquer municipio que ten ha incorporado aos 

seus services prestados a prestacao dos Services de Limpeza Urbana, desenvolve um 

modelo de Gestao proprio, ainda que de forma rudimentar e experimental, pois em seu 

modelo de desenvolvimento municipal ele desenvolve acoes referenciais politico-

estrategicas, acoes institucionais e legais, acoes fmanceiras c ambientais (experiencias boas 

ou ruins) que visam a oricntacao e a organizacao do setor ainda que de forma simplificada. 

A organizacao da area especifica de Residuos Solidos, atraves da prestacao de 

servicos de limpeza urbana pelo municipio a populacao e uma acao extremamentc 

necessaria para uma prestacao de services com eficiencia e qualidade a comunidade, 

evitando danos ambientais e de saude publica a esta comunidade. 

Portanto faz-se extremamente necessario a implementacao de um "Modelo de 

Gestao de Residuos Solidos" definido para cada municipio envolvendo os seus arranjos 

institucionais, os seus instrumentos legais e seus mecanismos de sustentabilidade de forma 

a dar todo o suporte legal, institutional e de sustentabilidade ao sistema, para em outra fase 

de planejamento criar-sc tambem uma estrutura bem definida de Gerenciamento dos 

Residuos Solidos, em conformidade com o modelo de Gestao de Residuos Solidos 

definido. 

20 



Revisao Bibliografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este "Modelo de Gestao" e mostrado como exemplo no orgatiograma a seguir: 

M.ODELO DE GESTAO / GERENCIAMENTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONVENGEONAL 

COLETA 

PRKFEITURA .\!LNiCIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS / SERVICOS 

DEPART AMENTO DE 

I IMPEZA URBAN A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  
VARRICAO 

i  
SERVICOS 

CONGENERES 

I  
DESTINACAO 

FINAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
FTSCALIZACAO 

MODELO DE GESTAO / GERENCIAMENTO COM PRIVATIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T 
COLETA 

PREFEITURA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL 

I DE OBRAS / SERVICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  I D D A \  /  W /  *  "V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" " • " 

» GF.RENCIA DE LIMPEZA 

! URBANA 

EMPRE1TE1RA 

VARRICAO SERVICOS 

CONGENERES 

FISCALIZACAO ' 

DESTINACAO 

FINAL • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.4.3.2 Modelo de Gestao Participativa 

O Modelo de Gestao de Residuos Solidos Participativo e o Modelo de Gestao de 

Residuos Solidos Compartilhado atualmente no Brasil acontece em poucas cidades, tendo 

como exemplo o modelo da cidade de Porto Alegre(RS), Jundiai(SP), Candeias(BA), 

Madre de Deus ( B A ) , Sao Francisco do Conde(BA) e Joao Pessoa(PB). 

No Modelo de Gestao Participativa o municipio desde o desenvolvimento do 

orcamento plurianual ou o orcamento anual tern a participacao dos habitantes residentes 

no municipio indicando onde o municipio deve investir e em que areas deve atuar. Apos a 

analise e cornpilacao dos dados que a populacao sugeriu , o poder publico analisa as acoes 

relativas aos Servicos de Limpeza Urbana, e inclui em seu orcamento anual ou plurianual 

dentro de uma prioridade politico-administrativa e financeira de modo a se ter uma 

participacao efetiva da comunidade, nas acoes a serem implementadas e na solucao dos 

problemas existentes. 

Alem disso, o orcamento anual e plurianual da entidade responsavel pela Gestao. 

planejamento e execueao dos services de limpeza urbana no municipio, e composto por 

indicacoes setorizadas de cada nivel hierarquico da entidade, tendo assim a participacao 

efetiva dos setores administrativos, operacionais e financeiros . 

Existe ainda um modelo de Gestao de Residuos Solidos Compartilhada onde a 

Gestao e o Gerenciamento e individual para cada municipio e o Compartilhamento se da 

apenas cm uma fase da Limpeza Urbana, normalmente na Destinacao Final Assim varios 

municipios que tenham interesse e afinidades em caracteristicas urbano-geograficas, 

ad m i m i n i s tr at i vas- fin an ce i r a e principalmente politico-social se unem para gerenciar os 

seus residuos atraves de modelos de gestao individual e compartilhando de um mesmo 

aterro sanitario como tratamento e destinacao comum a todos estes municipios envoividos. 

Achamos estes "Modelos de Gestao de Residuos Solidos Participativa" e "Gestao 

de Residuos Solidos Compartilhada", extremamente interessanles e necessarios ao 

desenvolvimento do setor, de modo a se obter uma melhor qualidade e eficiencia da 
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prestacao dos servicos de limpeza urbana a comunidade bem como a melhor qualidade de 

vida e de saude a populacao. 

Estes "Modelos de Gestao" sao mostrados como exemplos nos Organogramas a 

seguir: 

MODELO DE GESTAO / GERENCIAMENTO INDIVIDUAL COM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMPARTILHAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

1 
j SECRETARIA MUNICIPAL 

j DE OBRAS / SERVICOS 

1 T i R R A N O S ( * \ 

DEPART AMENTO DE 

LIMPEZA URBANA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  
COLETA 

I  
VARRICAO SERVICOS 

CONGENERES 

I  
FISCALIZACAO DESTINACAO | 

FINAL If 

INTEGRADA 1 

MODELO DE GESTAO / GERENCIAMENTO C O M P A R T I L H A D O 

: O I , E T A 

\ 15 

PREFEITURA I 
A 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
S E C E R E T A R I A D E 

OBRAS (*) 

DEPART AMENTO 
DE LIMPEZA 

URBANA 

V A R R I C A O 

A 

SERVICOS , | FISCALIZACAO 
CONGENERES , j A 

A I i 

DESTINACAO 
F I N A L A+B 

PREFL1TUR 4 
B 

SFCERETARI4DF 
OBRAS (*) 

DEPART AMENTO D E 
LIMPEZA URBANA 

SERVICOS j ! 
CONGENERES | l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B II 

FISCALIZACAO 
B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MODELOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE GESTAO / GERENCIAMENTO COM COMPARTILHAMENTO NA 

DESTINACAO FINAL 

PREFEITURA A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
SECRETARIA DE OBRAS (*) 

DEPART AMENTO DE 
i.IMPLZ \ URBANA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
GERENCIA DE LIMPEZA 

URBANA 

PREFEITURAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P. 
1 

SECRETARIA DE OBRAS (*) 

DEPARTAMLNTO DE 

LIMPEZA URBANA 

GERENCIA DE LIMPEZA 
URBANA 

PREFEITURA C 

i . 
SECRETARIA DE OBRAS (*) 

DEPART AMENTO DE 
LIMPEZA URBANA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  
GERENCIA DE LIMPEZA 

URBANA 

J ATERRO SANITARIO 1 
INTEGRADO - CONJL'NTO '< 1 

1.4,3.3 O Modelo de Gestao Ambiental 

A Gestao Ambiental surge das primeiras inquietudes levantadas pela questao da 

eonservacao ambiental dos recursos naturais. Hoje , porem ja ultrapassou o estagio de um 

timido apelo em favor de um uso racional de recursos naturais, para tornar-se algo mais 

positive e articulado (NOVAES, 1992). Como existe um grande apelo sobre a grave 

questao de tratamento e destinacao final de residuos solidos urbanos no Brasil, America 

Latina e Caribe em alguns paises como a Argentina e Costa Rica, ja existe um breve ensaio 

sobre a Gestao Ambiental. 

Para se obter uma gestao ambiental devem ser considerados tres principios 

importantes e fundamcntais: 

• A resistencia dos sistemas ecologicos e sociais nao e de forma alguma infinita, 

**• Nao conhecemos totalmente as reacSes dos ecossistomas e seus mecanismos para se 

tomar decisoes sobre o uso dos recursos naturais; 
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*** E que o mundo nao est a pronto, e passivel de mudancas no processo. 

Assim, o grande desafio e alterar uma pratica dos modelos de gestao conhecidos 

para definicao de um outro modelo de gestao que introduza novos paradigm as que aloque 

os recursos naturais de forma contundente e nao fragmentada, na inobservancia destes tres 

principios. 

A Gestao Ambiental. para adotar estes principios deve ser precedida por uma 

politica de meio ambiente que organize e ponha em pratica as diversas acoes que visem o 

atendimento das demandas sociais c principalmente de protecao ambiental. Esta politica 

deve orientar-se pela analise das motivacoes individuals e coletivas expressas pela 

sociedade, pois acbamos que est as motivacoes indicarao novos caminhos nos modelos a 

serem definidos. 

Entendemos que a gestao ambiental caracteriza-se por uma acao centrada na tomada 

de decisoes sobre casos particulares, mediando conflitos de interesses inerentes a utilizacao 

de recursos naturais para o atendimento das demandas soeio-economicas e as acoes de 

eonservacao e de prcvencao natural, envolvendo todos os paradigmas relacionados a 

residuos solidos x eonservacao ambiental. 

Os gestores publicos sao pressionados a tomar decisoes para o atendimento das 

demandas sociais que nao podem aguardar avancos de producao de conhecimento cientifico 

e coordenacao entre os agentes sociais e institucionais intervenientes no processo, com 

consequencias que so sao conhecidos apos serem implementadas as acoes ou muito tempo 

depois. 

No nosso entendimento, a gestao ambiental se traduz numa questao ampla enquanto 

prioridade das acoes governamentais do setor e da sociedade civil organizada e que em um 

futuro proximo devera entrar em pauta e ser amplamentc discutida. 

Nas ultimas decadas as organizacdes tiveram que assimilar com rapidez em um 

intervalo de tempo pequeno as transformacoes ocorridas na sociedade em relacao as 

questoes ambientais. Estas organizacdes foram quase que forcadas a investir alto em 
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tecnologias para fazer o gerenciamento ambiental, mas hoje estas organizacoes sabem que e 

mais caro investir nos problemas ambientais do que corrigi-lo. A Normatizacao ISO 

14.000 , em sua norma ISO 14.001 - Sistema de Gestao Ambiental especifica os requisites 

relativos a um sistema de gestao ambiental, que permita a empresa a formular uma politica 

e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as informacoes referentes aos 

impactos ambientais significativos. 

Um Sistema de Gestao Ambiental (SGA) que vise atender a ISO 14.001 exige acima de 

tudo um trabalho de educacao e capacitacao ambiental dirigido a todos os trabalhadores de 

todas as funcoes e posicoes hierarquicas, de modo a se ter uma educacao ambiental 

permanente na empresa. Estes programas de educacao ambiental nas empresas podem 

adotar como objetivos principals: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- Criar uma consciencia e proporcionar os conhecimentos tecnologicos e economicos e 

as capacidades necessdrias para enfrentar os problemas ambientais relacionados aos 

seus produtos e servicos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2- Criar uma consciencia e proporcionar os conhecimentos tecnologicos e economicos e 

as capacidades necessdrias para permitir a identificacao e tratamento dos problemas 

ambientais causados pelos processos de producdo, incluindo: a) Reciclagem ou 

utilizacdo direta dos subprodutos; h) Tecnicas de eliminacoes de dejetos, incluindo ai 

as tecnologias que permitam a separacao de elementos que poluam o at, a agua e o 

solo, armazenamento e destruicdo de elementos contaminantes idxicos ou a 

transformacao em dejetos nao idxicos; c) Tecnicas de recuperacdo quando o processo 

de producdo implica num dano direto a paisagem ou a outros elementos do meio 

ambiente; 

3- Criar uma consciencia e proporcionar os conhecimentos tecnologicos e as 

capacidades daqueles envoividos no processo de trabalho, incluindo ao cumprimento 

de tais medidas e a supervisdo de metodos de seguranca no trabalho. 
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Enfim, ressaftamos que as organizacdes e instituicoes ligadas diretamente ao setor, 

deverao trilhar por este modelo de "Gestao Ambiental de Residuos", e que certamcnte 

darao um grande passo a frente com relacao ao seu modelo de Gestao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4,4 A Experiencia International Na Gestao De Residuos Solidos 

Para a implementacao de um Modelo de Gestao de Residuos Solidos no Brasil, que 

contemple os multiplos aspectos que o trato da questao exige, faz-se necessario o 

conhecimento de como outros paises enfrentam o problema, cspecialmente as nacoes que se 

adiantaram na busca de solucoes. 

As tabefas de 1.4 a 1.11 mostrados no anexo 1 resumem os Modelos de Gestao de 

Residuos Solidos na Comunidade Europeia, Franca, Dinamarca, Holanda, Alemanha, 

Estados Unidos , Japao e Brasil. 

Apesar desses paises viverem realidades diferentes, observa-se que o enfrentamento 

dos impasses decorrentes da gestao de residuos e do seu gerenciamento passa por diretrizes 

muito semelhantes. Cada um a sua maneira resolve satisfatoriamente as questoes vinculadas 

ao tema dos residuos, constituindo-se os paises observados em uma amostra significativa. 

O Brasil devera necessariamente acompanhar com atencao as experiencias bem sucedidas 

de outras nacoes para construir uma proposta eficiente e adequada as nossas espccificidades 

e a nossa realidade. 

E preciso salientar que as peculiaridades do Brasil direcionaram a concepcao desta 

proposta de modelo de gestao de residuos. Entretanto, e indispensavcl o conhecimento do 

modo como outros paises tern enfrentado esse complexo problema, analisando informacoes 

sobre as tendencias mais reccotes. 

Com o objetivo de organizar as tinhas gerais observadas nos modelos de gestao de 

residuos dos paises analisados, alguns aspectos fundamentals sao observados. 

Todos os paises estudados assumem como metas prioritarias: a prevencao, atraves 

da reducao do volume de residuos na fonte (com enfase no desenvolvimento de tecnologias 
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Km pas nas linhas de producao e analise do ciclo de vida de novos produtos a serem 

colocados no mercado); a reciclagem e a reutilizacao dos residuos; a transformacao atraves 

de tratamentos basicos, quimicos e biologicos, enfatizando a incineracao com 

aproveitamento de energia, como forma de reducao do volume de residuos, aumentando o 

periodo de vida util dos aterros sanitarios. Recomenda-se tambem a disposicao final 

somente dos "residuos ultimos", isto e, aqueles que ja passaram por alguma forma de 

tratamento e nao sao passlveis de reutilizacao. Alem disso, a reabilitacao das areas 

contaminadas por antigas descargas de residuos, enquadra-se nas prioridades. 

O sucesso alcancado no que diz respeito a gestao e ao gerenciamento dos residuos, 

deve-se, nos paises analisados, ao planejamento eficiente das atividades e a clareza na 

definicao dos papeis dos agentes envolvidos. O acesso permanente a informacao. em todas 

as etapas do processo de planejamento e chave para o efetivo controle social; o alto grau de 

conscientizacao e a capacidade de interferir na tomada de decisao em relacao as questoes 

ambientais, nos paises do norte, por exemplo, e estreitamente vinculada a quantidade e a 

qualidade da informacao a que tern acesso. As ONG's e a midia desempenham um papel 

preponderate na divulgacao da informacao a sociedade. 

O controle social se da pela participacao de segmentos da sociedade nos processos 

de planejamento e de tomada de decisao de diferentes formas: convivencia integrada nos 

centres comunitarios, formacao de ONG's , rcprcsentatividade em foruns consultivos e 

deliberativos nos diversos niveis de acao do governo. 

E precise ressaltar que, embora exista uma tendencia a terceirizacao das atividades, 

ha sempre uma grande presenca do estado, que assume o papel normatizador e tiscalizador. 

Na maioria dos paises analisados, os municipios trabalham de forma consorciada na 

claboracao de pianos; a implementacao das propostas e a fiscalizaeao do processo e 

realizada pelo estado. 

No que se refere a base legal, neste ultimo quarto de seculo, os paises analisados 

tern envidado esforcos para aprimorar e criar textos, estabelecendo metas concretas e 

cronogramas compativeis, ajustados atraves do monitoramento periodico de todo o 
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processo. A maioria desses paises conta com um aparato legal e estrutura de fiscalizacao e 

controle adequados ao cumprimento dessas met as . 

Observa-se que duas tendcncias parecem estar se consolidando como pratica de 

gestao de residuos na Europa: a) a mudanca de foco da regulamentacao formal para o 

estabelecimento do "acordo de cavalheiros" que e o rcsultado da organizacao dos atores na 

solucao de um determinado problema, b) a responsabilidade do produtor (industria) sobre o 

residue gerado pelo produto ao final de sua vida util - c o caso de pneus, baterias, veiculos 

usados, etc. 

O investimento em mecanismos de controle ambiental e em padroes de desempenho 

do sistema de gerenciamento de residuos e uma preocupacao constante. A utilizacao de 

instrumentos reguIadores(padroes de emissao, uso do solo etc.) e economicosftaxas 

ambientais sobre produtos e praticas indesejavcis, por excmplo) vem se multiplicando 

como medida importante na consolidacao de politica de gestao de residuos. 

A operacao e a manutencao dos sistetnas de gerenciamento de residuos devem se 

dar de forma a garantir a auto-sustentabilidade , ou seja, e o proprio usuario dos servicos 

quern financia o sistema atraves do pagamento de taxas, tarifas e precos publicos. Ja o 

financiamento de novas instalacoes e equipamentos (investimentos de capital) pode ser 

realizado com os recursos proprios das empresas para esse fim ou atraves de emprestimos 

junto a institui§oes financeiras publicas ou privadas. A Comunidade Europeia administra 

fundos especiais para apoio a implementacao de a^oes relacionadas com o meio ambiente; 

estados-mcmbros que, comprovadamente. estiverem enfrentando dificuldades na 

elaboracao e implementacao de seus pianos de gerenciamento de residuos, poderao recorrer 

aos fundos, como o de coesao, por excmplo, onde terao acesso a linhas de financiamento 

com juros subsidiados. ou, extraordinariamentc, a credito a fundo perdido. 

Verificou-se que a tendencia para os proximos anos e que aumentem os custos com 

o gerenciamento de residuos, devido ao crescente controle exercido por setores organizados 

da sociedade e que devera resultar em normas cada vez mais restritivas, especialmente no 

que diz respeito ao tratamento e a destinacao final. 

29 



Revisao Bibliografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, constata-se que a solucao dos problemas urbanos devera contar com a 

participacao da sociedade, de forma que a administracao das cidades nao se realize com um 

unieo interlocutor, no caso, o poder publico. Por outro lado, e precise que este continue a 

cumprir seu papel regulador e fiscalizador. 

1.4.4.1 Algumas Consideracoes 

Observou-se que gestao adequada dos residuos solidos no Brasil deve ser efetivada 

com a maxima urgencia. A inexistencia de uma politica para o setor tern desencadeado 

acoes pubiicas desarticuladas que. alem de impedirem o equacionamento dos problemas. 

geram desperdicios significativos na aplicacao de recursos publicos, dificultando a cada dia 

este equacionamento. 

Mesmo assim, com a presenca de um clima favoravel, no Brasil , para o trato das 

questoes relativas a gestao e o gerenciamento de residuos solidos urbanos e um elemcnto 

motivador para o enfrentamento destes desafios . As iniciativas e as experiencias cm curso, 

em todos os niveis de governo, aliadas a uma maior conscientizacao da sociedade civil 

sobre o tema, apontam para um cenario de realizacoes prospcras em um futuro proximo. E 

verdade que os recursos financeiros aportados no setor sao ainda escassos e insuficientes 

para nos trazer, de imediato, a completa universalizacao dos servicos de limpeza urbana e a 

consequente qualidade destes services prcstados a populacao brasileira. No entanto estes 

recursos podem ser maximizados, buscando-se a priorizacao e o esforeo integrado do setor 

publico ,da sociedade civil e da iniciativa privada na proposicao de solucees conjuntas, 

alem de se estimular a melhoria da qualidade da prestacao dos services, estabelecendo-se 

instrumentos economicos que incentivem a reducao da preducao e da reciclagem, 

promovendo-sc com isto uma melhor organizacao do setor. 

Verificou-se que se compararmos a eficacia dos servicos de coleta, transporte, 

recuperacao, qualidade de tratamento e destinacao final existentes no Brasil com a de 

outros paises que se adiantaram no enfrentamento do problema, constataremos que estamos 

longe de ser um pais moderno, vendo cada vez mais reduzidas nossas possibilidades de 
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uma maior insercao no mercado internacional, que gradativamente restringe o comercio de 

produtos que nao sao gerados atraves de tecnologias limpas. 

No que diz respeito aos residuos, a situacao do Brasil e dramatica, especialmente 

nas grandes cidades, onde as opcoes para a destinacao final de rejeitos tornam-se cada vez 

mais escassas, favoreccndo as descargas clandestinas de toda natureza de residuos: 

domiciliares, industrials e de servicos de saude e provocando impactos ambientais 

negatives, alguns ja amplamente divulgados, de carater irreversiveis. Muitas areas ja 

afetadas pela disposicao desordenada de residuos precisarao ser recuperadas em um futuro 

proximo, envolvendo enormes dificuldades tecnicas, alem de exigir vultosas somas de 

recursos financeiros. 

Assim verifica-se que o cenario preocupante que se vislumbra a curto prazo e 

resultado da degradacao do meio ambiente que se acelera, comprometendo a qualidade de 

vida do cidadao brasileiro, cuja. seguranca quanto aos efeitos ad versos dos residuos, esta 

constantemente ameacada pela ausencia de uma politica efetiva para o setor. Os sucessivos 

governos tern protelado perigosamente o enfrentamento da questao, e os poucos pianos e 

estudos ja realizados perderam-se na rotatividade das administrates publicas. 

A exemplo do que ocorre em outros paises, a progressiva conscientizacao da 

sociedade a respeito das questoes ambientais exigira fatalmente uma atuacao mais incisiva 

dos administradores publicos. O compromisso com a gestao dos residuos e um dever de 

todos, envolvendo setores publicos, iniciativa privada, segmentos organizados da sociedade 

civil, e cabendo aos governos federal e estaduais o papel de definir para o setor uma 

politica eficiente e compativel com a nossa realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Os Modelos Institucionais Existentes no Brasil 

1.5.1 Uma abordagem Institucional e Administrativa- Financeira 

A prestacao de servicos de Limpeza Urbana pode ser entendida como um service 

publico, e, como tal, e de responsabilidade de algum nivel de governo, normalmente o 

poder publico municipal. 
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Est a e a prestacao de servicos que ocorre na maioria das cidadcs do Brasil , da 

America Latina e do mundo, variando basicamcnte somente o maior ou menor grau de 

envolvimento do poder publico, que varia desde o excrcicio do poder regulador ate a 

operacao completa dos sistemas. 

Na America Latina e Caribe, o panorama desta prestacao de servicos tern variado 

muito nos ultimos 20 anos, tendo havido uma substituicao lenta e gradativa do governo 

(poder publico) por entidades nao governamentais. 

No passado a Limpeza Urbana era quase semprc executada por algum orgao da 

administracao dircta, cm geral o '"Departamento de Limpeza Publica ou Departamento de 

Limpeza Urbana", ligado diretamente ou nao em niveis hierarquicos a uma secretaria 

municipal de obras ou uma secretaria de servicos urbanos ou de servicos pubicos. 

Normalmente com servidores municipals e a frota de equipamentos e veiculos 

sendo de propriedade do governo municipal, os servicos eram realizados, gcralmcntc em 

um nivel que refletia todas as dificuldades inerentes a atuacao do setor publico em uma 

atividade desta natureza. Atualmente, a maioria das grandes cidades, capitals e areas 

metropolitanas nao mais dependem totalmente do Poder Publico, tendo ao longo dos anos 

havidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um processo acelerado de privatizacao dos servicos sob as formas de 

contratacao, terceirizacao, ou concessao dos servicos, mudando substancialmcnte o 

modelo gerencial do setor. 

Verifica-se em uma analise superficial do tenia nos mostra que. ate os idos dos 

anos 70 quase todos os servicos de Limpeza Urbana eram prestados somente pelas 

municipalidades, a partir das decadas de 80 e 90 tern se encontrado uma grande variedade 

de alternativas para a realizacao de tais servicos, seja pelos orgaos de governo, por 

entidades privadas ou por grupos comunitarios (ONGs- Organ izacoes Nao-

Governamentai s). 

Esta prestacao de servicos por entidades nao-governarnentais hoje e fcita nao 

somente em substituicao as atividades de governo mas tambem se deve a tentativa de 
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expansao dos servicos as areas de periferia com imensos problemas sociais, geraimente nao 

aicancados pelos servicos tradicionais oferecidos pela municipalidade. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5.2 Modelos Institucionais 

A chamada "privatizacao" dos servicos publicos de Limpeza Urbana pode assumir 

diferentes formates, variando grandemente o grau de envolvimento do setor publico e a 

forma de participacao da iniciativa privada, ou mais amplamente, das entidades nao 

governamentais. 

Segundo Costa Leite de uma maneira geral, as formas de atuacao mais comuns 

podem ser categorizadas nos seguintes modelos basicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entidade Municipal da Administracao Direta - A forma institutional de organizacao 

mais traditional para a prestacao de servicos de Limpeza Urbana em nossa regiao e o orgao 

de limpeza da administracao direta vinculado a uma secretaria municipal, geraimente de 

obras, de servicos publicos ou de meio ambiente. 

Empresas Privadas Contratadas pela Prefeitura - O emprego de ernpresas privadas 

trabaihando para os municipios sob a forma de contrato por prazos estabelecidos cm lei. 

Neste caso geraimente limita-se a servicos de coleta domiciliar e comercial e a limpeza de 

logradouros. 

Entidade Municipal da Administracao Indireta - Estes orgaos vem sendo organizados 

como autarquias, fundacoes publicas, empresas publicas ou Empresas de economia mista, 

neste ultimo caso, onde o acionista controlador e, geraimente, o proprio municipio. 

Sistemas Mistos - Entidades Municipals autonomas e empresas privadas - Os sistemas 

podem ter diversas configuracoes, sendo a que mais se destaca aquela que pi eve a 

instituicao de uma entidade autonoma municipal que por sua vez contratar parte ou a 

maioria dos services p rest a dos com a iniciativa privada. 

Concessoes - Apesar de seu sucesso e grande disseminacao nos Estados Unidos e no 

Canada, a forma de concessao publica para a prestacao de servicos de limpeza urbana 

raramente tern si do praticada nos paises de nossa regiao. Esta forma de participacao da 
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iniciativa difere fundamentalmente das demais no sentido que cabe integralmente a 

empresa privada a responsabilidade nao so pela prestacao dos servicos como tambem pela 

cobranca aos beneficiarios, restando ao poder publico somente regular os servicos e definir 

(ou nao) a estrutura tarifaria. 

LivrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concorrencia - Ncsta modalidade ocorre uma ausencia de sistema. sem qualquer 

interfcrencia do poder publico, com um ou varios prestadores de servico contratando 

livrementc junto aos geradores de residuos os servicos a serem prestados 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5,3 Algumas Consideracoes 

Verificou-se que a eliciencia da prestacao de servicos atraves das empresas privadas 

e em geral maior do que no caso da operacao executada pelo servico publico, no que pode 

resuitar tambem em um custo menor para a sociedade. 

Nest as condicoes a escolha do modelo gerencial a ser adotado assume especial 

importancia no processo decisorio que deve ser enfrentado pelas autoridades publicas. 

Estas decisoes de carater politico-gerencial, devem ser apoiadas por estudos 

tecnicos e administrativos em cada cidade, uma vez que cada local tern suas pecuiiaridades 

e tradicoes influindo na decisao a ser tomada. 

Por outro lado, sendo a limpeza urbana uma atividade vinculada ao estado de saude 

publica de uma regiao, e sempre importante lembrar que a responsabilidade final pela 

prestacao dos servicos deve ser sempre do poder publico. Esta afirmacao nao impede que a 

execucao dos seivicos seja feita atraves de uma entidade privada ou mista (publica-

privada), segundo algum dos modelos ou variantes anteriormente descritos. 

O conhecimento das experiencias e resultados dos sistemas empregados em outras 

cidades e portanto fundamental para alimentar este processo decisorio, seja atraves da 

adaptacao de sistemas existentes a cada situacao, seja atraves do estimulo para a descobcrta 

de novas formas de prestacao de servicos ou mesmo para se evitar que se incorra nos 

mcsmos erros ja experimentados alhures. 
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A tendencia portanto e francamente no sentido de incorporar, cada vez mais a 

participacao da iniciativa privada nas atividades relacionadas com a limpeza urbana, o que 

nao dispensa a interferencia do Poder Publico na regulamentacao e controle do sistema. 
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CAPITULO'II 

2.0 MATERIAIS E METODOS 

2.1 Materiais 

A Pesquisa foi desenvolvida no periodo de 10 de Novembro de 2000 a 30 de 

Junhode 2001. 

A Coleta de dados sobre a pesquisa ocorreu junto a Autarquia Especial 

Municipal de Limpeza Urbana, onde foi disponibilizado atraves de sua 

Superintendencia todos os dados sobre o atual modelo de gestao de residuos solidos da 

cidade de Joao Pessoa. 

Foram utilizados ainda, na pesquisa, Controle de Producao de Residues 

eoletados, Programas e Projetos desenvolvidos pela Autarquia, Artigos tecnicos 

publicados e informacoes operacionais e administrativas sobre os servicos realizados. 

A Pesquisa foi feita tomando-se como fonte inicial os dados sobre a Gestao 

Atual da cidade de Joao Pessoa e levando-sc em conta os varios outros modelos de 

Gestao existentes cm outros municipios brasileiros, onde optou-se por um Modelo 

Proposto, adiante transcrito. 

2.2 Metodologia 

Esta Pesquisa foi desenvolvida partindo-se como referenda basica o Modelo de 

Gestao de Residuos Solidos Urbanos da cidade de Joao Pessoa - PB, alem de 

publicacdes de artigos tecnicos, teses de dissertacoes de mestrado, e algumas 

experiencias de sucesso relacionadas a modelos de gestao de residuos solidos de alguns 

municipios brasileiros e algumas experiencias intcrnacionais de Gestao de Residuos 

Solidos. 

Buscou-se atraves da coletanea de titulos usados na pesquisa obter um universo 

de experiencias comprovadarnente eficazes na Gestao de Residuos Solidos bem como 
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analisou-se tambem modelos de Gestao de Residuos Solidos que nao obtiveram. exito 

na sua implantacao. 

Os Modelos de Gestao de Residuos Solidos, observados na Pesquisa foram 

modelos que comprovadamente apresentaram um desempenho social, tecnologico e 

ambiental satisfatorio, de modo a ofertar a populacao envolvida atraves dos servicos 

prestados uma melhor qualidade de vida e um eomprometimento na busca de 

alternativas eficazes com relacao a questao ambiental. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 Justificativa 

A justiflcativa da escolha metodologica se baseou nos modelos de gestao de 

residuos solidos urbanos pesquisados, onde fez-se a escolha pelo Modelo de Gestao de 

Residuos Solidos de Joao Pessoa - PB, pelo fato de em sua definicao envolver criterios 

ambientais, criterios tecnologicos, criterios sociais e criterios de participacao da 

populacao. 

Os criterios Ambientais dizem respeito a busca de Alternativas adequadas e 

critcriosas para a grave questao da destinacao final dos seus residuos solidos alem da 

reeuperaeao ambiental da atual area degradada por residuos solidos, o Lixao do Roger, 

atraves do processo especifico da Remediacao que visa a descontaminacao da area 

degradada. 

Os criterios Tecnologicos, dizem respeito as tecnologias utilizadas para uma 

melhor prestacao dos servicos a comunidade, desde as tecnologias simplificadas ate as 

tecnologias de ponta na busca de uma melhor qualidade. 

Os criterios Sociais, dizem respeito a todo um amplo programa social 

desenvolvido internamente na Autarquia, atraves de Programas e Projetos que visam o 

resgate da cidadania do servidor da limpeza urbana, alem de buscar alternativas de 

emprego e renda para os catadores do Lixao do Roger como forma de minimizar est a 

grave chaga social. 

Os criterios de Parcerias com a Comunidade, dizem respeito a um amplo 

programa de Parceria com a comunidade, onde busca-se a interacao poder publico x 
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comunidade com simplicidade, eiiciencia e qualidade atraves de Programas de 

Educacao Ambiental. 

Portanto, estes criterios foram tornados como base relevantes deste trabalho e 

passam a serem melhor detalhado na avaliacao do Modelo de Gestao de Residuos 

Solidos Urbanos da cidade de Joao Pessoa - PB. 
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C A P I T U L O I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0 A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE JOAO PESSOA 

3.1 A Problematica dos Residuos Solidos em Joao Pessoa 

A problematica decorrente dos Residuos Solidos Urbanos (RSU) produzidos nas 

grandes cidades abrange varios aspectos, desde sua origem, producao, coleta, 

tratamento, destino final, assim como sua propria inesgotabilidade e os conseqiientes 

danos ao meio ambiente. Dentre estes, principalmente o solo, a agua e o ar, sem falar 

ainda em toda questao social que envolve as camadas da populacao que vivem nos 

"Lixoes" e seus arredores, e deles dependem direta ou indiretamente para sua 

sobrevivencia. 

Os Residuos Solidos sao basicamente o resultado das diversas atividades do 

homem que avanca a cada dia no processo tecnico-cientifico, o que tem provocado a 

multiplicacao dos residuos decorrentes da industrializacao. Ou seja, a relacao entre o 

processo evolutivo da industrializacao e a massa populacional e diretamente 

proporcional, considerando-se que essa mesma populacao passara a ser agente de 

consumo. 

Mediante o crescimento populacional constatado particularmente no hemisferio 

sul, acompanhado de um processo desequilibrado de industrializacao e modernizacao, 

chegamos a conclusao que o volume dos Residuos Solidos devera ser sempre crescente. 

apresentando ainda parametros para o aumento de producao paradigmas como o 

crescimento economico, aumento do poder de consumo, crescimento populacional, 

entre outros. 

Atualmente no Brasil, apenas uma pequena percentagem dos residuos 

produzidos recebem algum tipo de tratamento adequado em aterros sanitarios. De 

acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) 1.989, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e editada em 1.991, a disposicao 
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DISPOSICAO FINAL DO RSU 

Fonte: ABRELPE - 2000 

Outro agravante, tanto para o Poder Publico, como acima de tudo para o meio 

ambiente, e que parte dos Residuos Solidos Urbanos nao sao coletados, permanecendo 

junto as habitacoes ou simplesmente descartado em terrenos baldios, canais, encostas, 

rios, lagos, mangues ou ate mesmo no mar, trazendo serios prejuizos para o 

ecossistema. 

Seguindo uma tendencia mundial a atual administracao da EMLUR tern 

implantado um novo estilo de gerenciamento dos servicos de limpeza urbana na cidade 

de Joao Pessoa. Desde a valorizacao e resgate da cidadania de seus funcionarios, 

especialmente do agente de limpeza - gari, ate a qualificacao e reciclagem de pessoal. 

No entanto, para alcancarmos voos mais altos, falta-nos os recursos financeiros para 

tocarmos projetos arrojados e empreendimentos mais abrangentes e de carater vital para 

a consecucao dos seus fins. 

Somente com os recursos e mecanismos necessarios a EMLUR podera 

contribuir de forma significativa, dentro do processo de globalizacao, para um 

melhoramento e busca da eficiencia social de suas finalidades, tendo como produto final 

a preservacao do meio ambiente, dos recursos naturais e garantia de melhor qualidade 

de vida das populacoes mais carentes e marginalizadas. 

3.2. A Cidade de Joao Pessoa 

O cidade de Joao Pessoa destaca-se na rede urbana paraibana nao somente pela 

lideranca politico-administrativa, mas, sobretudo, pela importancia do seu aglomerado 

urbano que envolve municipios vizinhos como Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, Conde, 
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Lucena e Cruz do Espirito Santo, constituindo a chamada grande Joao Pessoa, como 

sendo o principal centro politico, administrativo, economico, social e cultural do estado. 

O municipio esta localizado na porcao extrema oriental do continente americano, 

entre 7°6 , 54" de latitude sul e 34°51'47" de longitude oeste. Limita-se ao norte com o 

municipio de Cabedelo, atraves do rio Jaguaribe, ao sul com o municipio do Conde pelo rio 

Gramame, ao leste pelo Oceano Atlantico, a oeste com a cidade de Bayeux pelo rio 

Sanhaua e a sudeste e noroeste com o municipio de Santa Rita pelos rios Mumbaba e 

Paraiba respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T^WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAic»!»-=• <I * - Joao Pessoa 

Figura 3.2 

O municipio de Joao Pessoa possui, de acordo com o 1BGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (2000) 562.273 habitantes. A cidade produz diariamente cerca de 

700 toneladas de residuos solidos urbanos, apresentando um per capita de 0,79 Kg/hab/dia. 

A limpeza urbana na cidade de Joao Pessoa e de responsabilidade da EMLUR -

Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, pertencente a Prefeitura Municipal. 

Tambem auxilia na limpeza da cidade uma (01) empresa prestadora de servicos. 
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Atraves de observacoes realizadas na cidade pode-se afirmar que os servicos de 

coleta, varricao e congeneres sao executados a contento. Hoje atendemos com os 

servicos de Coleta domiciliar e comercial cerca de 94% da populacao pessoense e com 

os servicos de varricao manual e varricao mecanizada de vias e logradouros publicos 

cerca de 55% da malha urbana. Uma das metas prioritarias da EMLUR e de atender 

com os servicos de Coleta a 100% da populacao pessoense e a 100% com os servicos de 

Varricao manual. A disposicao final dos residuos solidos urbanos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3.3 
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A disposicao final de residuos solidos urbanos e realizada de forma inadequada 

onde sao depositados no Lixao do Roger, uma area de mangue de 17ha, no bairro do 

Baixo Roger, proximo ao centra da cidade. 

Considerando-se como atendido todo o municipio pelos servicos de coleta, 

varricao e congeneres, pode-se constatar que, sem analisar a qualidade e regularidade 

destes servicos a EMLUR atende cerca de 94% da populacao com os servicos de coleta 

e 55% com os servicos de varricao e congeneres. 

O setor de limpeza urbana tern como base legal o Decreto Lei 3.316/97, de 03 

de novembro de 1997, intitulado Regulamento de Limpeza Urbana do Municipio de 

Joao Pessoa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A Gestao de Residuos Solidos em Joao Pessoa 

3.3.1 Introducao 

Em 1997 tecnicos da EMLUR efetuaram uma serie de visitas a diversos orgaos 

ligados a limpeza urbana em varias capitals brasileiras, como tambem participou de 

eventos ligados ao setor, buscando definir um modelo de gestao de residuos solidos 

urbanos para o municipio de Joao Pessoa. Tendo em vista que a questao dos residuos 

solidos ate aquele momento nao tinha sido tratada como devia, sendo guiada pelo 

empirismo e/ou individualismo dos dirigentes que por la passaram, faltando portanto, 

uma definicao objetiva de um modelo de gestao que viesse satisfazer as necessidades do 

municipio e dos municipes. 

Dentro dos varios modelos visitados e apreciados, dois em particular, chamaram 

a atencao. o de Belo Horizonte e o de Porto Alegre. Baseando-se nestes modelos e 

fazendo-se as devidas adaptacoes, foi elaborado o Modelo de Gestao de Residuos 

Solidos Urbanos para o municipio de Joao Pessoa. 

A partir dai optou-se pela combinacao de praticas existentes reformuladas e 

adaptadas as caracteristicas e especificidade do municipio, baseada em tres axiomas 

administrativos que serviram de ponto de partida na implementacao do modelo de 

gestao desejada, quais sejam: 
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Resgate da Cidadania do Servidor da Limpeza Urbana, 

Inovacao Tecnologica e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Parcerias com a Comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Inovac&o Tecnologica 

Figura 3.4 

Resgate da Cidadania do 
Servidor da limneia Urban a 

Parceria com 
a Comunidade 

3.3.2 Resgate da Cidadania do servidor da Limpeza Urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Resgate da Cidadania do Servidor da Limpeza Urbana, teve inicio em marco 

de 1997, quando iniciou-se todo este projeto de Cidadania, trocando-se a denominacao 

antiga do servidor de limpeza urbana, "o gari" pela denominacao de "Agente de 

Limpeza", iniciando-se todo um processo de resgate da auto estima do servidor. 

Neste sentido, foram desenvolvidos na Autarquia, de marco de 1997 ate Junho 

de 2001, 34 (Trinta e quatro) projetos que objetivam o resgate da cidadania do servidor, 

usando-se o servidor nao apenas como agente executor de servicos mas principalmente 

como agente de transformacao e interacao com a comunidade. 
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Dentre os projetos desenvolvidos na Autarquia , mostrados na figura 3.5 ,destacamos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3.5 - Projetos Sociais desenvolvidos na E M L U R 

3.3.3 Inovacao Tecnologica 

No pilar de Sustentacao da Inovacao tecnologica , foi concebido a aquisicao de 

alguns veiculos e equipamentos necessarios a boa prestacao de servicos a comunidade 

atraves da melhoria da infra estrutura operacional, tais como: 
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• Locacao de 20 caminhoes (basculantes e abertos) ano 2000, 

• 4.320 Fapeleiras Urbanas de 50 1, 

• 1720 Contentores de 160 3 240 1, 

• 15 Conjuntos de PEV's - Postos de Entrega Voluntaria, 

• 02 Varredeiras Mecanicas Rebocaveis, 

• 400 papeleiras de areia de praias de 80 1, 

• 80 conjuntos de coleta seletiva para escolas de 80 1 cada, 

*X* Criacao da oficina de Reciclagem, 

• Reforma da sede da Autarquia com materials reciclados, 

• Ampliacao da sede com salas dentro de modelo gerencial moderno, 

• Implantacao de rede nos micro computadores. 

•> Capacitacao de todos os seus servidores. 

Ainda dentro deste pilar de Sustentacao, a Autarquia desenvolveu uma serie de 

projetos com objetivo principal de melhoria da prestacao de servicos e seu padrao de 

qualidade, dentre eles podemos citar: 

• Projeto de Otimizaeao de Rotas da Coleta Domiciliar , 

• Projeto de Otimizaeao da Varricao Manual, denominado "Projeto Rua limpa" , 

• Projeto de Otimizaeao da Raspagem e Capinacao Manual, 

• Projeto de Residuos Solidos de Servicos de Saude , 

• Projeto de Residuos Industrials , 

• Projeto Taxa de Coleta de Residuos - T.C R , 

• Projeto de Coleta Seletiva Porta a Porta e 

• Projeto de Remediacao do Lixao do Roger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3.1 Descricao do Sistema de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposicao 

Final Existente 

Descreve-se aqui todos os servicos de limpeza oferecidos pela EMLUR a 

populacao pessoense, onde sao abordados todos os aspectos operacionais da coleta, 

transporte e disposicao final. 
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3.3.1 Coleta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A coleta de residuos solidos nas areas de abrangencias e executada de forma 

ordenada nas seguintes modalidades: 

• Coleta domiciliar regular; 

•>' Coleta de Residuos Comerciais; 

• Coleta de residuos provenientes de varricao; 

• Coleta de entulho e podas; 

*t* Coleta de residuos solidos de servicos de saude; 

• Coleta de residuos provenientes de retirada de focos de residuos, 

• Coleta de Shopping Center's e Grandes Condominios ; 

• Coleta Seletiva 

Alem da coleta destes residuos a Autarquia, oferece a comunidade pessoense os 

seguintes servicos : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Limpeza de Escolas e Orgaos Publicos • Arrastoes nos Bairros 

• Limpeza em Praias • Mutirao: Remocao de focos de lixo acumulado 

• Varricao Manual e Mecanizada • Fiscalizacao 

• Raspagem e Capinacao • Servicos Especiais em Eventos 

• Pintura de meio-fio • Educacao 
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Os bairros onde serao realizados a coleta domiciliar sao mostrados na TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3.1: 

1. BESSA 2. AEROCLUBE 

3. JARDIM OCEANIA 4. TAMBAU 

5. MANAIRA 6. CABO BRANCO 

7. PORTAL DO SOL 8. PONTA DO SEDCAS 

9. FENHA 10. ALTO DO CEU 

11. BAIRRO DOS IPES 12. PEDRO GONDIM 

13. BRISAMAR 14. MIRAMAR 

15. BAIRRO SAO JOSE 16. JOAOAGRJPINO 

17. MANDACARU 18. BAIRRO DOS ESTADOS 

19. TAMBAUZINHO 20. EXPEDICIONARIOS 

21. TREZE DE MAIO 22. JARDIM DAS ACACIAS 

23. PADRE ZE 24. ROGER 

25. TAMBIA 26. CENTRO 

27. VARADOURO 28. TORRE 

29. TREMCIIEIRAS 30. JAGUARIBE 

31. ILIIADOBISPO 32. CRUZ DAS ARMAS 

33. ALTODOMATEUS 34. CRISTO REDLNTOR 

35. VARJAO 36. OITIZEIRO 

37. JARDIM VENEZA 38. BAIRRO DAS INDUSTRIAS 

39. DISTRITO INDUSTRIAL 40. COSTA ESILVA 

41. FUNCIONARIOS 42. ERNANI SATIRO 

43. JOAO PAULO II 44. ERNESTO GEISEL 

45. CUIA 46. PLANALTO BOA ESPERANCA 

47. VALENTINA FIGUEIREDO 48. PARATIBE 

49. MUgUMAGRO 50. CASTELO BRANCO 

51. JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA 52. ANATOLIA 

53. BANCARIOS 54. JARDIM SAO PAULO 

55. AGUAFRIA 56. JOSE AMERICO 

57. MANGABEIRA 58. CIDADE DOS COLIBRIS 

59. ALTIPLANO CABO BRANCO 60. GROTAO 

Tabela 3.1 - Relacao de Bairros da cidade de Joao Pessoa 

A EMLUR realiza a coleta de residuos provenientes de contratos especiais 

firmados com empresas e a coleta dos residuos provenientes dos mercados e feiras 

livres. A Coleta dos demais tipos de residuos sao realizadas por empresa prestadora de 

servicos, o que em termos percentuais representa 90% para a coleta terceirizada e 

apenas 10% para a coleta realizada pela propria autarquia. 

A coleta em areas inacessiveis e realizada por carrocao de tracao animal e por 

agentes de limpeza equipados com carros de mao. 
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A coleta de podas e feita atraves do programa A16 Limpeza (800-2425), onde a 

ligacao telefonica e gratuita e retirada do material e gratuito. A coleta de entulhos e 

realizada pela Autarquia atraves de 04 (Quatro) empresas terceirizadas. 

A coleta de residuos solidos de servicos de saiide e executada por empresa 

terceirizada em todas as unidades de saude cadastradas na autarquia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.3.2 Transporte 

A EMLUR dispoe de 14 (quatorze) equipamentos em estado de conservacao 

entre pessimo e regular. A atual frota de equipamentos vinha sendo usada sem nenhuma 

manutencao preventiva ou corretiva o que nos traz problemas operacionais atenuantes 

na qualidade dos servicos prestados a populacao pessoense. 

Os equipamentos da empresa terceirizada que realizam a coleta e o transporte de 

todos os tipos de residuos sao veiculos e equipamentos ano de fabricacao 2001, em 

otimo estado de conservacao e pertencem a prestadora de servicos. 

3.3.3.3. Destinacao Final 

A disposicao final do lixo coletado e o Lixao do Roger, que esta situado em uma 

area de mangue de 17 hectares, localizado proximo ao centro historico da cidade, 

causando niveis de poluicao das aguas, do solo e do ar, nao toleraveis, conforme mostra 

a figura 3.4. 

Figura 3.6 - Lixao do Roger 
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Apesar da disposicao a ceu aberto ser uma pratica antiga, e bastante prejudicial, 

pois a mesma traz uma serie de transtornos de ordem ambiental, sanitaria, economica e 

social. 

Sob o ponto de vista ambiental, os lixoes podem causar poluicao das aguas 

superficiais e subterraneas, devido a percolacao do "chorume", que e um liquido de cor 

preta altamente poluente, formada da degradacao da materia organica nao-controlada. 

Tambem podem causar a poluicao do solo como tambem poluicao atmosferica, devido 

a emanacao de gases como o metano e o gas sulfidrico. 

Os lixoes, tambem sao um ambiente propicio para a proliferacao de macro e 

micro vetores, como ratos, baratas, mosquitos, bacterias, virus e outros, que sao 

responsaveis pela transmissao de varias doencas como leptospirose, dengue, diarreias, 

febre tifoide entre outras. 

A disposicao do lixo de forma inadequada traz problemas de ordem economica, 

pois se joga fora materials que poderiam ser reutilizados e/ou reciclados (papel, vidro, 

plastico e metal), desperdicando-se energia, mao-de-obra e recursos minerals. 

O problema social que os lixoes causam e que muita gente nao tern aonde 

trabalhar e morar, deste modo sentem-se atraidas para trabalharem na catacao dos 

materiais reciclaveis e acabam morando no mesmo local de "trabalho", apresentando 

desta forma uma forma sub-humana de sobrevivencia. 

Para melhorar esta situacao a Autarquia desenvolveu atraves de sua Diretoria 

Operacional, o Projeto de Remediacao do Lixao do Roger, que visa basicamente a 

recuperacao ambiental de toda area degradada e desenvolvimento de alternativas viaveis 

para o grave quadro social dos catadores, implantando-se programas de amplo cunho 

social e que visem a geracao de emprego e rendas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.4 Desenvolvimento de Parcerias 

Dentro deste pilar de sustentacao a Autarquia desenvolveu uma serie de 

parcerias com instituicoes, ONG's, Empresas privadas e comunidade no sentido de 

fortalecer todo o processo de interacao entre os atores envolvidos. Dentre as parcerias 

desenvolvidas pode-se destacar: 
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• Parceria com a comunidade , 

• Parceria com orgaos Publicos , 

• Parcerias com O Mac Donald's , 

• Parcerias com o Banco do Brasil e Caixa , 

• Parcerias com Industrias de Reciclagem , 

• Parcerias com Secretarias de Educacao , Saude e Trabalho e Bern estar Social. 

• Parceria com a Universidades , 

• Parceria com o CEFET , 

• Parceria com ONG's (Amazona) e 

• Parceria com outras Instituicoes . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Avaliacao da Gestao de Residuos Solidos de Joao Pessoa 

3.4.1 Analise do Envolvimento Social do Servidor de Limpeza Urbana 

Em seu Modelo de Gestao de Residuos Solidos Urbanos se busca a eficiencia e a 

eficacia dos servicos, e se faz extremamente necessario que estes parametros nao sejam 

medidos apenas do ponto de vista tecnologico, atraves da limpeza das ruas e do 

processo de tratamento e destinacao final dos residuos adotado, mas acima de tudo do 

ponto de vista do envolvimento social dos seus servidores e dos municipes. 

No Modelo adotado, leva-se em consideracao o envolvimento do cidadao, o 

envolvimento do servidor de limpeza urbana com relacao ao seu publico interno e 

externo e tambem a insercao social das familias de catadores e da busca de atividades 

continuas para as familias que se encontram nesta atividade insalubre. 
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3.4.1.1 Envolvimento do cidadao 

3.4.1.2 Envolvimento do servidor de limpeza urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nestes quatro anos, de implantacao do Modelo de Gestao de Residuos Solidos 

de Joao Pessoa, houve um processo lento e gradual de mudancas de valores e de 

absorcao de novos conhecimentos por parte dos servidores de limpeza urbana. 

A EMLUR tem como meta nao permitir em seus quadros a existencia de 

nenhum servidor de limpeza urbana analfabeto. 

Atraves do Programa ART EMLUR, o primeiro implantado na EMLUR, os 

servidores participam de atividades artisticos e culturais na ultima semana de cada mes, 

onde sao programadas atividades culturais com grupos locais no sentido de oferecer aos 

servidores uma forma de descontracao, alem de cada servidor que aniversaria receber 

uma cesta basica, como premiacao pelos servicos prestados a comunidade. Foi atraves 

deste programa que se descobriu varios talentos com efetivos potenciais artisticos e que 

deu continuidade ao amplo programa social desenvolvido pela EMLUR. 

Atraves do Programa Alfabetizacao de Adultos, implantado na EMLUR, onde 

servidores sao alfabetizados, durante um periodo de 90 dias, em que a EMLUR cedia 

uma hora de sua Jornada de trabalho e o servidor tambem cedia uma hora ao final da 

Jornada de trabalho. 

Foi desenvolvido metodologia propria atraves da Secretaria de Educacao do 

Municipio para os cursos de Alfabetizacao. 

Inicialmente e muito dificil convencer uma pessoa mais idosa, que dedica a tarefas 

eminentemente operacionais, a sentar em um banco para estudar. Ha que se ter muito 

estimulo, e muitas vezes o resultado encontrado por uma turma inicial serve como 

incentivo aos demais servidores. 

Um outro ponto importante, e que nas reunioes existentes nas Administracoes, se 

coloca informacoes nas reunioes de treinamento sempre abordando aspectos mais 

praticos, como composicao do salario, tabela de promocoes, questoes administrativas 

como licenca maternidade e paternidade, escala de ferias, descontos, fim de semana 
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remunerado entre outros. Muitas vezes as duvidas surgidas podem gerar desconfianca 

do servidor que se retrai, nao tendo vontade de participar ativamente das tarefas. Todas 

as duvidas devem ser esclarecidas, sendo inclusive ativado um canal continuo de 

comunicacao e esclarecimento sobre estes aspectos administrativos. 

Atraves do Programa Coral da EMLUR, composto por vinte e nove servidores 

que onde servidores realizam apresentacoes nos mais diversos locais da cidade e ate em 

outros municipios e que ja realizou mais de 90 apresentacoes desde a sua fundacao. E 

utilizado sempre em aberturas de eventos ligados a educacao ambiental de forma a 

atraves da musica passar uma mensagem positiva sobre temas. 

Atraves do Programa Grupo de Teatro, composto por 12 servidores, e tern como 

principal objetivo dar apoio ao projeto de educacao ambiental e da mobilizacao com a 

comunidade, no sentido de programar esquetes ligadas ao tema de limpeza urbana e 

temas ambientais, fazendo apresentacoes em escolas publicas, pracas, calcadoes, 

levando a mensagem ludica de forma clara e divertida. 

Atraves do Programa Treinamento de Relacoes Interpessoais e Dinamica de 

Grupo, que tern como maior meta proporcionar a todos os agentes de limpeza uma 

maior integracao entre eles, objetivando um maior rendimento profissional e um 

crescimento pessoal do servidor, resgatando sua auto estima e valorizando-o 

profissional mente. 

Atraves do Programa Limpando a Mente, onde servidores que apresentam a 

doenca "alcoolismo" sao recuperados atraves de programa de recuperacao dos 

Alcoolicos Anonimos e ja recuperou cerca de 58 servidores desta doenca. A turma tern 

uma frequencia media de 30 servidores em processo de recuperacao e seus resultados 

tern sido bastantes satisfatorios tanto do ponto de vista social como do ponto de vista 

profissional, pois eles se reintegram aos servicos com uma maior produtividade. 

Nesse sentido, a integracao dos servidores de limpeza urbana no Servico de 

Limpeza Urbana Municipal, traz beneficios em diversos setores ao municipio. A 

discussao dos temas como higiene corporal, saude reprodutiva, doencas sexualmente 

transmissiveis, cidadania e participacao social, associativismo, cooperativismo e cursos 

de alfabetizacao, primeiro e segundo graus e uma preocupacao continua da EMLUR. 

Para tanto sao articuladas acoes com as diversas secretarias que possam contribuir 
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como parceiros nos diversos programas e projetos implantados e em implantacao: 

educacao, saude, meio ambiente, trabalho e acao social. Tambem sao envolvidos 

empresarios do ramo da reciclagem, liderancas comunitarias, escolares e a populacao. 

Nos treinamentos tecnicos sao explicitados com muita clareza, a importancia de 

cada atividade, onde e para que serao utilizados os dados levantados. Muitos servidores 

entendem o controle dos dados para analise da produtividade como uma perseguicao do 

chefe imediatamente superior, boicotando sempre que possivel as informacoes 

solicitadas. 

A Composicao das turmas de varricao e de um Monitor de Limpeza e de 08 

agentes de limpeza e a composicao das turmas de raspagem e capinacao e de Um 

Monitor de Limpeza para cada 10 agentes de limpeza, visando a uma maior 

aproximacao dos servidores. Sao utilizadas terapias de descontracao, de relaxamento, na 

turma que presta servicos na orla maritima em cerca de 110 agentes de limpeza, e que 

esta sendo expandida para outras turmas. 

Este modelo de Gestao foi planejado para que a empresa como um todo fale 

uma mesma linguagem, no sentido de compreender como a empresa funciona 

institucionalmente e de como ele como servidor pode ser um agente facilitador para os 

cidadaos. 

As informacoes sobre as demais atividades desenvolvidas sao repassadas no 

sentido de se obter um maior conhecimento sobre a empresa como um todo. 

A equipe tecnica atualiza-se para elaborar projetos que racionalizem roteiros e 

atividades, visando a reducao dos custos. 

Projetos e operacao de sistemas com eficiencia garantem a credibilidade por 

parte da populacao, atraindo atencao dos municipes e propiciando sua maior 

participacao. 

A Politica de treinamento do pessoal esta voltada a uma melhoria do 

relacionamento com o publico, demonstrando firmeza no proposito e entendimento da 

problematica que esta sob a sua responsabilidade. 
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Todo este modelo social implantado na autarquia, apresenta alguns pontos que 

precisam ser melhor avaliados, tais como: 

• 0 envolvimento do servidor em alguns projetos deve ser bem assimilado por todos 

os niveis de comando e pelo proprio servidor, 

• Cada programa deve ser bem planejado, 

• A meta definida para a produtividade deve ser atingida e 

• O monitoramento do projeto deve ser constante. 

Quando nao se planeja bem as acoes nota-se que pode existir descumprimento 

de metas operacionais para o servidor e a nao realizacao de seus servicos alem do 

controle de freqiiencia e produtividade ser baixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.1.3 Envolvimento dos catadores 

Buscando aumentar a eficiencia na prestacao dos servicos de limpeza urbana, 

reduzindo a quantidade de residuos nos aterros, gerar emprego e renda e ainda 

movimentar o mercado da reciclagem na regiao Nordeste, foram articuladas parcerias 

com os catadores. Essas parcerias aconteceram na participacao do poder publico no 

planejamento do trabalho, na capacitacao desses profissionais, na valorizacao dos 

mesmos perante a sociedade. Essas familias estruturadas foram organizadas em 

associacao e em grupos de trabalho e se organizam visando maior produtividade e 

rendimento. 

O envolvimento dos catadores do Lixao do Roger e dos catadores de rua passa 

inicialmente pela formacao juridico institucional da Associacao de Catadores de 

Materials Reciclaveis - ASTRAMARE e da insercao dos catadores em programas e 

projetos implantados pela EMLUR, como o Programa de Reciclagem de Latinhas de 

Aluminio, que ocorre no carnaval fora de epoca e na MICAROA, onde sao selecionados 

cerca de 100 catadores, treinados e durante os dias do evento eles reciclam a latinha de 

aluminio e o plastico, para apos controle de pesagem, receberem o pagamento pela 

quantidade coletada por cada catador. 
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No Projeto de Remediacao do Roger, em seu foco social, dos 322 catadores 

existentes atualmente (Junho 2001), serao treinados e capacitados 94 catadores para 

trabalhos compativeis ao que ja vinham desempenhando, na Unidade de Triagem de 

Residuos. 

Serao tambem capacitados e treinados 36 catadores para as atividades de 

triagem, enfardamento, controle de pesagem, controle admini strativo e carregamento de 

materials reciclaveis. Ja foram retirados do Lixao 22 catadores, que receberam 

capacitacao e treinamento para atuarem nao apenas como agentes de coleta de materials, 

mas como agentes de informacao a comunidade no projeto de "Coleta Seletiva Porta a 

Porta", ja implantado nos bairros de Tambau, Cabo Branco e Manaira . 

Os beneficios que os catadores do Lixao do Roger tiveram desde 1997 foram: 

• Cadastramento de todos os 354 Catadores, 

• Construcao do Condominio Esperanca, onde foi cedido as 150 familias que 

residiam dentro do Lixao , uma unidade habitacional, com escola e creche para 

os seus filhos, 

• Inscricao de 176 criancas e adolescentes no Programa do Governo Federal Bolsa 

PETI, 

• Apoio Institucional na Criacao da ASTRAMARE e 

• Aproveitamento de catadores no Programa Social do Projeto de Recuperacao 

Ambiental do Lixao do Roger e dentro do programa social da Autarquia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Analise e Discussao do Modelo Tecnologico 

No modelo Tecnologico desenvolvido pela Autarquia, alem da aquisicao de 

veiculos e equipamentos, papeleiras urbanas, contentores, entre outros, buscou-se 

tambem o desenvolvimento de varios projetos que objetivassem a melhoria da prestacao 

de servicos ao cidadao pessoense, dentre estes, analisamos. 

Com a aquisicao dos veiculos, equipamentos, Varredeiras mecanicas, papeleiras 

urbanas, contentores, PEV's, obteve-se os seguintes resultados: 
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• Melhoria no Padrao Visual dos Veiculos e Equipamentos , 

• Maior rapidez no atendimento ao cidadao , 

• Melhor padronizacao no acondicionamento de residuos , 

• Interacao mais rapida com a comunidade , 

• Melhoria no Padrao de atendimento ao cidadao e 

• Melhoria nas condicoes sanitarias e de saude publica ao municipe. 

Com a implantacao do Projeto "Rua Limpa", a EMLUR alcancou alguns 

resultados significativos, como: 

• Acrescimo na frequencia e no numero de logradouros distribuidos no bairro 

pelos servicos de varricao; 

• Maior motivacao ao pessoal operacional (agentes de limpeza e encarregados de 

servico), pois o trabalho foi redistribuido igualmente evitando a insatisfacao 

contra aqueles que tornavam-se peso para os demais; 

• Criacao de uma equipe para os servicos de capinacao, servindo tambem como 

"banco de reservas" para as eventuais faltas das equipes de varricao; 

• Distribuicao melhor do pessoal nas equipes, levando-se em consideracao 

produtividade, faixa etaria e sexo dos agentes de limpeza; 

•*• Alocacao de equipamentos mais apropriados (Lutocar), em substituicao aos 

tradicionais carro-de-mao, aumentando assim a produtividade dos carrinheiros; 

• Divisao do bairro em quatro quadrantes, facilitando o trabalho das equipes de 

varricao e da fiscalizacao dos monitores de servicos. 

• Experiencia positiva, no aspecto da parceria com outras coordenadorias da 

EMLUR, como: Varricao e Coleta, Programas Sociais e Educacao Ambiental, 

durante todas as fases do projeto, valorizando a comunicacao interna. 

• Avaliacao positiva, no aspecto da parceria com outras coordenadorias da 

EMLUR, como: Varricao e Coleta, Programas Sociais e Educacao Ambiental, 

durante todas as fases do projeto, valorizando a comunicacao interna, alem de 

beneficiar o trabalhador diminuindo distancias da sua casa para o trabalho, 

assistencia medica e odontologica, distribuicao do fardamento completo, 

constituido de. bermuda e/ou calca, camisa, sapatos, luvas, bone e capa, sendo 
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02 (dois) conjuntos para cada agente de limpeza com periodicidade a cada 04 

meses. 

• Apos o periodo de implantacao e adaptacao desta nova sistematica de trabalho a 

produtividade das turmas aumentou dos 198Km/dia para atuais 393 Km/dia com 

a mesma estrutura de pessoal. 

• A produtividade media dos agentes de limpeza era de 0.7 Km/dia, apos a 

implantacao este indice aumentou para 1.7 Km/dia atuais com repasses. E 

tambem o atendimento ao numero de logradouros aumentou consideravel mente 

em todas as administrac5es com um indice medio geral de 50%. 

A Tabela 3.2 abaixo mostra o resultado da produtividade atual alcancada em cada 

turma estacionaria em referenda a situacao encontrada anteriormente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3.2 - Produtividade Atual da Varricao Manual da EMLUR. 

Turma 

Jaguaribe 

Km/Dia De 1 

Anterior 
35.10 

Varricao 

Atual 
76.73 

Produti 
Km/H( 

Anterior 
0.5 

vidade 
mi em 

Atual 
1.1 

Lograd< 
Atend 

Anterior 
70 

mros 
idos 

Atual 
119 

Beira-Rio 28.70 55.06 1.0 1.7 18 27 

Tambaii 52.00 68.34 I 0 1.4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7? 106 

Centro-Dia 40.10 110.46 0 5 1.5 98 120 

Centro-Noite 24.10 51.38 0.5 1.1 45 85 

B. dos Estados 18.00 31.03 1.0 1.7 25 29 

• Verifica-se que em algumas equipes e realizado o repasse, chegando em media 

a aumentar esta producao diaria de Km/varridos em 40%. 

• metodo de trabalho implantado ficou organizado e controlado, onde cada 

trabalhador sabe do seu setor de trabalho diariamente, aumento da assiduidade e 

produtividade (incentivo financeiro), motivacao pessoal pois o trabalho foi 

redistribuido igualmente evitando a insatisfacao contra aqueles que tornavam-se 

peso para os demais. 

• Seguranca e saude ao trabalhador com a inovacao dos equipamentos e 

acondiciona-mentos dos residuos em sacos plasticos (sem excecao). 

• Acrescimo na freqiiencia e no numero de logradouros distribuidos nos bairros, 

aumentando a qualidade destes servicos e a satisfacao da comunidade, criacao de 

equipes em algumas turmas estacionarias para os servicos de capina. Controle 
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diario da producao por equipe por turma estacionaria com a implantacao da 

nova sistematica. 

• Custo para a implantacao deste projeto, foi minimo em relacao ao beneficio 

alcancado com a higiene e saude do trabalhador, com a aquisicao de sacos 

plasticos para o acondicionamento e adaptacao de contentores para o transporte 

dos residuos em substituicao aos tradicionais carros-de-mao, com uma alta 

economia em manutencao e alto indice de vida util destes (acima de 40 meses). 

Na figura 3.11, anexo I , mostra-se o roteiro da otimizaeao dos servicos de 

varricao manual . 

Com relacao ao Projeto de Otimizaeao de Raspagem e Capinacao Manual", 

implantado na EMLUR, constatou-se: 

Numa analise comparativa dos resultados obtidos pela Equipe Tecnica da 

Coordenadoria de Planejamento junto as Turmas de "Arrastao" e Volante da EMLUR 

pode-se perceber que quanto maior for o numero de agentes de limpeza de cada turma a 

produtividade tende a diminuir. Conforme verifica-se pelo numero medio de agentes de 

limpeza das Turmas de "Arrastao" I e I I I , em torno de 15 (quinze). Enquanto que o 

numero das outras turmas, ou seja, "Arrastao" I I e Volante I , por volta 21 (vinte e um) 

apresentam uma produtividade menor em comparacao com as demais. Pois ao que 

parece quanto maior for a concentracao de agentes de limpeza em um determinado 

lugar menor sera a produtividade media individual. 

A partir destas constatacoes a EMLUR distribuiu suas turmas de capinacao e 

raspagem manual sempre com um numero medio de agentes de limpeza efetivamente 

trabalhando em torno de 15 (quinze), levando sempre em consideracao possiveis faltas e 

escala de ferias. Alem de evitar na distribuicao das tarefas individuals uma grande 

concentracao de agentes de limpeza em determinado lugar, embora realizando 

diferentes funcoes. 

Com esta nova metodologia implantada no Projeto "Otimizaeao da Raspagem e 

Capinacao Manual", a EMLUR alcancou alguns resultados significativos, como: 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tabela 3.3 abaixo mostra o resultado da produtividade atual alcancada em 

cada turma estacionaria em referenda a situacao encontrada anteriormente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3.3 -- Produtividade Atual 

Condicao Media 

da Raspagem 

N.° Medio de 

e Capinacao ( 

Produtividade 

la E M L U R 

Produtividade 
mi r A* _ 

Turma 

Arrastao I 

Do Local 

Asfalto e Paralelepipedo 

Agentes de 

Limpeza 

14 

Media 

(Km/dia) 

2,06 

Media 

(m
2

/homem/dia) 

162,73 

Arrastao II Asfalto e Paralelepipedo 19 1,90 98,73 

Arrastao III Asfalto e Paralelepipedo 15 2,14 142,74 

Volante I 

Media 

Asfalto e Paralelepipedo 22 

18 

2,16 

2,07 

97,64 

125,46 

Quanto a questao da produtividade media em si, a EMLUR pode constatar que a 

produtividade media dos servicos por suas turmas encontram-se dentro da media 

praticada no pais, conforme literatura pesquisada, havendo uma diferenca consideravel 

em relacao aos valores apresentados por FONSECA, tendo em vista as considerac5es 

apresentadas pelo mesmo. A partir deste levantamento a EMLUR pretende melhorar 

cada vez mais estes servicos, exigindo o cumprimento desta produtividade media, 

dinamizando a sua execucao, otimizando, na medida do possivel, o rendimento 

operacional e aumentando com isto a frequencia dos servicos executados e a quantidade 

mensal de logradouros atendidos. 

Com relacao ao Projeto "Analise sobre os Residuos Solidos de Servicos de 

Saude" implantado na EMLUR, constatou-se que: 

• Os questionarios (anexo) foram aplicados em quarenta hospitals da cidade de 

Joao Pessoa, onde podemos observar que setenta e sete porcento (77%) do 

pessoal que manuseia os lixo recebeu treinamento e que 92% destes 

estabelecimentos elaboraram pianos de gerenciamento de residuos solidos. 

Quanto ao tratamento do lixo 92% dos hospitals dispoe os residuos solidos numa 

vala comum no Lixao do Roger. Com relacao ao acondicionamento 67% dos 

estabelecimentos hospitalares cumprem a norma. A coleta publica em 97% dos 

estabelecimentos e diferenciada e apenas dois hospitals (Hospital do Cancer e 

Clementino Fraga) nao e feita a coleta dos residuos de servicos de saude pois o 
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Hospital do Cancer possui um incinerador, que recebe tambem os residuos 

provenientes do Clementino Fraga (atendimento a aideticos). 

*l* Foram mapeadas cento e dez (110) farmacias onde observou-se conforme a 

Tabela 3.3, que: nestes estabelecimentos nao ha preocupacao em treinar o 

pessoal para manusear o lixo, como tambem nao ha piano de gerenciamento de 

residuos solidos. De acordo com os dados fornecidos, 30% das farmacias 

informaram que os residuos passam por algum tipo de tratamento, mas nao 

informaram que tratamento e utilizado. Quanto a coleta publica, apenas 30% dos 

estabelecimentos farmaceuticos tern coleta diferenciada. 

*l* Quanto aos centros de saude foram mapeados vinte e cinco (25) estabeleci-

mentos, onde foram analisados os seguintes itens (Tabela 3.3): apenas 14% do 

pessoal que manuseia o lixo recebeu treinamento e 18% destes centros 

elaboraram piano de gerenciamento. Com relacao ao tratamento, 86% indicaram 

que nao ha e, os 14% que afirmaram que os residuos sao tratados, nao souberam 

informar o tipo de tratamento que e utilizado para estes residuos. A maioria dos 

centros de saude apresentou o acondicionamento do lixo de forma inadequada e 

metade destes centros tern coleta diferenciada. 

• As clinicas odontologicas foram mapeadas quarenta e nove (49), onde foram 

obtidos os seguintes dados (Tabela 3.3): a maioria (65%) das clinicas afirmou 

que o pessoal que manuseia os residuos solidos de servicos de saude recebeu 

treinamento. Com relacao ao piano de gerenciamento destes residuos, 68% das 

clinicas confirmaram que tern. 76% das clinicas afirmaram que os residuos nao 

sao tratados e as outras nao disseram que tipo de tratamento utilizam. A forma 

de acondicionamento nao e rigorosa, pois 56% das clinicas nao seguem as 

recomendacoes da norma brasileira. A coleta, na maioria dos estabelecimentos e 

realizada junto com a coleta domiciliar. 

• Com relacao as clinicas veterinarias (Tabela 3.3), nenhuma das clinicas possui 

piano de gerenciamento. Setenta e tres porcento (73%) desses estabelecimentos 

afirmaram que separam os residuos septicos dos assepticos, acondicionando-os 

de forma adequada. 

• Nas clinicas gerais (27), os resultados obtidos foram (Tabela 3.3): 48% possuem 

piano de gerenciamento de residuos solidos. Em 63% o acondicionamento e 
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feito de forma adequada. Apenas 7,4% desses estabelecimentos fazem 

tratamento previo (esterilizacao) antes dos residuos serem coletados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3.4: Levantamento estatisticos dos dados coletados 

Estabelecimentos 

Hospitals 

Treinam 

man 

Sim (%) 

77 

ento para 

useio 

Nao (%) 

23 

Plai 

Gerenc 

Sim (%) 

67 

io de 

iamento 

Nao (%) 

33 

Trata 

Sim (%) 

8 

mento 

Nao (%) 

92 

Col 

Diferei 

Sim (%) 

97 

eta 

iciada 

Nao (%) 

3 

Farmacias 0 100 0 100 30 70 30 70 

Centros de Saude 14 86 18 72 14 86 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Clinicas Odontologicas 65 35 68 32 24 76 0 100 

Clinicas Veterinarias - - 7? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21 - - - -

Clinicas Gerais 48 52 48 52 7,4 92,6 - -

Com esta nova metodologia implantada no Projeto "Analise sobre os Residuos 

Solidos de Servico de Saude", podemos concluir que: 

• A maioria destes estabelecimentos nao dao importancia ao problema dos 

residuos, o que e uma incoerencia tendo em vista que todos sao prestadores de 

servicos de saude e, desta maneira acaba tornando-se uma fonte de proliferacao 

de doencas; 

• Os estabelecimentos de saude nao cumprem a legislacao do CONAMA -

Conselho Nacional de Meio Ambiente, as normas da ABNT - Associacao 

Brasileira de Normas Tecnicas e nem o Regulamento de Limpeza Urbana do 

Municipio de Joao Pessoa; 

• Mesmo alguns estabelecimentos de saude possuindo coleta publica diferenciada, 

continuamos tendo um grande problema, pois estes residuos tern como destino 

final uma vala comum no Lixao do Roger o que e uma pratica inadequada. 

Com relacao as Industrias existentes na cidade de Joao Pessoa, em seu novo 

inventario observou-se: 

Foi realizado o cadastramento em 100% das industrias, onde foi aplicado um 

questionario que abordava as seguintes questoes: tipo de industria, porte, material 

produzido, residuo produzido, segregacao na origem, piano de gerenciamento, 

tratamento existente para os residuos solidos produzidos, existencia de armazenamento 

interno e externo, se o estabelecimento recicla e/ou trata os residuos solidos produzidos. 
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O municipio de Joao Pessoa possui os mais diversos tipos de estabelecimentos 

industrials: metalurgicas, mecanica, madeira, mobiliaria, couros e peles, quimica, 

produtos farmaceuticos e veterinarios, produtos de materials plasticos, textil, calcados e 

artefatos de tecidos, produtos alimentares, bebidas, editorial e grafica entre outros. 

Atraves da aplicacao dos questionarios, pode-se observar que o municipio gera os mais 

diversos residuos solidos como: po de acetato de celulose, ferro, aluminio, lona, terra 

filtrante, po de madeira, tecidos, plasticos, papel, restos de tinta, produtos quimicos 

organicos e inorganicos, etc. 

De acordo com Claudia Coutinho et all, atraves da observacao dos graficos 1, 2, 

3 ,4, 5 e 6 verificou-se que apenas as industrias do setor de materials oticos, bebidas e 

metal grafica separam os residuos solidos. Com relacao ao piano de gerenciamento 

(grafico 2), apenas as industrias de bebidas possuem. 50% das industrias de materials 

oticos (grafico 3) tratam os residuos mas nao souberam informar que tipo de tratamento 

utilizam, as demais industrias tambem nao souberam explicar. Atraves do grafico 4 

pode-se verificar que todos os estabelecimentos industrials de bebidas, borrachas, 

espumas e metal grafica reciclam os residuos, embora nao informaram quais os residuos 

que sao reciclados. As demais industrias tambem apresentaram algum percentual 

(menos couro, ortopedicos e materials eletricos) de reciclagem dos residuos. Com 

relacao ao destino final (graficos 5 e 6) os estabelecimentos industriais colocam seus 

rejeitos no Lixao do Roger e/ou em terrenos particulares, causando portanto, serios 

problemas ambientais, sanitarios, economicos e sociais. As industrias que nao possuem 

coleta publica nao informaram o que fazem com os rejeitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 1: Residuos solidos sao se parados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INDUSTRIAS 
1. Mat. Oticos 

2. Confeccoes 

3. Graficas 

4. Madeiras 

5. Alimentos 

6. Mat. ConstrucSo 

7. Fibra de Vidro 

8. Couros 

9. Ortopedicos 

10. Bebidas 

11. Borrachas 

12. Metalurgica 

13. Mat. Eletricos 

14. Plasticos 

15. Perfumarias 

16. Espumas 

17. Marmores 

18- Metal Grafica 
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Grafico 2: Piano de Gerenciamento de Residuos Solidos 
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Grafico 3: Tratamento dos Residuos Solidos 
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Grafico 4: Reciclagem dos Residuos Solidos 
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Grafico 5: Disposicao Final dos Residuos Solidos no 

Lixao do Roger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

120 

100 

80 

S? 60 

40 

20 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n n 

JLUT1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Figura 3-11 

Grafico 6: Disposicao Final dos Residuos Solidos em 

Terrenos Diversos 
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Figura 3-12 

Com relacao as Industrias existentes na cidade de Joao Pessoa, em seu novo 

inventario constatou-se: 

• Ate o momento, foi verificado que a maioria dos estabelecimentos industrials de 

Joao Pessoa tratam com descaso a questao dos residuos solidos produzidos. 

• Atraves dos dados obtidos pode-se concluir que deve existir uma fiscalizacao 

mais rigorosa pelos orgaos ambientais responsaveis, tendo em vista que nao 

existe o menor controle do lixo produzido. 

• Atualmente, a Prefeitura Municipal, atraves da Autarquia Especial Municipal de 

Limpeza Urbana - EMLUR, esta elaborando o Piano Diretor de Residuos 

Solidos, o qual tambem contempla os residuos solidos industrials, apesar da 

Resolucao CONAMA 06/88 responsabilizar os estabelecimentos industriais pelo 
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gerenciamento dos residuos produzidos. O Piano Diretor propoe a criacao de 

uma Bolsa de Residuos, a qual estimulara a reciclagem de residuos como: aparas 

de papel, plasticos e sucata metalica, semi-solidos, como todos de estacoes de 

tratamento de efluentes industrials, e de liquidos como acidos concentrados, 

solventes esgotados e liquidos em geral, nao possiveis de tratamento 

convencional. O Piano tambem propoe a criacao de um aterro de inertes. Com 

estas medidas espera-se minimizar os impactos causados pelos residuos solidos 

ao meio ambiente. 

Com relacao ao ProjetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "T.C.R - Taxa de Coleta de Residuos", observou-se : 

Em analise especifica, observou que durante varios anos (1989 a 1995) os 

valores dos tributos instituidos, em seus lancamentos anuais, cobriram apenas 20% 

(vinte por cento) dos custos com a limpeza urbana municipal, sem falar que o valor 

arrecadado chega a apenas 12% (doze por cento) do custo com os mesmos servicos. 

Observando-se com maior rigor aos anos de 1996 a 1998, verificou-se: 

Em 1996, o somatorio dos tributos (T.L.P., PROCEDEL - PCR e Contratos 

Especiais) lancados cobriu apenas 23,91% (vinte e tres e noventa e um por cento) dos 

custos dos Servicos de Limpeza Urbana, sendo a maior fatia (76,09%) repassadas dos 

cofres municipals, o que era preocupante. 

Neste mesmo ano, foi desenvolvida formula propria para a cobranca atraves de 

preco publico dos imoveis comerciais, industrials, servicos, estabelecimentos geradores 

de R.S.S.S. e dos abatedouros de aves, regulamentados no R.L.U. 

Em 1998, com a Cobranca em Preco Publico dos Residuos Solidos Especiais, 

houve uma reducao de 16,64% (dezesseis e sessenta e quatro por cento) do repasse da 

Prefeitura Municipal se comparado com o repasse do ano de 1996. 

Com o desenvolvimento da nova Formula de calculo pela T.C.R. e da Cobranca 

em Preco Publico dos Residuos Solidos Especiais foi Lancado no ano de 1999, valor 

que cobrira 48,00 % (quarenta e oito por cento) dos custos de Limpeza Urbana do 

Municipio. 
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Para o ano 2000, apos a conclusao da atualizacao do Cadastro Geral de Imoveis 

do Municipio, existe uma previsao de se cobrir 90% (noventa por cento) dos custos com 

a Limpeza Urbana Municipal, logicamente se atualizando os fatores transcritos na 

mencionada formula alem da constante atualizacao cadastral. 

O Grande desafio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana -

EMLUR e a partir de 2002, atraves de um Programa de Gerenciamento Integrado de 

Residuos Solidos Urbanos implantado a partir de 1998, consigamos alcancar com o 

lancamento dos Tributos (Taxa de Coleta de Residuos, Precos Publicos) e Contratos 

Especiais, anteriormente mencionados, o indice de 100% (Cem por cento), da cobertura 

orcamentaria dos Servicos de Limpeza Urbana da cidade de Joao Pessoa, com excecao 

dos contribuintes isentos. 

Com esta nova metodologia implantada no Projeto "T.C.R - Taxa de Coleta de 

Residuos", a EMLUR alcancou alguns resultados significativos, como: 

• Garantia de lancamento de uma forma juridicamente correta, 

• Cobranca da Taxa realizada de forma mais justa, 

• Cobertura dos Custos de Lancamento e Cobranca destruidos equitativamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Analise do Envolvimento da Populacao 

Estrutura de comunicacao, informacao e mobilizacao social. 

A falta de informacao sobre os servicos de limpeza urbana, aliada ao 

desinteresse por parte da coletividade, podem deixar um municipio em condicoes 

precarias de manutencao da limpeza urbana apesar de estar bem estruturado em termos 

de equipamento e pessoal. 

Garantir uma eficiente estrutura de comunicacao e informacao e fundamental 

para incentivar o envolvimento dos trabalhadores e da comunidade nos debates em 

torno das questoes referentes aos residuos e a necessidade de mudanca de 

comportamento. A EMLUR tern procurado informar prontamente ao publico (interno e 

externo) os servicos prestados e os esforcos consideraveis que sao feitos para manter a 

cidade limpa buscando assim a formacao de agentes de educacao para a limpeza urbana. 
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Considerando-se o grande contingente de mao de obra utilizada, a politica de 

comunicacao interna se da de forma continua, dinamica, de facil compreensao e 

bidirecional. 

Sao elaborados jornais informativos, cartazes e boletins. Os recursos da midia 

sao explorados ao maximo para veiculacao de campanhas e mensagens educativas. 

Considerando-se a necessidade de um dialogo permanente com a populacao para 

informacao e discussao dos problemas e considerando-se tambem o alto custo da 

veiculacao de noticias na midia e das campanhas corpo a corpo, foi criado o JORNAL 

ECOLETA que serve de veiculo de comunicacao externa e neste caso deve-se explorar 

toda a criatividade da equipe responsavel pela conducao dos servicos, no sentido de 

viabilizar a democratizacao das informacoes. 

A educacao para a limpeza urbana deve atuar junto a diversos segmentos da 

sociedade utilizando formas - de linguagem e de abordagem - apropriadas a cada 

contexto. Seu objetivo fundamental e o de mudar conceitos e habitos culturais atraves 

da explicitarao das diversas implicacoes entre os problemas ambientais e os maus 

habitos cotidianos em relacao a geracao de residuos. 

Um Modelo de Gestao dos Residuos Solidos Urbanos, que tenha como principio 

basico a minimizacao na geracao de residuos, a manutencao da limpeza das ruas de 

maneira racional, a segregacao dos diversos tipos de residuos na fonte para a sua 

posterior reciclagem, e a compreensao de que para viabilizar o sistema pode se tornar 

necessario a descentralizacao das atividades de tratamento na cidade, a participacao e o 

entendimento das questoes sao imprescindiveis. A mobilizacao passa a ser uma 

atividade estruturaste. 

A EMLUR tern desenvolvido atividades de mobilizacao social, especialmente 

voltadas para a limpeza urbana, que requer, alem de uma equipe multidisciplinar, varias 

estrategias de acao, dentre elas: 
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Abordagem Direta Individual 

Abordagem em Veiculos 

Abordagem de Rua 

>• porta-a-porta (residencia, comercio, etc) 

Grupos de palestras, seminarios, cursos 

oficinas, gincanas, teatro Monitores 

Campanhas de Massa > eventos de impacto 

* exposicoes 

distribuicao de botons, adesivos, cartazes e 

V publicitarias 

<l utilizacao dos meios de comunicacao de 

massa (televisao, radio, jornais) 

Sao ainda utilizados todos os recursos didaticos e de informacao, evidentemente 

com linguagem apropriada a cada segmento do publico alvo, contemplando cartilhas, 

boletins, cartazes, jogos pedagogicos, lixeirinhas plasticas para utilizacao em veiculos 

com mensagens educativas, adesivos, etc. 

Igualmente, devem ser enfocados todos os segmentos da sociedade com especial 

enfase a comunidade escolar pela maior possibilidade de formacao de agentes 

multiplicadores de acoes voltadas para a preservacao ambiental em geral, incluindo 

habitos adequados quanto a manutencao da limpeza urbana, minimizacao de residuos, 

reaproveitamento e reciclagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMUNICACAO - Para uma melhor comunicacao interna e externa foi desenvolvido 

um amplo projeto com a criacao de meios de informacSes que disseminem as 

informacoes tanto para o publico externo como para o publico interno da empresa. A 

criacao de jornais internos/externos de circulacao periodica levando as informacSes da 

empresa para o publico interno e externo e trazendo opinioes da sociedade sobre a 

qualidade e eficiencia dos servicos prestados e um meio bastante eficaz , onde se busca 

esta interacao empresa x comunidade de modo a se obter resultados expressivos e 

aceitaveis. Um outro projeto desenvolvido foi a criacao de um servico eficiente de 

atendimento ao cliente atraves de um Disk-Limpeza (DDG) com todas as determinantes 
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bem definidas como um atendimento de qualidade ao cidadao, prazos bem definidos 

dos servicos ofertados e uma boa interacao com a programacao operacional destes 

servicos de modo a se complementarem no atendimento e no retorno dado ao cliente 

apos a execucao, fazendo do cidadao contribuinte(cidadao) o elemento mais importante 

do sistema desenvolvido. Todo este sistema de comunicacao implementado esta em 

perfeita sincronia com as acoes de planejamento da empresa prestadora dos servicos de 

limpeza urbana a comunidade. 

O corpo tecnico da EMLUR realiza visitas tecnicas a outros orgaos, entidades e 

empresas privadas ligadas a area de residuos solidos com o objetivo de trocar 

informacoes sobre os modelos implementados, adapta-los e aplica-los a sua realidade 

local, tendo-se o extremo cuidado de monitorar com seguranca os programas e projetos 

implementados, visando basicamente o aprimoramento do modelo para um melhor 

atendimento a populacao ofertando-lhe melhor qualidade de vida aos seus municipes. 

No Modelo implementado, capacitar os seus servidores de um embasamento 

tecnico minimo para ter condicoes tecnico-administrativas de executar tais servicos com 

qualidade, eficiencia e seguranca se torna essencial. Esta capacitacao se da atraves de 

cursos especificos de recursos humanos, gerenciamento tecnico-operacional e 

administrativo, alem de cursos especificos na area tecnologica. Com a participacao do 

corpo gerencial e nao gerencial do orgao nestes cursos permitira que se desenvolva 

dentro do proprio orgao um planejamento estrategico que institua treinamentos entre os 

servidores de todas as categorias setoriais, estimulando a realizacao sistematica e 

continua destes treinamentos, fazendo com que se crie uma linguagem unica dentro do 

orgao. 

Uma forma de avaliacao da Participacao Social no Atual Modelo de Gestao 

Implantado em Joao Pessoa e a sua analise atraves de Pesquisas de Opiniao Publica 

tendo em vista a sua analise por parte do cidadao, que nas Pesquisas de Opiniao Publica 

desenvolvidas pela Autarquia , nos Anos de 1998, 2000 e 2001, observou-se: 

• Em geral os servicos de limpeza urbana prestados a populacao estao bons , 

• O Nivel de atendimento da coleta domiciliar e considerado bom e 

•> Existe alguns pontos que sao apontados como criticos a nivel de limpeza. 
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3.7 Analise de Custos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O atual modelo de Custos de Residuos Solidos Urbanos de Joao Pessoa, 

apresenta um custo total devidamente apurado pela central de custos compostos de: 

- Custo Operacional com coleta e transporte de residuos - que compreende as 

operacoes com a coleta e transporte de residuos solidos pela tercerizada e pela EMLUR. 

• R$ 750.000,00 / mes para as 21.000 ton. Coletas mensalmente 

- Custo Administrativo que compreende o custo com (diretores, gerentes) 

pessoal administrativo em todos, os niveis, desde os niveis diretivos ate os niveis de 

execucao (Agentes de Limpeza). 

• R$ 620.000,00 / mes para as 21.000 ton. Coletas mensalmente 

- Custo de operacao e manutencao da destinacao final que compreende as 

operacoes com maquinas e equipamentos para o aterramento dos residuos solidos no 

Lixao do Roger. 

• R$ 38.500,00 / mes para as 21.000 ton. Aterrados manualmente 

Obteve-se assim um Custo Total de R$ 1.408.500,00, que significa um custo por 

toneladas coletada, transportada e aterrada de R$ 67,07/ton., o que esta dentro da media 

nacional que varia de R$ 60,00 a R$ 90,00 segundo a ABRELPE - Associacao 

Brasileira de Empresa Publica. 

Obteve-se assim, um custo por habitante de R$ 2,50/hab x mes, que encontra-se 

dentro da media de custo nacional, que varia de R$ 2,00 a R$ 4,50. 

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, tern buscado mensalmente 

o aprimoramento dos servicos prestados a populacao de modo a se obter um servico 

com qualidade e eficiencia com o menor custo possivel. 
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CAPITULO IV 

4.0 PROPOSTA DE UM M O D E L O DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apresentamos a seguir, proposta de um Modelo de Gestao de Residuos Solidos 

para o municipio de Joao Pessoa, baseado nos seguintes pilares de sustentacao: 

• Gestao Participativa dos municipes, 

• Cidadania do Servidor de Limpeza Urbana, 

• Inovacoes Tecnologicas e 

• Desenvolvimento de Parcerias. 

INTRODUCAO 

Dentro do modelo de Gestao existente, buscou-se a melhoria do sistema como 

um todo e propoe-se o desenvolvimento do Modelo de Gestao adiante transcrito: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inovacoes Tecnolopicas 

Gestao Participativa dos 

Municipes 

Cidadania do Servidor de 

Limpeza Urbana 
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Figura 4,9 - Proposta de Modelo de Gestao de Residuos Solidos Urbanos de Joao Pessoa 
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Proposta de Um Modelo de Gestao de Residuos Solidos Urbanos para 

a Cidade de Joao Pessoa - PB 

4.1 GESTAO PARTICIPATIVA DOS MUNICIPES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sugere-se que a prefeitura de Joao Pessoa, implante no municipio a Gestao 

Participativa atraves o Orcamento Participativo, de modo que cada municipe possa 

democraticamente participar de indicacoes sobre os temas de maior necessidade em seu 

bairro e atraves de Nucleos Participativos serem escolhidos atraves da maioria absoluta 

o tema de relevancia onde o poder publico aplicaria os recursos especificos, obtendo-se 

assim uma verdadeira interacao entre o municipe e o poder publico. 

A sua efetiva implantacao podera se efetivar mediante um Planejamento 

especifico para tal fim e atraves das Conferencias Orcamentarias Municipals serao 

discutidos com os cidadaos Pessoenses, as prioridades orcamentarias para elaboracao do 

Orcamento Publico Municipal do ano 2003. 

A implantacao deste Modelo de Gestao Participativa tern como objetivo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Discutir com a populacao a logica das prioridades de aplicacao dos recursos 

publicos, dando transparencia ao uso do dinheiro e delegando a populacao a 

responsabilidade pela escolha das prioridades orcamentarias. 

S Construir uma nova realidade urbana, objetivando transformar a cidade de Joao 

Pessoa numa cidade mais agradavel e mais humana; 

•f Planejar articulacoes inter-municipais, que sao as relacoes da cidade com as cidades 

da Grande Joao Pessoa, que fazem parte do mesmo aglomerado urbano (Cabedelo, 

Lucena, Bayeux, Joao Pessoa, Santa Rita e Conde); 

S Construir um estado local capaz de responder aos novo desafios que se apresentam 

para a populacao, dando enfase a regulamentacao social dos mercados locais, da 

agregacao de qualidade na prestacao dos servicos publicos e de fortalecimento das 

esferas publicas democraticas; 

•S Planejar o desenvolvimento da cidade com a criacao de empregos de qualidade e 

geracao de renda; 
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Envolver a populacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA num projeto de gestao participativa e democratica 

significa muito mais do que resgatar o direito a participacao popular, ate hoje negado 

pelas administracoes conservadoras, tomando decisoes sobre os interesses e os destinos 

da populacao como se estivessem cuidando dos seus interesses particulares. Significa 

construir de forma soliddria, a concepcao de politicas publicas municipals que tenham 

como objetivos melhorar a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, 

compartilhar o poder publico com a populacao. 

Sem a presenca desses dois elementos a administracao municipal nao acha 

possivel administrar a cidade de Joao Pessoa de forma etica e transparente, por duas 

conviccoes particulares: 

•S De nada valera apenas distribuir a renda se com ela tambem nao fizer a distribuicao 

do poder e vice-versa; 

S Se a populacao nao disser quais sao as verdadeiras necessidades da cidade, a 

administracao sempre estara incompleta, ou seja, as acoes administrativas serao 

meramente tecnocratas. 

Desta forma, tem-se como proposta para promover a Gestao Participativa e 

Democratica, os seguintes elementos: 

S Garantir pleno funcionamento dos Conselhos Municipals de Gestao, enquanto 

orgaos gestores de Politicas Publicas Setoriais; 

S Instituir 03 Foruns Municipals para a cidade de Joao Pessoa, objetivando discutir 

com a populacao a solucao dos problemas da cidade de forma participativa e o seu 

planejamento para longo prazo (10 a 15 anos), para que em conjunto com a 

sociedade tenha-se um planejamento para a cidade que se quer construir no future. 

Sugere-se como instancias do Orcamento Participativo da Cidade de Joao Pessoa . 

/ Conselho municipal de planejamento. deve ser formado pelas secretarias municipals 

e tern como funcoes principals elaborar em conjunto com a secretaria municipal de 

planejamento, o planejamento estrategico governamental, bem como compatibilizar 

suas gestoes com o Programa de Gestao: Orcamento Participativo; 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sugere-se a Secretaria municipal de planejamento como orgao gestor do 

planejamento municipal e institucional; 

S Conselho municipal do orcamento participativo: reunem os conselheiros do 

orcamento participativo, representantes da administracao, das regioes 

(comunidades), do poder legislativo municipal e das organizacoes da sociedade 

civil. Suas funcoes basicas sao discutir e votar a proposta final do orcamento 

participativo; 

S Forum de delegados: os delegados sao representantes das (20) Vinte regioes do 

orcamento participativo. Tern como funcoes basicas: representar as regioes, debater 

o orcamento do municipio, eleger prioridades e metas orcamentarias e fiscalizar a 

execucao do orcamento participativo; 

S Conferencias regionais explicativas: nessas reunioes sao apresentados a metodologia 

de trabalho do orcamento participativo, o calendario de atividades, o piano de obras 

da prefeitura e a prestacao de contas do governo. As conferencias tambem servem 

para eleger delegados de cada regiao; 

S Conferencias regionais orcamentarias: acontecem em apenas seis macros regioes. 

Nelas sao trabalhadas informacoes mais detalhadas sobre a gestao orcamentaria 

municipal. Tambem sao eleitos os conselheiros do orcamento participativo que 

representarao a sociedade no conselho e sao determinadas as prioridades; 

S Conferencias tematicas: sao treze temas para o debate. Essas conferencias sao 

organizadas pelas secretarias municipals, pelos conselhos municipais de gestao. 

Poderao acontecer separadamente, uma vez por ano, integrada a um tema 

convergente ou em periodos mais extensos. 

PROPOSTA: Sugere-se que a cidade seja dividida em 20 (Vinte) regioes orcamentarias. 

Cada regiao abrange um determinado numero de bairros e comunidades, de forma que 

todas as localidades do municipio sejam incluidas e que participem verdadeiramente 

deste processo. 
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A partir do amplo programa social implantado na Autarquia , objetivando-se o 

resgate da cidadania do servidor da limpeza urbana , deve-se buscar a consolidacao 

deste programa em especial na: 

> Valorizacao dos servidores, em especial ao agente de limpeza; 

> Proporcionar condicoes favoraveis de trabalho; 

> Resgatar a cidadania e a dignidade, e 

> Conscientizar a populacao sobre a importancia da manutencao da cidade limpa. 

Com o objetivo de implementar o axioma acima a Coordenadoria de Programas 

Sociais e Alimenticios (CPSA) foi reestruturada, seguindo as diretrizes da nova 

administracao que visa oferecer aos funcionarios melhorias significativas em suas 

condicoes de trabalho e saude. 

Com isto, acredita-se num aumento de produtividade e qualidade dos servicos 

prestados junto a comunidade, em conjunto com os demais departamentos da EMLUR. 

Para tanto, os varios projetos desenvolvidos deverao ter solucao de continuidade e 

serem desenvolvidos novos projetos sociais, que visem: 

• A Integracao entre Departamentos, Gerencias e Setores, 

• A Autarquia busque uma linguagem "unica" de informacoes ao publico externo, 

• A capacitacao dos servidores seja constante e 

• Os servicos de assistencia sociais se estendam a familia do servidor. 

Comunicacao Limpa - Para melhorar a comunicacao interna e externa foi intensificado 

o trabalho da Assessoria de Comunicacao com a criacao do E C O L E T A (jornal mensal 

de circulacao interna e externa) e do F IQUE POR DENTRO (informativo semanal de 

circulacao interna), alem de manter um servico de atendimento a populacao atraves 

linhas telefonicas (ALO LIMPEZA - 83-800 2425). 
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Em funcao de recente Diagnostico realizado pela Autarquia, observou-se que a 

qualidade da prestacao dos servicos de limpeza urbana, sua principal meta, nao atinge 

indices de satisfacao adequados pelos municipes (Pesquisa de Opiniao Publica). 

Propoe-se um Piano Integrado de Gerenciamento de Residuos Solidos, o qual 

visa otimizar os servicos de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e/ou 

destino final dos residuos solidos domiciliares. O piano tambem contempla os residuos 

de servicos de saude, residuos especiais e residuos industrials e a Sustentabilidade dos 

Servicos de Limpeza Urbana. Com este piano de Gerenciamento Integrado de Residuos 

Solidos Urbanos espera-se minimizar os problemas relacionados com os residuos 

solidos urbanos do municipio de Joao Pessoa. 

Um sistema integrado de gerenciamento de residuos e composto, via de regra, 

pelos seguintes elementos: reducao na origem, reciclagem, transformacao ou tratamento 

dos residuos e destinacao final. 

Numa interpretacao ampla da hierarquizacao das acoes do gerenciamento 

integrado, os programas e sistemas deverao ser desenvolvidos de modo que as acoes 

sejam interrelacionadas e sejam escolhidas de modo a se complementarem. Por 

exemplo, a coleta segregada de galhos de podas pode ter um efeito positivo em sistemas 

que utilizam a incineracao com geracao de energia; ou a coleta Seletiva de residuos 

domiciliares que exerce efeito altamente positivo na venda dos materials reciclaveis 

(agregando-lhes valor) e reduzindo a quantidade de residuos a serem dispostos no 

aterro. 

O destino final de todo e qualquer residuo solido acabam sendo a disposicao no 

solo, mesmo passando pelos mais diferentes tipos de tratamento, sempre ha vera algum 

rejeito e, na maioria das vezes, a forma utilizada e a de aterro sanitario. No entanto, 

embora o aterro sanitario seja elemento obrigatorio em qualquer sistema de 

gerenciamento de residuos solidos, e a ultima acao de acordo com o sistema de 

hierarquizacao. 
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No Municipio de Joao Pessoa, como na maioria das capitais brasileiras, os 

servicos de Limpeza Urbana tern sua execucao, no seu maior percentual, contratada com 

terceiros, cabendo ao setor publico a execucao da outra parte. A terceirizacao parcial 

buscou atingir os seguintes objetivos: 

• Aumentar a eficiencia na prestacao dos servicos; 

• Reduzir investimentos proprios em equipamentos e instalacdes fisicas; 

• Reduzir os custos de execucao dos servicos; 

• Reduzir o numero de reclamacoes pela populacao. 

Sugere-se que a Terceirizacao dos Servicos de Coleta de Residuos sejam 

equivalentes a 60% do total e que a Autarquia seja a responsavel pela coleta dos 40% 

restantes, onde a cidade seria dividida em 07 (Sete) ZGR - Zonas Geradoras de 

Residuos e onde os servicos seriam descentralizados de forma a atender com maior 

eficiencia os servicos de limpeza urbana. A Terceirizacao dos servicos de coleta e 

transporte de residuos tipos I , I I , I I I , IV e V, deve ser concebida atraves da modalidade 

de Licitacao Publica Nacional com o objeto de locacao de veiculos e equipamentos com 

seus respectivos motoristas e operadores, para a execucao dos servicos de limpeza 

urbana no municipio. 

Sugere-se que a Varricao Manual seja Terceirizada em 30% das ruas e 

logradouros publicos previstos no Planejamento da Autarquia, os 70 % restante a 

propria Autarquia executa com o seu pessoal operacional. 

Sugere-se que a Raspagem e Capinacao Manual sejam Terceirizada em 40% das 

ruas e logradouros publicos previsto no Planejamento da Autarquia, e os 60% seja 

executada com o seu pessoal operacional. 
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Proposta de Terceirizacao da Coleta Domiciliar 

Proposta de Terceirizacao da Varricao Manual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm Terceirizada 

M EMLUR 

Proposta de Terceirizacao de Raspagem e 
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Figura 4.6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3.1.1 Classificacao dos Residuos 

Os residuos solidos gerados no municipio passariam a ter a seguinte 

classificacao, em funcao das propostas elencadas, tendo como objetivo basico o seu 

melhor gerenciamento e um controle e monitoramento mais efetivo. 

TIPO I - Residuos Solidos Domiciliares (RSD) e Residuos Solidos Comerciais 

(RSC) - Para fins de coleta regular, considera-se RSD, aqueles gerados pela ocupacao 

de imoveis particulares, residenciais, acondicionaveis na forma estabelecida pelo 
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Decreto Lei N.° 3.316/97, de 03.11.97, e cuja producao diaria nao ultrapasse o volume 

de 100 (cem) litros e Para fins de coleta regular, considera-se RSC, aqueles gerados 

pelos estabelecimentos comerciais, hoteleiros, recreativos, educacionais, bancarios e 

prestadores de servicos em geral, acondicionaveis na forma estabelecida pelo Decreto 

Lei N.° 3.316/97, de 03.11.97, e cuja producao diaria nao ultrapasse o volume de 200 

(duzentos) litros. 

TIPO II - Residuos Solidos Publicos - Para fins de coleta regular, considera-se RSP, 

aqueles resultantes das atividades executadas em passeios, vias e logradouros publicos 

(como servicos de varricao, raspagem e capinacao manual) e os provenientes dos cestos 

publicos e outros equipamentos coletores. 

TIPO III - Residuos provenientes de Metralha e Entulho - Sao residuos gerados 

por pequenas reformas e pela industria da construcao civil, e que no regulamento de 

Limpeza Urbana em seu Art., define como responsabilidade o Gerador destes residuos. 

TIPO IV - Residuos Diversificados - Lixo depositado em terrenos baldios e/ou pontos 

criticos espalhados pela cidade. Designado tambem de lixo acumulado. 

TIPO V - Residuos provenientes de Podas - Sao residuos provenientes das atividades 

de podagens realizadas em unidades habitacionais e na rede publica, e esta definida no 

Regulamento de Limpeza Urbana a responsabilidade pela coleta e transporte pelo 

gerador quando exceder a quantidade definida no art. 

TIPO VI - Residuos Solidos retirados por Poliguindastes - Sao residuos 

provenientes dos mercados, feiras livres, cemiterios e alguns residuos especiais. 

TIPO VII - Residuos Solidos de Servicos de Saude - Sao os residuos provenientes 

das atividades das unidades de saude, incluindo os residuos organicos e patogenicos. 

TIPO VIII - Residuos Solidos Especiais - Consideram-se RSE, aqueles cuja producao 

diaria excedam o volume ou peso fixado para a coleta regular ou os que, por sua 

composicao qualitativa e/ou quantitativa, requeiram cuidados especiais em pelo menos 

uma das seguintes fases: acondicionamento, coleta, transporte e disposicao final, como: 
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I . Residuos Solidos declarados ou potencialmente contaminados, considerados 

contagiosos ou suspeitos de contaminacao, proveniente de necroterios e 

unidades prestadoras de servicos de saude; 

I I . Materials biologicos, assim considerados: restos de tecidos organicos, restos de 

orgaos humanos ou animais, restos de laboratories de analises clinicas e de 

anatomia patologica, animais de experimentacao e outros materials similares; 

I I I . Cadaveres de animais de grande porte; 

IV. Resto de matadouros de aves e pequenos animais, restos de entrepostos de 

alimentos, restos de alimentos sujeitos a rapida deterioracao proveniente de 

feiras publicas permanentes, mercados, supermercados, acougues e 

estabelecimentos congeneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, 

sebo, visceras e residuos solidos toxicos em geral, 

V. Substantias e produtos venenosos ou envenenados, restos de material 

farmacologicos e drogas condenadas; 

V I . Residuos pontiagudos, perfuro-cortantes ou perfurantes, cujo acondicionamento 

apresente periculosidade para os trabalhadores de coleta e de destinacao; 

VI I . Veiculos inserviveis ou irrecuperaveis abandonados nas vias e logradouros 

publicos, carcacas, pneus, e acessorios de veiculos, bens moveis imprestaveis e 

residuos volumosos; 

VI I I . Lama proveniente de postos de lubrificacao ou de lavagem de veiculos e 

similares; 

IX. Residuos solidos provenientes de limpeza ou esvaziamento de fossas ou pocos 

absorventes e outros produtos pastosos que exalem odores desagradaveis; 

X. Produtos de limpeza de terrenos nao edificados; 

X I . Residuos de podas oriundos de propriedades particulares cuja quantidade exceda 

o volume de 100 (cem) litros ou massa de 50 quilogramas; 

XI I . Residuos provenientes de desaterro, terraplanagem em geral, construcoes e/ou 

demolicoes; 

XI I I . Residuos solidos industrials, em qualquer fase do processo produtivo, cuja 

quantidade exposta para a coleta exceda o volume de 1.000 (mil) litros ou massa 

de 400 (quatrocentos) quilogramas, no caso de coleta alternada e volume de 500 

(quinhentos) litros ou massa de 200 (duzentos) quilogramas quando a coleta for 

diaria, em conformidade com as normas tecnicas da EMLUR; 

XIV. Residuos solidos provenientes de calamidades publicas; 

XV. Valores, documentos e materials graficos apreendidos pelas policias; 

XVI . Residuos solidos corrosivos, toxicos e/ou irritantes; 

XVII . Residuos solidos de materials belicos, de explosivos e de inflamaveis; 

XVII I . Residuos radioativos; 

XIX. Outros que, pela sua composicao, se enquadrem na presente classificacao. 
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O poder publico municipal e responsavel direto pela coleta dos residuos solidos 

domiciliares, comerciais, publicos, definidos no regulamento de Limpeza Urbana 

(Decreto Lei N.° 3.316/97, de 03.11.97). 

OBSERVACAO: Nao e de responsabilidade direta do poder publico a coleta dos 

residuos solidos especiais definidos nos incisos I , I I , I I I , IV, V, V I , VI I , X, X I , X l l e 

XVI I I , embora no momento esteja realizando estes servicos. Para tanto, sugerimos a 

cobranca de tarifas especiais para a realizacao desses tipos de coletas especiais, como ja 

acontece com alguns casos. No caso, dos residuos solidos industrials (Inciso XIII) , estao 

sendo coletados os residuos solidos considerados nao-perigosos, mediante pagamento 

de tarifa especial. 

Quanto aos demais tipo de residuos solido especial definido nos outros incisos, 

entende que nao cabe ao poder publico municipal a sua coleta, pois se tratam de 

residuos perigosos ou que geralmente sao coletados por terceiros Cabendo ao poder 

publico apenas a responsabilidade de regulamentacao sobre o assunto. 

4.3.1.2. Proposta para os Residuos Solidos de Servicos de Saude 

Apesar da Resolucao CON A M A 05/93, que define o gerador como responsavel 

pelo acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destino final adequado, a 

EMLUR preocupa-se com os residuos de servicos de saude, tendo em vista que 

estabelecimentos de saude da cidade ainda nao estao cumprindo a resolucao supra 

citada. 

Para tanto se propoe o gerenciamento interno por parte de cada estabelecimento 

ou unidade de saude com segregacao na fonte, comecando com a separacao dos residuos 

septicos dos assepticos. E para os hospitals, em particular, segregacao de acordo com as 

diferentes areas, tais como: refeitorio e cozinha, centro cirurgico, administracao, 

limpeza e outros. 

PROPOSTA: Elaborar Lei de Concessao Especifica, para a coleta, transporte, 

tratamento e destinacao final dos residuos solidos de servicos de saude, onde os servicos 

serao prestados a todas as unidades de saude por empresa especializada mediante 
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pagamento por quantidade coletada, e a Autarquia passara a atuar como orgao 

fiscalizador dos servicos. 

4.3.1.3. Proposta de Tratamento e Destinacao Final dos Residuos Solidos de 

Servicos de Saude: 

> Material contaminado: Incineracao; 

> Restos de alimentos: Compostagem; 

> Material de Escritorio: Reciclagem ou Usina de Triagem; 

> Limpeza em geral: Aterro Sanitario. 

4.3.1.4 Tratamento e Destinacao Final de Outros Tipos de Residuos Solidos 

(Colocar nova ClassificaQao) 

a) Residuos Solidos Publicos: aquele que tiver condicoes de reaproveitamento, por 

exemplo, a terra, seria encaminhada para uma destas opcoes de destinacao final: 

Aterro de Inertes, Bota-fora ou Usina de Reciclagem de Entulho. E o rejeito para o 

Aterro Sanitario. 

b) Residuos da Construcao Civil: terra, entulho e metralha seriam encaminhados para 

uma Central de Descargas de Entulhos (C.D.E), para serem triados e encaminhados a 

Unidade de Tratamento de Reciclagem de Entulhos da Construcao Civil e o rejeito 

encaminhado ao Aterro de Inertes. Seria elaboradas Lei especifica e regulamentacao 

para a concessao da exploracao destes servicos por empresa especializada e a 

EMLUR fiscalizava todo o processo de coleta, transporte e disposicao final. 

c) Residuos Solidos Acumulados: aterro sanitario, e, dependendo da quantidade de 

residuos solidos domiciliares, caso seja muito pequena, podera ser encaminhado para 

o Aterro de Inertes. 

d) Residuos Solidos Industrials: o residuo industrial perigoso segundo a legislacao 

pertinente e de inteira responsabilidade da fonte geradora, tanto o seu tratamento 

como a sua destinacao e disposicao final. Quanto ao lixo industrial nao-perigoso 

seria destinado ao Aterro Sanitario e, na medida do possivel, parte deles poderiam ser 

reciclado. 
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e) Residuos de Mercados e Feiras-Livres: Material organico seria encaminhado a 

compostagem, o material inorganico encaminhado a Unidade de Triagem de 

Residuos e o rejeito encaminhado ao Aterro Sanitario. 

f) Residuos de Restaurantes: Material organico encaminhados a compostagem, o 

material inorganico encaminhados a Centros de Triagem da Coleta Seletiva ou 

Unidade de Triagem de Residuos e o rejeito encaminhado ao Aterro Sanitario. 

g) Residuos de Cemiterios Publicos: Encaminhados ao aterro sanitario. 

h) Residuos de Abatedores: Encaminhados ao aterro sanitario. 

i) Residuos de Podas: instalacao de uma central de podas, onde as folhas serao 

encaminhadas para compostagem e a madeira comercializada. Esta comercializacao 

podera ser efetuada com olarias, ceramicas ou padarias. Ou talvez estabelecer algum 

tipo de parceria com estas empresas que poderao fornecer seus produtos aos orgaos 

e/ou entidades assistenciais da Prefeitura Municipal ou com ela conveniadas. A 

Autarquia so seria responsavel pelo volume que esta definido no Regulamento de 

Limpeza Urbana em seu Art., acima deste volume o gerador pelo residuos seria o 

responsavel pela coleta e transporte ate a destinacao final adequada. 

4.3.2 Proposta de Acondicionamento, Coleta, Tratamento e/ou Destinacao Final 

de Residuos Domiciliares / Comerciais. 

4.3.2.1 PEV's (Postos de Entrega Voluntaria): estes postos deverao ser espalhados 

em alguns locais da cidade , especialmente em locais de grande concentracao e em 

bairros que tenham apresentado um percentual aceitavel de materials potencialmente 

reciclaveis na sua composicao gravimetrica e em escolas . Antes de sua implantacao 

deve ser realizada uma grande campanha de esclarecimento a populacao envolvida no 

projeto de modo a envolve-la na solucao proposta. 

4.3.2.2 Coleta Seletiva: Implantar o Projeto de Coleta Seletiva Porta a Porta nos 

bairros que efetivamente apresentem um potencial de materials reciclaveis que 

justifiquem a sua implantacao sobre todos os aspectos envolvidos. Deve-se tambem 

implantar um Projeto especifico e diferenciado de Coleta Seletiva nas Escolas do 

municipio. Estes projetos seriam implantados com o apoio de intensa campanha 
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educativa junto a populacao, como: distribuicao de panfletos, reuni5es com a 

comunidade, visitas domiciliares, carros-de-som, palestras nas escolas da comunidade, 

etc. O material coletado poderia ser encaminhado para galpoes de reciclagem 

administrados por Associacoes de catadores, a ASTRAMARE, que encaminhava estes 

materials as industrias parceiras do projeto. 

4.3.2.3 Equipamentos: Sera necessario que os veiculos e equipamentos que realizam 

os servicos de limpeza urbana no municipio, sejam sempre renovados a cada dois anos 

de operacao, evitando-se com isto quebras constantes deste veiculos e equipamentos 

com a consequente descontinuidade na prestacao dos mesmos. 

Sera ainda necessario a aquisicao de equipamentos de suporte ao desempenho 

das atividades operacionais, tais como: 

• Contentores de 1601 e 240 1 

• Papeleiras Urbanas de 50 1 

• Conjuntos de PEV's 

• Papeleiras de areia de praia de 80 1 

• Maquinas Picadoras de Podas 

• Central de Reciclagem de Entulhos e 

• Central de Podas. 

4.3.3. Proposta de Unidades de Reciclagem e Compostagem 

As caracteristicas e condicoes peculiares de alguns bairros da cidade de Joao 

Pessoa se adequar a implantacao de Unidades de Reciclagem e Compostagem, como 

solucao para os problemas relacionados a limpeza urbana destes bairros e que poderao 

ser usados no sentido de desenvolver-se projeto de Compostagem com residuos 

provenientes de Mercados e Feiras Livres (sob a administracao da Autarquia) com as 

podas processadas na Central de Podas. 

4.3.4 Aterro Sanitario 

Projeto e implantacao de um Aterro Sanitario dentro dos parametros da 

Engenharia Sanitaria e da legislacao vigente, que possa receber os residuos solidos que 
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nao puderam passar por nenhum outro de tipo de tratamento e/ou destinacao final, para 

os municipios que compoem os chamados municipios da Grande de Joao Pessoa, 

compostos pelos municipios de Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Conde, Lucena, Cruz do 

Espirito Santo e Joao Pessoa. 

4.3.5 Proposta de Estacao de Transferencia 

Apos a conclusao da Recuperacao Ambiental do Lixao do Roger, sugere-se a 

implantacao de uma Estacao de Transferencia de Residuos, em area ja recuperada, como 

forma de servir de transbordo dos residuos provenientes das cidades de Cabedelo e 

Lucena 

4.3.6. Proposta de Programas Especiais 

Propoe-se a manutencao dos Programas Especiais ja implantados na Autarquia, 

alem do desenvolvimento de outros programas conforme necessidade. 

> Implantar Programa que Valorize o Publico Externo, 

> Implantar Programa Especial de Prevencao de Acidentes, 

> Implantar Programa de Monitoramento Ambiental na Recuperacao Ambiental do 

Lixao do Roger, 

> Implantar Programa de Qualidade Total 

> Implantar Programa de Certificacao Tecnica ISO 9000. 

4.3. Proposta de Desenvolvimento de Parcerias 

Propoe-se um amplo programa de desenvolvimento de parcerias com a iniciativa 

privada, Organizacoes nao Governamentais e instituicoes que objetivem a integracao 

poder publico versus comunidade. 
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Estes programas deverao ser formalizados junto a: 

• Pareceria com os municipes 

• Universidades 

• CEFET 

• Ministerio Publico 

• Iniciativa Privada 

• Instituicoes e Orgaos Publicos 

• Organizacoes Nao Governamentais e 

• Outros participes. 

4.4.1 Consideracoes 

Como em todo servico publico no Brasil os projetos elaborados dependem de 

recursos (proprios e/ou financiamentos), e nao e diferente na EMLUR. No entanto, 

durante o ultimo Seminario de Avaliacao e Planejamento Estrategico desta autarquia 

foram criados varios comites executivos para darem prosseguimento aos programas 

desenvolvidos e/ou em desenvolvimento. Quais sejam: Planejamento de Metas, 

Qualidade Total, Captacao de Recursos, Treinamento, Organizacao & Metodos e de 

Residuos Solidos. 

Sabemos que lidar com limpeza urbana nao e tarefa das mais faceis, no entanto, 

entendemos que todo esforco deve ser empreendido para que os axiomas 

implementados nao sejam desprezados, especialmente quando mudar a direcao da 

autarquia, para tanto investir no quadro permanente e de fundamental importancia para 

o prosseguimento das inovacoes e mudancas iniciadas na atual administracao. Todo 

esforco tern sido empreendido neste sentido, como: 

> Realizacao de Seminarios de Avaliacao e Planejamento Estrategico; 

> Treinamentos; 

> Participacao em Eventos: Seminarios, Cursos e Congressos; 

> Visitas Tecnicas; 

> Estabelecimento de novas parcerias; 

> Busca de linhas de financiamentos; 

> Canal de comunicacao sempre aberto com a comunidade. 
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4.4.2. Proposta para Implantacao do Novo Modelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este novo modelo de Gestao de Residuos Solidos Urbanos, embasado na Gestao 

Participativo do Cidadao, sera encaminhada ao orgao responsavel pela Gestao dos 

Residuos Solidos da cidade de Joao Pessoa, para analise e para posterior implantacao. 

Como este modelo foi fortemente definido buscando-se a participacao do 

municipe no seu contexto, e como a definicao de implantacao e uma decisao politica de 

gestao e ate de politica partidaria, o atual partido ao qual o executivo local e filiado, tern 

em seus principios o desenvolvimento de Gestao Participativa do cidadao no arcabouco 

de seus programas de governo, o que traz uma compatibilizacao entre o modelo 

proposto e a politica de implantacao de Gestao Municipal. 

O embasamento juridico da proposicao do novo modelo, esta fundamentada na 

Lei Federal n.° 10.257 de 10 de julho de 2001, intitulada Estatuto da Cidade, em seu 

Capitulo IV, Art. 43 e 44, que trata da gestao democratica das cidades. 

4.4.3. Viabilidade Economica e Mecanismos de Financiamento 

A viabilidade economica deste novo modelo de Gestao Participativa justifica-se 

em funcao de: 

• Mobilizacao da comunidade que gera os seus residuos tornando-os atraves da 

rua participacao no processo, responsavel pela consolidacao das solucoes 

aplicaveis; 

• Atraves de concretizacao individual e coletiva, cada cidadao passara a gerar 

menos residuos, implicando num custo menor de operacao. 

• Cada cidadao passara a ser um fiscal da cidadania. com relacao a geracao de 

residuos e nas formas de acondicionamento e destinacao adequada; 

• Melhora na qualidade de prestacao dos servicos de limpeza urbana. 

Os mecanismos de financiamento, para a implantacao deste novo modelo, 

poderao se efetivar pela propria poder publico municipal, que atraves do seu programa 

de governo para o cidadao, acrescentou a gestao democratica e participativa do cidadao 

nos assuntos relativos a gestao municipal. 
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CAPITULO V 

CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a implantacao deste novo Modelo de Gestao de Residuos Solidos Urbanos 

de Joao Pessoa - PB, proposto, observar-se-a que as seguintes melhorias em termos de 

prestacao dos servicos de limpeza urbana aos moradores da cidade poderao acontecer. 

• O Modelo de Gestao de Residuos Solidos Urbanos de Joao Pessoa-PB, indicara 

uma maior eficiencia na qualidade da prestacao dos servicos de limpeza urbana 

ofertadas a populacao da cidade de Joao Pessoa. 

• Atraves da Gestao Participativa, cada morador da cidade podera apontar os 

problemas relacionados a diversas areas e consolida-los de forma mais 

representativa junto ao poder publico. 

• Mobilizacao da comunidade no que diz respeito a resolucao conjunta dos 

problemas existentes no seu bairro e maior envolvimento do cidadao e do poder 

publico; 

• A inclusao do Resgate da Cidadania do Servidor da Limpeza Urbana, atraves do 

seus programas nas areas operacionais e sociais poderao influenciar na 

produtividade alcan9ada pelos servidores nos mais variados servicos e 

consequentemente na qualidade destes servicos. 

• O Modelo Tecnologico, com o desenvolvimento de Programas com tecnologias 

simplificadas e tecnologias limpas indicarao resultados significativos de 

execucao e de produtividade e de controle ambiental. 

• O Desenvolvimento de parcerias internas e parcerias com empresas privadas 

fortalecera o desempenho operacional dos diversos programas empreendidos. 

• O Desenvolvimento da Parceria com a comunidade como meta prioritaria para 

EMLUR, apresentara resultados satisfatorios do ponto de vista ambiental, social 

e economico para a cidade. 

• Melhoria dos servicos de limpeza urbana; 

• Melhoria das condicoes sanitarias e de saude da populacao; 
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•> Melhoria das condicoes ambientais do municipio e conseqiientemente do 

cidadao pessoense; 

• Melhoria da economia do bairro e geracao de empregos; 

• Economia de energia e recursos naturais; 

• Diminuicao da quantidade de residuos solidos a serem depositados em Aterro 

Sanitario. 

• Com o Lancamento e Cobranca atraves da Taxa de Coleta de Residuos, O Poder 

Publico Municipal, tern uma forma mais segura juridicamente de cobranca e 

mais justa do ponto de vista do lancamento e da cobran9a, alem de ja em 2000, 

ter alcancado a media de arrecadacao de 35%, media historica das capitals 

Brasileiras, bem como de ter a perspectiva de que em 2001 esta media de 

lancamento versus arrecadacao alcance os 45% ate dezembro de 2001. 

• Menor Custo Operacional para execucao dos servicos e conseqiientemente 

menor valor de taxa paga pelo contribuinte. 

• Maior Indice de aceitacao Popular da Gestao Implantada. 

• Menor Custo por habitante. 

• Desenvolvimento de outras linhas de pesquisas na linha de Gestao de Residuos 

Solidos Urbanos. 
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• Tabela 1.4 - Gestao de Residuos: Brasil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hierarquia Politica Arranjos Institucionais Instrument os Legais Mecanismos Financeiros 

• Municipios 

• Governo Estadual 

• Governo Federal 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Reduc3o na fonte 
• Reciclagem/ compostagem 

• Tratamento 

• Disposicao em aterros 

sanitarios 

• Governo Federal e responsavel 

pela elaboracao de Leis, agente 

coordenador e executor da 

politica nacional de residuos 

solidos tern a funcao normativa de 

articulacao institucional e de 

fiscalizacao. 

• O Estado e o agente regulador de 

normas e decretos atraves dos 

orgaos reguladores ambientais. 

• Municipio - Gerenciar (deveria) 

os residuos (coleta. transporte e 

disposic2o final de residuos 

solidos ) de forma adequada, em 

uma area de administracao de 

acordo com seu piano do residuos. 

Lei N° 5.318/67 lnstitui a 

Politica Nacional de 

Saneamento. 

Lei N° 6.398/81 Dispoe 

sobre a Politica Nacional do 

Meio Ambiente. 

Lei N° 9.605/98 Dispoe 

sobre crimes ambientais. 

Resolucao CON AM A 04 e 

05/83, define normas 

minimas para tratamento de 

R.S S. 

Proposta de emenda 

parlamentar para criacao da 

Politica Nacional de 

Residuos Solidos. 

As estruturas para gestao / 

gerenciamento de residuos solidos. 

devem ser auto-sustentaveis, nao s3o. 

Existem algumas linhas para 

financiamentos de atividades. 

Atualmente apenas ligada a 

capacitacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA/92 017 



• Tabela 1.5 - Gestao de Residuos: Comunidade Europeia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hierarquia Politica Arranjos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos de Financiamento 

• Estados-Membros 

• Conselho das Comunidades 

Europeias 

Diretrizes para a Gestao de Residuos 

• Minimizar enfase em tecnologias 

de producao industrial limpas 

• Reciclar / reutilizar 

• Tratamento / incineracao, com 

aproveitamento energetico 

(eletricidade / calefacao) 

• Disposicao final de "residuos 

ultimos" em aterros sanitarios. 

Comunidade Europeia - formada pelo 

Conselho de Ministros dos Estados-

Membros, e o agente responsavel pela 

formulacao de diretivas. 

Os Estados-Membros responsabilizam-

se pela elaboracao de pianos 

contemplando as diretivas de forma 

independente e de acordo com as 

peculiaridades de seus paises. 

Esses pianos tern prazo estabelecido 

para serem apreciados pela 

comunidade Europeia, que pode ou 

nao aprova-los. 

Um Estado-Membro pode se 

responsabilizar diretamente pela 

investigac3o e pesquisa a respeito de 

um residuo especifico, como vem 

ocorrendo por exemplo na Franca 

(pneus usados), Italia (eletro-

eletronico) e Alemanha (residuos de 

construc3o e demolicSo). 

Diretiva do Conselho da Comunidade 

Europeia (1975) relativa a residuos: 

trata-se de um texto conhecido por 

'Diretiva Quadro", onde estao 

definidos varios artigos que explicitam 

as diretrizes para a elaboracao de 

pianos de gestao dos estados-

membros. 

Esta diretiva foi reformada em 1990 e 

fixa 5 eixos prioritarios para a gestao 

de residuos: 

1. prevenc3o na geracao de residuos 

(pelas tecnologias e pelos novos 

produtos) 

2. revalorizacao 

3. otimizac3o da eliminacSo final 

4. regulamentacao do transporte 

5. ac3o reparadora 

Discorre ainda sobre a aplicacao da 

legislac3o comunitaria e sobre a gestao 

de residuos numa comunidade sem 

fronteiras internas. 

Convencao da Basileia (1993): 

Os Estados-Membros devem atingir as 

metas propostas pela Comunidade 

Europeia de forma auto-sustentavel. No 

entanto, existem varios fundos destinados 

a paises da comunidade que apresentam 

dificuldades em elaborar e implementar 

parte ou todo o conjunto piano, entre 

quais destacam-se dois: 

• Fundos Estruturais: Fundo Social 

Europeu, Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e Fundo 

de Garantia Agricola 

• Fundo de Coes3o: tern por objetivo 

promover a coes3o social e 

economica entre os Estados-

Membros, sendo este destinado aos 

paises da comunidade cujo PIB e 

menor que 90% da media dos 

Estados-Membros da comunidade. 

Alguns fundo podem ser destinados a 

paises em desenvolvimento, que n3o 

fazem parte da Comunidade Europeia. 

• Estados-Membros 

• Conselho das Comunidades 

Europeias 

Diretrizes para a Gestao de Residuos 

• Minimizar enfase em tecnologias 

de producao industrial limpas 

• Reciclar / reutilizar 

• Tratamento / incineracao, com 

aproveitamento energetico 

(eletricidade / calefacao) 

• Disposicao final de "residuos 

ultimos" em aterros sanitarios. 

Comunidade Europeia - formada pelo 

Conselho de Ministros dos Estados-

Membros, e o agente responsavel pela 

formulacao de diretivas. 

Os Estados-Membros responsabilizam-

se pela elaboracao de pianos 

contemplando as diretivas de forma 

independente e de acordo com as 

peculiaridades de seus paises. 

Esses pianos tern prazo estabelecido 

para serem apreciados pela 

comunidade Europeia, que pode ou 

nao aprova-los. 

Um Estado-Membro pode se 

responsabilizar diretamente pela 

investigac3o e pesquisa a respeito de 

um residuo especifico, como vem 

ocorrendo por exemplo na Franca 

(pneus usados), Italia (eletro-

eletronico) e Alemanha (residuos de 

construc3o e demolicSo). 

controle dos movimentos trans-

fronteiricos de residuos pengosos. 

Os Estados-Membros devem atingir as 

metas propostas pela Comunidade 

Europeia de forma auto-sustentavel. No 

entanto, existem varios fundos destinados 

a paises da comunidade que apresentam 

dificuldades em elaborar e implementar 

parte ou todo o conjunto piano, entre 

quais destacam-se dois: 

• Fundos Estruturais: Fundo Social 

Europeu, Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e Fundo 

de Garantia Agricola 

• Fundo de Coes3o: tern por objetivo 

promover a coes3o social e 

economica entre os Estados-

Membros, sendo este destinado aos 

paises da comunidade cujo PIB e 

menor que 90% da media dos 

Estados-Membros da comunidade. 

Alguns fundo podem ser destinados a 

paises em desenvolvimento, que n3o 

fazem parte da Comunidade Europeia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA/92/017 



• Tabela 1.6 - Gestao de Residuos: Franca 

Hierarquia Politica Ananjos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos Financeiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Comunas 

• Cantoes ( Varias Comunas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Arrondissements (varios 

cantoes) 

• Departamentos (Estados) 

• Regioes Administrativas 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Minimizacao da producao 

• Classificacao seletiva 

• Recuperacao e reconversao 

• Tratamento (biologico ou 

incineracao) 

• Disposicao final 

Governo Central 

• Ministro do Meio Ambiente 

• Ministro da Industria 
Agentes responsaveis pela politica de residuos no 
pais funcao normativa e articulacao 
interinstitucional 

Coletividades Locais (RegiSes Administrativas) 

Planejamento, suporte para a abertura de centros 

de estocagem sao assistidos por comissoes 

constituidas por: 

• Servicos do Estado 

• Agendas 

• Conselho regional 

• Organizacoes profissionais 

• Associacoes de protecao do meio ambiente 

• Personalidades qualificadas 

Departamentos 

Planificacao e controle de instalacoes 

Industrias 

Produtor: responsavel pelo tratamento instalacoes 

de tratamento: investimento e valorizacao 

Estabelecimentos Publicos 
• ADEME: agenda de meio ambiente e do 

controle de energia - pesquisa, suporte para 
o preparo de regulamentac5es tecnologicas, 
vistorias, conselho e difusao 

• Agendas de Agua (6): ajuda aos 
investimentos (tratamento) e ajuda para 
eliminacao (produtores) 

Legislacao de Residuos 

Leide 1975 

• Estabeleceu a politica de residuos 

• Principios de que o poluidor 

pague - responsabilidade do 

produtor 

• Criacao da ANRED (Agencia 

Nacional para a Recuperacao e 

Eliminacao de Residuos) 

Lei de 1992 

• Prioriza a valorizacao de residuos 

• Aplica nocao de "residuos 

ultimos" atua desde a base 

(ecoprodutores) 

• Combate a inflacao de 

embalagens 

• Valoriza os residuos 

• Organiza o transporte de residuos 

• Informa ao publico 

Lei de 1995 

• Transfere a planificacao dos 

departamentos para as 

coletividades locais 

• Amplia a extensao da tabela de 

residuos industrials especiais 

(estocagem e tratamento) 

• Define uma politica de 

reabilitacao de sitios poluidos 

Os departamentos devem ser auto-

suficientes, entretanto existe a 

possibilidade de ajuda financeira as 

comunas que acolham novas 

instalacoes em seu territorio. Este 

auxilio i, oriundo dos fundos de 

modernizac3o da gestao de residuos. 

A ADEME tambem pode ajudar 

financeiramente as comunas a 

manterem operacoes exemplares. 

Agendas de Agua, coma a do Sena-

Normandia, podem ajudar 

financeiramente as atividades 

relacionadas aos residuos especiais, 

tais como: desenvolvimento de 

tecnologia propria, estudos para 

alternativas de gestao de residuos, 

meios de eliminacao (transporte e 

tratamento nas instalacoes coletivas 

convencionadas pela agencia). 

Fonte: Projeto BRA 92/017 



• Tabela 1.7 - Gestao de Residuos: Alemanha 

Hierarquia Politica Arranjos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos Financeiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Municipios/Distritos 

• Regiao Adniinistrativa 

• Estado) 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Minimizagad: enfase em 

tecnologias de industrial limpas 

• Reciclagem / reutilizacao 

• Tratamento / incinerac3o com 

aproveitamento energetico 

• Disposicao final 

Federal (Governo Central) 

Normativo e legislativo, elabora as 

diretrizes gerais, atraves dos ministros 

que tern interface com o assunto. 

Elabora o planejamento ambiental e a 

fiscalizacao 

Estado 

Tambem tern fungao normativa e 

legislativa; detalha as diretrizes gerais 

da federacao, podendo torna-las mais 

restritivas e tern carater fiscalizador. 

Regifies Administrativas 

Congregadas em uma diretoria com 

varios departamentos, responsabi-

lizam-se pela analise, regulamento, 

aprovacao de pianos e fiscalizacao. 

Distritos e Municipios 

Elaboram pianos para a contratacao de 

projetos e se responsabilizam pela 

coleta e disposicao de residuos. Os 

municipios se responsabilizam pela 

coleta de residuos e os distritos pelo 

tratamento e disposicao final. 

Lei de 1949 - Organizacao Territorial: As estruturas para o gerenciamento de 

residuos devem ser auto-sustentaveis. 

Existem financiamentos para as 

atividades ligadas a remediagao de 

sitios degradados. Nesses casos. 50% 

fica a cargo do estado e 50% a cargo 

do municipio ou ainda, 50% a cargo do 

estado e 50% a cargo da industria. 

• Municipios/Distritos 

• Regiao Adniinistrativa 

• Estado) 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Minimizagad: enfase em 

tecnologias de industrial limpas 

• Reciclagem / reutilizacao 

• Tratamento / incinerac3o com 

aproveitamento energetico 

• Disposicao final 

Federal (Governo Central) 

Normativo e legislativo, elabora as 

diretrizes gerais, atraves dos ministros 

que tern interface com o assunto. 

Elabora o planejamento ambiental e a 

fiscalizacao 

Estado 

Tambem tern fungao normativa e 

legislativa; detalha as diretrizes gerais 

da federacao, podendo torna-las mais 

restritivas e tern carater fiscalizador. 

Regifies Administrativas 

Congregadas em uma diretoria com 

varios departamentos, responsabi-

lizam-se pela analise, regulamento, 

aprovacao de pianos e fiscalizacao. 

Distritos e Municipios 

Elaboram pianos para a contratacao de 

projetos e se responsabilizam pela 

coleta e disposicao de residuos. Os 

municipios se responsabilizam pela 

coleta de residuos e os distritos pelo 

tratamento e disposicao final. 

Lei Federal fixando toda a organizacao 

territorial atual. 

Lei de 1986 -

(Abfallgezetz-AgfG) 

Lei Federal de 

residuos. Foi revisada em 1990 e em 

1992. Esta lei e detalhada em cada 

estado, tornando-a, muitas vezes, 

mais restritiva. 

A coleta. a disposigao e a reciclagem 

de residuos sao de competencia dos 

municipios / distritos. Embora exista 

uma tendencia que caminha em 

direcao da privatizacao, a fungao 

reguladora / fiscalizadora, repousara 

sempre sobre o poder publico. 

A responsabilidade publica em materia 

de residuos industrials e bastante 

reduzida; em principio, o produtor e o 

responsavel pela disposigao. 

0 estado limita-se a planejar a 

organizagao do manejo dos residuos 

industrials, podendo em alguns casos 

ser acionista de instalagoes de 

tratamento, em parceria com a 

iniciativa privada. 

0 gerador, o transportador e o receptor 

de residuos industrials perigosos 

devem assegurar que a disposigao final 

adequada esta garantida. 

As estruturas para o gerenciamento de 

residuos devem ser auto-sustentaveis. 

Existem financiamentos para as 

atividades ligadas a remediagao de 

sitios degradados. Nesses casos. 50% 

fica a cargo do estado e 50% a cargo 

do municipio ou ainda, 50% a cargo do 

estado e 50% a cargo da industria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA/92/017 



• Tabela 1.8 - Gestao de Residuos: Holanda 

Hierarquia Politica Arranjos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos Financeiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Municipios 

• Provincias 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Minimizagao: enfase em 

tecnologias industrial limpas 

• Reciclagem / reutilizacSo 

• Tratamento / incineragao, com 

aproveitamento energetico 

(eletricidade / calefacao) 

• Disposicao final em aterros 

sanitarios 

Governo Central 

Ministerio da Habitacao, Planejamento 

Espacial e Meio Ambiente: e o agente 

coordenador da politica de residuos. 

Ao governo central e ao provincial 

cabe a elaborac3o de piano de residuos 

perigosos e aos municipios compete a 

elaboracao de pianos regionais para os 

demais tipos de residuos. 

Faz parte ainda da estrutura de 

planejamento, um conselho consultivo 

sobre residuos (Waste Consultation 

Board). 

Na Holanda parte do gerenciamento do 

setor privado (parceria publico-

privado) onde basicamente, o setor 

publico detem a propriedade das 

instalagoes e o setor privado se 

encarrega da operagao das mesmas. 

Lei de 1995 Environmemtal 

Management Act 

Este te.xto contempla e estabelece 

normas para todas as atividades 

relacionadas com residuos solidos. 

entre as quais destacam-se: 

• Elaboragao de pianos de 

gerenciamento de residuos; 

• Requisitos de qualidade 

ambiental; 

• Tributagao sobre impactos 

ambientais; 

• Licengas para abertura de 

estabelecimentos; 

• Provisoes financciras. 

As estruturas responsaveis pela coleta, 

transporte, tratamento e destinagao 

final de residuos na Holanda sao auto-

sustentaveis (taxas pagas pelos 

municipios e usuarios do sistema). 

Na Holanda, adotam-se taxas 

ambientais diferenciadas para cada 

tipo de tratamento de residuos, de 

acordo com a atual politica de gestao. 

Assim, a taxa paga a disposigao em 

aterros e maior que para a incinerag3o, 

e normalmente ha incentivos nos casos 

de reciclagem e/ou reutilizag3o 

A taxa ambiental constitui-se num 

"desincentivo" as praticas de 

disposigao direta em aterros, e seus 

recursos financiam um fundo de 

investimento para os programas / 

projetos de tratamento de residuos 

priorizados pela politica ambiental, 

que nos pais e uma atividade 

sistematica e permanente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA/92/017 



• Tabela 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.9 - Gestao de Residuos: Dinamarca 

HierarquiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Politica Arran jos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos Financeiros 

• Municipios 

• Distritos 

• Governo Central 

Diretrizes patra a Gestiio de 

Residuos 

• Minimizagao: enfase em 

tecnologias industrial limpas 

• Reciclagem / reutilizacao 

• Tratamento / incineracao. com 

aproveitamento energetico 

(eletricidade / calefagad) 

• Disposigao final em aterros 

sanMrios 

Governo Central, atraves do Ministerio 

do Meio Ambiente: e o agente 

coordenador da politica na Dinamarca. 

terado o papel normative. 

Os municipios sc responsabilizam pelo 

gerenciamento dos residuos industrials 

e municipals. 

O papel noimativo e fiscalizadar esta a 

cargo da agencia de proteg;Io 

ambiental da Dinamarca (EPA). 

A Dinamarca privilegia a participag3o 

de empresas publicas no 

gerenciamento de residuos solidos. 

O distrito e responsavel pelo 

licenciamento de instalagdes 

industrials e de tratamento e 

disposig3o final de residuos e tambem 

agente fiscalizador. 

Os municipios atuam conjuntamente e 

constituem empresas publicas para o 

gerenciamento de residuos. desde a 

coleta ate a destinag3o final. 

A Dinamarca conta com varios textos 

legais. contemplando a quest3o dos 

residuos solidos. destacando-se os 

seguintes: 

• Armazenamentlo de residuos 

(1990); 

• DisposigSo, planejamento e 

registro de residuos (1993); 

• Lei modificada de protegao do 

meio ambiente (1994); 

• Residuos de aplicagao na 

agriculture (1995); 

• Embaliagens de cervejas e 

refrigerantes (1991). 

As solugfles para a reciclagem / 

reutilizagao de pneus e baterias. onde 

ainda n3o ha legislagao especifica, 

funcionam sob o chamado "acordo de 

cavalheiros" (voluntary agreement) 

entre a industria e o governo. As 

tendencias desse tipo de instruimento e 

de expansao em toda a Comunidade 

Euroopeia. 

As estruturas responsaveis pelas 

atividades relacionadas ao 

gerenciamento de residuos s61idos s3o 

auto-sustentaveis. A taxa de coleta, 

tratamento e disposig3o final de 

residuos domiciliares e cobrada junto 

com o imposto predial e constilui irm 

valor unico, <em torno de US$ 350,00 / 

ano) para cada unidade liabitacional. 

As taxas ambientais. cobradas de 

forma diferenciadas para cada tipo de 

tratamento de residuos. como na 

Holanda. financiam um fundo de 

investimentos para os programas / 

projetos de tratamento de 

dcterminados residuos educag3o 

ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA 92'017 



• Tabela 1.10 - Gestao de Residuos: Estados Unidos da America zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hierarquia Politica Arranjos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos Financeiros 

• Municipios 

• Condados 

• Governo Estadual 

• Governo Federal 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Reducao na fonte 

• Reciclagem / compostagem 

• Tratamento / combustao 

• Aterro sanitario 

• Governo Federal: responsavel pela 

elaboracao de leis; 

• Agendas Federals: interpretam as 

leis do congresso e prescrevem os 

padroes minimos de gerenciamento 

de residuos, a serem seguidos em 

todos os estados; 

• EPA (Environmental Protection 

Agency): estabelece os criterios para 

aterros sanitarios e para as 

instalacoes de tratamento. E o 

agente fiscalizador; 

• HEW (Health Education, and 

Welfare): estabelece padroes para 

armazenamento de residuos, 

enquanto o DOD (Departament of 

Defense), atraves do Corpo de 

Engenheiros das Forcas Armadas, 

encarrega-se da protecao das vias 

navegaveis. 

Os condados se responsabilizam pela 

coleta, tratamento e disposicao de resi-

duos. Outros departamentos. como o de 

Comercio. dos Transportes e de Energia. 

tambem participam de forma indireta na 

tomada de decisoes na area de residuos. 

Em nivel local, varias pessoas estao 

envolvidas nas decisoes sobre residuos 

solidos: funcionarios de empresas, 

grupos organizados, cidadaos, agendas 

reguladoras, operadores de aterros 

sanitarios, representantes de sistema de 

coleta, industrias de recuperacao, grupos 

ambientalistas etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legislacao Estadual 

Os estados desenvolvem pianos especificos. 

Estatuto e Regulamento Federal 

• c 

• Emenda de 1970 (ACRA Lei de conservacao 

e recuperacao de recursos): incentiva a 

reciclagem, a participacSo da populacao no 

controle da poluicao e cria a EPA 

(Environmental Protection Agency). 

Em 1976, novos textos legais sao elaborados, 

enfatizando a recuperacao e conservacao de 

recursos e a EPA apresenta uma serie de 

principios para o gerenciamento de residuos. 

• Leis de 1980: 

I) Compreensao e responsabilidade 

sobre o meio ambiente, 

principalmente no que diz respeito aos 

residuos perigosos. 

II) Politica e regulamento de utilidade 

publica - relacionada ao levantamento 

de custos para venda de energia a 

partir dos residuos. Fechou usinas de 

compostagem e os estados criaram 

novas agendas para o controle das 

atividades do lixo. 

• Lei de 1984 (HSWA): estabelece novos 

padroes para os residuos solidos perigosos 

Nos Estados Unidos da America, todas as 

atividades devem ser auto-sustentaveis. 

Nas esferas governamentais. o orcamento e 

sustentado por fundos formados pela 

cobranca de taxas: 

• Taxa de propriedade; 

• Taxa de vendas (comercio); 

• Taxa de servicos municipals; 

• Taxa de arrecadacao especial (ruto 

orcamentaria). 

Outros recursos s3o oriundos de 

emolumentos dos usuarios e de arrecadacao 

dos programas de recuperacSo. 

Existem varias opcoes de financiamento 

para abertura de negocios relacionados aos 

residuos emprestimos da iniciativa privada. 

"leasing", entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA/92/017 



•Tabela 1.11 - Gestao de Residuos: Japao 

Hierarquia Politica Arranjos Institucionais Instrumentos Legais Mecanismos Financeiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Municipios 

• Provincias (Estados) 

• Regionais (poder misto: 

provincias e municipios) 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Preservag3o do meio 

ambiente 

• Protecao a saude publica 

• RestricSes a descargas de 

residuos 

• Classificacad apropriada 

• Estocagem, coleta. trans-

porte. reciclagem, disposic2o 

final de residuos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Governo Central 

Ministerio da Saude e do Bem-estar: 

• Agente coordenador e executor da 

politica nacional de residuos 

• Funcao normativa. fiscalizacao e de 

articulacao interinstitucional 

Provincla 

• Planejamento e fiscalizacao 

• Fornece aos municipios tecnicas 

adequadas de gerenciamento 

• Coloca em pratica a politica de 

residuos do ministerio da saude e do 

bem-estar 

Municipio 

• Gerencia de forma adequada os 

residuos (coleta, transporte e 

disposigao de residuos domiciliares) 

em sua area de administracao. de 

acordo com o piano anual de 

disposigao elaborado em conjunto 

com as provincias 

• Propaga os conceitos de limpeza 

Gerenciamento e Limpeza Publica: Lei n.° As estruturas regionais (municipios e 

provincias ) devem ser auto-sustentaveis, 

podendo em alguns casos especificos 

receberem subsidios do governo nacional 

para a construg3o de instalag5es de 

tratamcntos na maioria das vezes s2o 

requisitados devido a ocorrencia de sinistros 

que venham a afetar as instalagoes. 

Normalmente, as instalagoes s3o mantidas 

por taxas, fundos de cooperag3o das 

empresas e outras formas de contribuig3o 

que os governos de provincias e o governo 

central se esforgam para obter. 

• Municipios 

• Provincias (Estados) 

• Regionais (poder misto: 

provincias e municipios) 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Preservag3o do meio 

ambiente 

• Protecao a saude publica 

• RestricSes a descargas de 

residuos 

• Classificacad apropriada 

• Estocagem, coleta. trans-

porte. reciclagem, disposic2o 

final de residuos 

Governo Central 

Ministerio da Saude e do Bem-estar: 

• Agente coordenador e executor da 

politica nacional de residuos 

• Funcao normativa. fiscalizacao e de 

articulacao interinstitucional 

Provincla 

• Planejamento e fiscalizacao 

• Fornece aos municipios tecnicas 

adequadas de gerenciamento 

• Coloca em pratica a politica de 

residuos do ministerio da saude e do 

bem-estar 

Municipio 

• Gerencia de forma adequada os 

residuos (coleta, transporte e 

disposigao de residuos domiciliares) 

em sua area de administracao. de 

acordo com o piano anual de 

disposigao elaborado em conjunto 

com as provincias 

• Propaga os conceitos de limpeza 

137/1970, com emendas em 
As estruturas regionais (municipios e 

provincias ) devem ser auto-sustentaveis, 

podendo em alguns casos especificos 

receberem subsidios do governo nacional 

para a construg3o de instalag5es de 

tratamcntos na maioria das vezes s2o 

requisitados devido a ocorrencia de sinistros 

que venham a afetar as instalagoes. 

Normalmente, as instalagoes s3o mantidas 

por taxas, fundos de cooperag3o das 

empresas e outras formas de contribuig3o 

que os governos de provincias e o governo 

central se esforgam para obter. 

• Municipios 

• Provincias (Estados) 

• Regionais (poder misto: 

provincias e municipios) 

• Governo Central 

Diretrizes para a Gestao de 

Residuos 

• Preservag3o do meio 

ambiente 

• Protecao a saude publica 

• RestricSes a descargas de 

residuos 

• Classificacad apropriada 

• Estocagem, coleta. trans-

porte. reciclagem, disposic2o 

final de residuos 

Governo Central 

Ministerio da Saude e do Bem-estar: 

• Agente coordenador e executor da 

politica nacional de residuos 

• Funcao normativa. fiscalizacao e de 

articulacao interinstitucional 

Provincla 

• Planejamento e fiscalizacao 

• Fornece aos municipios tecnicas 

adequadas de gerenciamento 

• Coloca em pratica a politica de 

residuos do ministerio da saude e do 

bem-estar 

Municipio 

• Gerencia de forma adequada os 

residuos (coleta, transporte e 

disposigao de residuos domiciliares) 

em sua area de administracao. de 

acordo com o piano anual de 

disposigao elaborado em conjunto 

com as provincias 

• Propaga os conceitos de limpeza 

1974.1983:1987.1991 e 1992 

Objetivos: preservag3o do meio ambiente e 

proteg3o da saude publica. atraves do 

gerenciamento adequado de residuos. e 

conservagao do meio ambiente. 

Contempla, entre outros: 

• Classificagao dos residuos 

• Deveres do cidadao 

• Deveres da empresas 

• Deveres do governo (regional e nacional) 

• Planejamento local e regional (residuos) 

• Criag3o de centros de gerenciamento de 

residuos 

• Contratos entre empresas e prefeituras 

• Assistencia e subsidios 

• Regulamento penal. 

As estruturas regionais (municipios e 

provincias ) devem ser auto-sustentaveis, 

podendo em alguns casos especificos 

receberem subsidios do governo nacional 

para a construg3o de instalag5es de 

tratamcntos na maioria das vezes s2o 

requisitados devido a ocorrencia de sinistros 

que venham a afetar as instalagoes. 

Normalmente, as instalagoes s3o mantidas 

por taxas, fundos de cooperag3o das 

empresas e outras formas de contribuig3o 

que os governos de provincias e o governo 

central se esforgam para obter. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Projeto BRA 92 017 



Mapeamento Final da Varricao do Bairro de Jaguaribe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3.13 
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MflMQUUkESKOAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Otimizaeao do Sistema de Coleta 

Convencoes: 

Coleta Diaria Diurna 

-<— Coleta Diaria Noturna 

Coleta Alternada Diurna 

-<— Coleta Alternada Noturna 

Figura 3.14 



FIGURA-4 .2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fluxograma do gerenciamento de residuos solidos urbanos 
Residuos da cidade de Joao Pessoa 
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FIGURA-4.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fluxograma do gerenciamento de residuos solidos urbanos 

Residuos da cidade de Joao Pessoa 
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PROPOSTA DE GERENCIAMENTO C O M COMPARTILHAMENTO NA DESTINACAO FINAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA. 4.7 
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