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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Residues solidos sao urn dos maiores piobleraas que atual sociedade enfrenta, devido a. falta de destinacao 

final para eles, e assim scndo descartados de forma erronea e causando danos ao meu ambiente e a 

populagao deste local, Residues solidos e tudo aquilo que descariamos, que nao pode ser reciclado nem 

reutilizado, Mesmo sabendo dos problemas gerados nao sao tomadas medidas que resolvam o problema, por 

falta de verbas de interesse politico, publico e da sociedade que se acomoda diante tais deeisoes. que podeni 

ser mudadas cetn -objetiv© de beneficiar toda a comunidade. Os Uxoes se tornaai o meio mats faeil para 

destinaclo final dos residuos, pois nao tern licenciamento ambiental e podem existir em qualquer lugar, 

causando riscos. O metodo mais coerente e correto sao os aterros sanitarios, mais devido ao seu alto custo 

para implantacao e monitoramento nao sao possiveis instafar nos municipios de pequeno pone, com isso 

taz-se necessario a juncao dos municipios vizinhos para urn consorcio intermunicipaf de residuos solidos 

que irar beneficiar a todos, em relayao ao custo fi nance iro a preservacao do rneio ambiente sem causar 

danos, nem poluir o solo, ar e agua, assim melhorando a qualidade de vida destes municipios, Dentre os 

municipios investigados e possivel notar a falta de informacao, interesse e metodos para conscguir dar urn 

final adequado aos residuos gerados por cada Hiunicipio consorciado. 

Palavras-chave: residuos solidos, aterro •sanitaria, consorcio 



ABSTRACT 

Solid waste is one of the biggest problems that current society faces, duezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to. lack, of final 

destination for them, and thus being erroneously discarded and causing damage to my 

environment and the population of this place. Solid waste is everything we dispose of, 

which can not be recycled or reused. Even knowing the problems generated are not taken 

measures that solve the problem, for lack of funds of political, public interest and society 

that accommodates to such decisions, which can be changed in order to benefit the whole 

community. Dumps become the most conducive means for final disposal of waste, as it 

does not have environmental licensing and can exist anywhere, causing risks. The most 

coherent and correct method is landfills, but due to its high cost for implantation and 

monitoring it is not possible to install in small municipalities, with this it is necessary to 

join the neighboring municipalities to an intermunicipal solid waste consortium that Irar 

benefit to all, in relation to the financial cost the preservation of the environment without 

causing damages, nor to pollute the soil, air and water, thus improving the quality of life 

of these municipalities. Among the municipalities investigated, it is possible to note the 

lack of information, interest and methods to achieve an adequate end to the waste 

generated by each consortium municipality. 

Keywords: Solid waste, landfill, consortium. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 grande desenvolvimento e crescimento populacional e tecnologico sao os principals 

fatores responsaveis por uma das grandes problematicas da atualidade, Ha inumera geracSes 

de residuos solidos produzidas diariamente pela sociedade, sem uma destinacao final 

adequada, mediante a emergencia de acoes voltadas para a desaceleracao da degradacao 

ambiental. Muitos problemas ambientais sao decorrentes do tratamento incorreto de residuos 

solidos, a contaminacao de solos e lencois freaticos, proliferacao de vetores causadores de 

doencas e emissoes de gases toxicos a atmosfera sao alguns destes (FADINI, FADINI; 2001). 

Na maioria das cidades do Curimatau Paraibano se utiliza meios inadequados para o 

descarte dos residuos gerados nas cidades. Um dos meios mais comum e utilizado sao os 

lixoes a ceu aberto, uma area de disposieao final de residuos solidos sem nenhuma preparacao 

anterior do solo. Institucionalizados ou clandestinos, esses locais recebem volumes diarios de 

lixo que sao amontoados um por cima do outro. A populaeao civil, e em alguns casos a 

propria prefeitura, sao responsaveis por jogar o lixo coletado no local. 

Os aterros controlados foram criados com o objetivo de minimizar os problemas dos 

lixoes, sendo que, ainda nao esta dentro das normas apropriadas para o descarte pois sao 

grandes valas onde o lixo e disposto de forma controlada e os residuos recebem uma cobertura 

de solos. No entanto, os aterros controlados nao recebem impermeabilizacao do solo nem 

sistema de dispersao de gases e de tratamento do chorume gerado, ou seja, os aterros 

controlados sao uma categoria intermediaria entre o lixao e o aterro sanitario, sendo 

geralmente uma celula proxima ao lixao, que foi remediada, recebendo cobertura de argila e 

grama. Por isso, faz necessario a implantacao de um aterro sanitario, entende-se que, este e o 

metodo mais adequado, decorrente do tratamento do solo e dos materias daquela area sem 

causar danos ao meio ambiente, mas ha muitas dificuldades para essa implantacao, nao 

somente porque requer a contrata?ao de um projeto especifico de engenharia sanitaria e 

ambiental e tambem exige um investimento inicial relativamente alto, assim ficando inviavel 

para cidades com pouca infraestrutura (BARROS, 2012; GIRARD, 2013). 

Decorrente do alto investimento para se implantar um aterro sanitario, faz necessario 

um consorcio intermunicipal de residuos solidos, onde as cidades consorciadas estarao 

contribuindo para melhorar a qualidade de vida da cidade e tambem contribuindo com o meio 

ambiente. Desta forma seria possivel a implantacao. Consorcios intermunicipais sao parcerias 

entre municipios para a realizacao de acoes conjuntas, incrementando a qualidade dos 
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services publicos prestados a populaeao. Surgiram como forma de superar a atomizacao de 

municipios e recobrar escalas produtiva e financeira adequadas (FADINI, FADINI, 2001). 

Diante de tais problemas e necessario o auxilio de pessoas que conhecam o assunto e 

possam contribuir na implantacao de um aterro sanitario adequado e dentro nas normas 

exigidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Problema 

Devido a grande geracao de residuos solidos urbano, faz necessario um local adequado 

para a destinacao final, um aterro sanitario. Em razao das dificuldades tecnicas e dos altos 

custos, muitos municipios comecam a fazer um aterro, mas nao tern condicoes de mante-lo e 

ele acaba virando mais um lixao. 

Como os recursos para este fim sao escassos, a solucao para os municipios e a uniao 

com outros municipios vizinhos para a formacao de um consorcio visando a implantacao de 

aterros e gestao conjunta dos mesmos. 

O consorcio e a melhor forma para enfrentar varios problemas socioeconomics dos 

municipios de pequeno porte. Mas o consorcio municipal de residuos solidos e o suficiente 

para melhorar a qualidade de vida da populacHo e do meio ambiente? Instalar e manter um 

aterro sanitario que atendam as exigencias legais, faz parte da ementa do consorcio? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

Investigar a destinacao final dos residuos gerado nas cidades de Cuite-PB, Nova 

Floresta-PB, Barauna-PB, Sossego-PB e Barra de Santa Rosa-PB, e entender a legislacao 

pertinente ao consorcio publico, identificando as dificuldades. 

1.2.2. Objetivos especificos 

• Observar o local da destinacao final dos residuos destas cidades; 

• Investigar o gerenciamento de residuos solidos das cidades consorciadas; 

• Examinar a importancia tanto do consorcio intermunicipal quanto da implantafao do 

aterro sanitario na cidade de Cuite-PB, que ira favorece as cidades consorciadas; 

1.3. Justificativa 

A lei que regulamenta os consorcios publicos e a Lei Federal BRASIL 11.107 de abril 

de 2005. Os consorcios publicos surgem como uma forma de soiucao, de modo colegiado; um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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novo arranjo institucional para a gestao municipal, como instrumento de planejamento 

regional para a solucao de problemas comuns. Os municipios sao os beneficiados de forma 

mais direta pelos consorcios, por esta nova forma de associaeao, o consorcio publico 

intermunicipal e um meio para a realizacao de servicos comuns entre si. 

E importante conhecer as necessidades do municipio, acompanhar o desenvolvimento 

social e eeonomico, com isso entender os problemas e procurar solucoes adequadas junto ao 

setor responsavel. Um dos problemas que afeta diretamente toda populaeao, e a forma de 

disposicao final dos residuos solidos. A implantacao do aterro sanitario exige, alem do 

investimento financeiro, o envolvimento maior entre o municipio e a comunidade. 

O consorcio intermunicipal de gestao de residuos solidos foi idealizado com objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento de municipios de pequeno porte em relacao aos residuos 

urbanos e assim melhorar o meio ambiente. Como esta previsto, na Lei n. 11.107 Lei dos 

consorcios publicos e o mecanismo que faltava para a execucao das funcoes publicas de 

interesses comuns dos municipios e a oportunidade de se associarem na gestao dos servicos e 

na execucao de suas obras. 

Este estudo tern como proposito esclarecer e auxiliar estas cidades que nao tern um 

conhecimento previo do que e um consorcio, as vantagens que ele proporciona, a importancia 

de um aterro sanitario, e os impactos positivos causado nestas cidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1. Definicao de residuos solidos 

Segundo a Lei N° 12.305, de 2 de agosto de 2010, sao considerados residuos solidos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Material, substantia, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinagao final se procede, se propoe proceder ou se esta 
obrigado a proceder, nos estados solidos ou semissolidos, bem como gases contidos 
em recipientes Hquidos cujas particularidades tornem invidvel o seu lanqamento na 
redepublica de esgotos ou em corpos d'dgua, ou exijam para isso solugdes iecnicas 
ou economicamenie invidveis em face da melhor tecnologia disponivel 
(ARAUJO.2011). 

Segundo Rocha (2009), chamamos de lixo os restos das atividades humanas 

considerados pelos geradores como inuteis, indesejaveis ou descartaveis. Mais recentemente, 

em lugar da designacao de lixo tern sido utilizado o termo residuos solidos. 

Segundo a Norma Brasileira Regulamentar (NBR) 10.004 (ABNT,2004), sao 

considerados residuos solidos: 

14 



Residuos, nos estados solidos e semissolido, que resultant de atividades da 
comunidade de origem: industrial, domestica, hospitalar, comercial, agricola, de 
serviqos e de varricao. Ficam incluidos, nessa definiqao, os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de dgua, aqueles gerados em equipamentos e instalagdes de 
controle de poluiqao, bem como determinados liquidos cujas particidaridades 
tornem invidveis o seu langamento na rede publica de esgotos ou corpos d'dgua ou 
exijam, para isso, soluqoes tecnicas e economicamente invidveis, em face da melhor 
tecnologia disponivel. (ROCHA,2009) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria do material que descartamos e que precisa ser descartada nao e perigosa, e 

simplesmente lixo ou refugo. A maior parte dos simples constituintes desses residuos solidos 

(definimos como residuo solido aquele que e coletado e transportado por outros meios que 

nao seja a agua) e entulho de construcao e demolicao, sendo quase todo tambem reutilizado, 

ou eventualmente enterrado no solo. O segundo maior volume de residuos e aquele gerado por 

setores comerciais e industriais, seguindo pelos residuos domesticos provenientes das 

residencias (BAIRD, 2011). 

Assim, diante de um orcamento restrito, como ocorre em grande numero das 

municipalidades brasileiras, o sistema de limpeza urbana nao hesitara em relegar a disposicao 

final para o segundo piano, dando prioridade a coleta e a limpeza publica. Por essa razao, e 

comum observar nos municipios de menor porte a presenca de "lixoes", ou seja, locais onde o 

lixo coletado e lancado diretamente sobre o solo sem qualquer controle e sem quaisquer 

cuidados ambientais, poluindo tanto o solo, quanta o ar e as aguas subterraneas e superficies 

das vizinhancas (MONTEIRO, ZVEIBIL 2001). 

Os lixos ou residuos domiciliares gerados devem ter espacos reservado no seu 

municipio de origem para sua destinacao final, os quais sao classificados como lixoes, aterros 

controlados ou aterros sanitarios. 

Segundo Rocha (2009), os lixoes representam o meio mais barato e ambientalmente 

danoso para disposifao, pois nao implicam custos de tratamento nem controle. Os residuos 

sao laneados diretamente sobre o solo, sem medidas de protecao ambiental. Possuem a 

desvantagem de atrair insetos, ratos e aves, que carregam todo tipo de bacterias patogenicas 

para as areas vizinhas, contaminando os alimentos, os recursos naturais e o proprio ser 

humano. Alem disso, geram odores desagradaveis, poluicao do solo, podendo causar 

contaminafao de aguas subterraneas e superficies na percolacao do chorume, produto liquido 

resultante da deeomposicao do lixo. 

15 



De acordo com D'Almeida (2000), lixao e uma forma inadequada de disposicao final 

de residuos municipals, que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de 

proteeao ao meio ambiente ou a saude publica. 

Vazadouros a ceu aberto ou lixoes consistent em locais onde ocorre o simples despejo 

do lixo por parte da populaeao (p. ex. em terrenos baldios) ou mesmo pelo sistema de coleta. 

Nao ha nenhum cuidado em termos de meio ambiente e saude publica, atraindo vetores 

transmissores de doencas e incentivando a atividade marginalizada da catacao, realizada 

muitas vezes sem o minimo cuidado necessario (ROSA, 2012). 

Segundo Rosa (2012), os aterros controlados e um nome pomposo dado a uma forma 

erronea, em termos de saude publica e meio ambiente, de destinacao final de residuos solidos. 

Embora seja menos ruim que o lixao, por simplesmente cobrir periodicamente os residuos 

gerados (diminuindo o mau-cheiro e vetores), nao toma providencias com relacao aos 

subprodutos liquidos e gasosos da degradacao do lixo (principalmente chorume e metano, 

respectivamente) e nem com relaclo a infiltracao da agua da chuva, o que favorece a 

formacao de percolado. 

A disposicao de residuos nos aterros controlados e semelhante a dos lixoes, sendo os 

residuos colocados diretamente no solo previamente impermeabilizado. Diariamente e feita 

uma cobertura, com terra, do residuo depositado para minimizar efeitos ambientais como o 

dos lixoes. O chorume gerado da decomposicao do lixo pode ser drenado de forma 

controlada, podendo ou nao ser tratado. Isto e importante para evitar a contaminacao de aguas 

superficiais ou subterraneas (ABNT, 1985). 

Os aterros sanitarios consistem em sistemas de impermeabilizacao de base e laterals 

(geralmente um filme plastico de polietileno de alta densidade), com sistema de recobrimento 

diario do lixo depositado e cobertura final da area quando saturada. O lixo enterrado sofre 

decomposicao anaerobica gerando o produto liquido, o chorume, e grande quantidade de 

gases, como o metano, que torna o gas inflamavel, o dioxido de carbono o sulfeto de 

hidrogenio e a amonia, que sao responsaveis pelo odor caracteristico destes locais (ROCHA, 

2009). 

Aterros sanitarios, para Rosa (2012) e um local apropriado para a destino final de lixo, 

provido de impermeabilizacao do ten-eno (por argila impermeavel e/ou manta de plastico), 

drenos de chorume (em especial na base, encaminhando-o para acumulo e/ou tratamento), de 
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gases (da base aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA topo do aterro) e de aguas da ehuva cobertura periodica de terra ate atingir 

a altura final e compactacao do lixo. A agua da chuva deve infiltrar o minimo possfvel, o 

chorume gerado deve ser direcionado para tratamento, e os gases gerados devem ser drenados 

desde a base do aterro ate sua altura maxima e preferencialmente queimado. Obviamente, 

instalacoes desse tipo requerem cuidados normalizados como a distancia de lencois freaticos, 

distancia de corpos d'agua, portarias, cercas, analises periodicas de estabilidade do terreno e 

dos residuos dispostos, sistemas de monitoramento, etc. 

2.1.1. Tipos de aterros sanitarios 

Existent tres metodos distintos para se construir um aterro sanitario: 

• Metodo de rampa; 

• Metodo de trincheira; 

• Metodo de area. 

Lima (2005), define os tres metodos. O metodo de rampa utiliza terrenos com declive, 

onde os residuos vao sendo depositados e compactados, seguindo a declividade existente, com 

o recobrimento necessario no final de cada etapa de trabalho prosseguindo ate que as celulas 

em construcao atinjam o topo do declive da parte superior e lateral. Esta construcao continua 

ate que os diversos patamares ocupem toda a area projetada. As rampas aos poucos 

preenchem as celulas e as mesmas complementam os patamares, os quais por sua vez 

consolidam o macico projetado sobre a area do aterro. Os patamares superpostos, construidos 

em areas planas, consolida um aterro tipo piramide. 

No metodo de trincheira as mesmas, sao colocadas com dois a tres metros de 

profundidade, chegando em alguns casos ate cinco metros, dependendo da profundidade do 

lencol freatico. O material escavado serve para cobertura do proprio aterro. Os residuos 

precisam ser compactados para que seja aumentada a vida M l do aterro. 

Metodo da Area e uma tecnica adequada para zonas baixas, onde dificilmente o solo 

local pode ser utilizado como cobertura. Sera necessario retirar o material de jazidas que, para 

economia de transporte, devem estar localizadas o mais proximas possfvel do local a ser 

aterrado. No mais, os procedimentos sao identicos ao metodo da rampa. 

A construcao de um aterro sanitario requer a participacad de uma equipe de pessoas 

que devem estar bem treinadas e compenetradas de suas funcoes espeeificas. O 

estabelecimento de tarefas e funcoes de cada um dos componentes das equipes encarregadas 
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da construcao, operacao e manutencao do aterro e de fundamental importancia, tendo em vista 

a preservacao ambiental da area onde o aterro sera implantado. A conducao tecnica devera 

estar sob a orientacao de um profissional da area da Engenharia Civil, Sanitaria ou Ambiental, 

com experiencia adequada para dirigir e supervisionar todas as tarefas inerenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a obra. 

Dependendo do corte do aterro, auxiliares tecnicos: topografo, desenhista, projetista, e 

laboratorista para estudo de solos, deverao dar suporte tecnico ao Engenheiro responsavel. 

Supervisores, capatazes, operadores de equipamento e pessoal devidamente capacitado 

deverao compor a equipe. 

2.1.2. Implantacao do aterro sanitario 

Segundo Monteiro e Zveibil (2001). Para aterros de porte medio ou grande, a sequencia de 

construcao deve ser a que se segue de acordo com O cercamento da area: deve ser executado 

para dificultar o ingresso de pessoas nao autorizadas na area do aterro. 

a) Servicos de limpeza da area: compreendem a remoeao da vegetacao natural 

(desmatamento e destocamento) atraves de capina, rocada e raspagem da camada de 

solo vegetal nas areas operacionais, tais como a area do aterro de lixo domiciliar e a da 

ETE. 

b) Os services de terraplanagem: deverao seguir rigorosamente o projeto, sendo que o 

material de corte excedente deve ser armazenado em local adequado para servir, 

futuramente, como material de cobertura das celulas de lixo. 

c) A montagem da balanca: deve seguir rigorosamente as instrucdes do fabricante, 

tomando-se os cuidados necessarios para o perfeito nivelamento das plataformas de 

pesagem. 

d) As estradas de acesso e de servico: devem ser executadas em pavimento primario, com 

acabamento em "bica corrida" ou entulho de obra selecionado. Nos aterros de pequeno 

porte, os acessos internos podem ser construidos com varios materials: saibro, rocha 

em decomposicao, material de demolicao e produtos de pedreira. 

e) Os servicos de impermeabilizacao: inferior do aterro de lixo domiciliar devem ser 

iniciados logo apos a conclusao da remoeao da camada de solo superficial da area 

operacional e consistent, basicamente, na instalacao da manta de polietileno de alta 

densidade (PEAD). 

f) Servifos de drenagem: sempre que possivel, a drenagem das aguas pluviais deve ser 

feita atraves de valas escavadas no terreno, evitando-se o uso de tubulafoes enterradas. 

18 



g) Drenagem de chorume: a coleta do chorume serazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feita por drenos implantados sobre a 

camada de impermeabilizacao inferior e projetados em forma de espinha de peixe, 

com drenos secundarios conduzindo o chorume coletado para um dreno principal que 

ira leva-lo ate um poco de reuniao, de onde sera bombeado para a estacao de 

tratamento. 

h) Os servicos de construcao civil: constam da execucao das fundacoes e da 

superestrutura dos predios de apoio e da estacao de tratamento. 

i) Execucao dos pocos de monitoramento ambiental: deverao ser implantados pelo 

menos tres pocos de monitoramento, um a montante e dois a jusante da area 

operacional do aterro. 

j ) Servicos complementares: esses servicos se destinam a promover o acabamento da 

area geral do empreendimento e incorporam os servicos de paisagismo e limpeza 

geral. 

k) Servicos complementares: esses servicos se destinam a promover o acabamento da 

area geral do empreendimento e incorporam os servicos de paisagismo e limpeza 

geral. 

2.1.3. Operacao de aterros medics e grandes 

De acordo com Monteiro e Zveibil (2001). o piano operacional deve ser simples, 

contemplando todas as atividades operacionais rotineiras em um aterro e garantindo uma 

operacao segura. 

a) Controle dos residuos: ao ingressar no aterro, o veiculo de coleta vai diretamente para 

a balanca rodoviaria, onde e pesado e onde sao anotadas todas as informacoes a 

respeito da sua carga. Caso nao haja balanca, o veiculo deve ir ate a guarita de entrada, 

onde o encarregado fara as anotacoes que o identifiquem e a sua carga de residuos, 

incluindo a estimativa do peso (ou volume) de lixo que esta entrando. 

b) Operacoes de aterro de lixo domiciliar e publico: o aterro normalmente e dividido em 

niveis, cada um dos quais com lotes de dimensoes variadas, que se acham 

subdivididos em celulas dimensionadas para aproximadamente 20 dias de operacao. 

c) Procedimentos operacionais: 

Os procedimentos operacionais a serem adotados sao os seguintes: 

• Preparo da frente de trabalho que se compoe de uma praca de manobras em 

pavimento primario, com dimensoes suficientes para o veiculo descarregar o lixo e 

fazer a manobra de volta; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Enchimento da Celula 1, que eonsiste no espalhamento do lixo por um trator de 

esteiras, em camadas de 50cm, seguido da sua compactacao por, pelo menos, tres 

passadas consecutivas do trator; 

• Cobrimento do topo da celula, com caimento de 2% na direcao das bordas, e dos 

taludeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internos com a capa provisoria de solo, na espessura de 20cm; 

• Cobrimento dos taludes externos com a capa defmitiva de argila, na espessura de 

50cm; 

• Alguns dias antes do encerramento da Celula 1, prolongar a frente de trabalho, com 

as mesmas dimensoes da anterior para atender a Celula 2; 

• Apos o encerramento da Celula 1, executar o dreno de gas; 

• Repetir as mesmas operacoes de enchimento da celula anterior e preparo da celula 

seguinte ate que todo o lote 1 seja preenchido; 

• Repetir as mesmas operacoes para o enchimento dos lotes 2, 3 e assim 

sucessivamente ate completar todo o nivel inferior; 

• Proceder ao enchimento da Celula 1 do nivel superior seguindo a mesma sequencia de 

operacoes utilizada para o nivel inferior; 

• Quando se estiver aterrando as celulas do ultimo nivel, proceder a cobertura final da 

celula encerrada com uma capa de argila compactada de 50cm de espessura, dando 

um caimento de 2% no sentido das bordas; repetir a sequencia de operacoes ate o 

enchimento completo de todos os lotes em todos os niveis. 

a) Tratamento do chorume: a principal caracteristica do chorume e a variabilidade de sua 

composicao em decorrencia do esgotamento progressivo da materia organica 

biodegradavel. 

b) Sistema de drenagem de aguas pluviais: o sistema de drenagem deve ser mantido 

limpo e desobstruido, principalmente as travessias enterradas. 

c) Drenagem de gases: o sistema de drenagem de gases e composto por pocos verticals 

de 50cm de diametro, espacados de 50 a 60m entre si, e executados em brita ou 

rachao. 

d) Monitoramento ambiental: o monitoramento das massas d'agua do entorno do aterro 

deve comecar antes do initio da operacao, com a coleta e analise de amostras dos 

corpos d'agua proximos, inclusive do lencol freatico, para se avaliar a qualidade atual 

dos mesmos e poder efetuar comparacoes futuras. 
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e) Monitoramento Geoteenico e topografico: todo o trabalho de enchimento das celulas 

do aterro deve ser acompanhado topograficamente, ate a execucao da declividade do 

plato final acabado. Tambem deve ser realizado um cuidadoso acompanhamento 

topografico da execucao da declividade de fundo dos drenos secundarios e do coletor 

principal, de modo a assegurar o perfeito escoamento do chorume coletado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Classificacao dos residuos 

O residuo pode ser classificado em funfoes de sua natureza fisica, composicao, 

periculosidade e origem (MONTEIRO, ZVEIBIL 2001). 

2.2.1. Quanto a origem e natureza 

A origem e o principal elemento para a caracterizacao dos residuos solidos. Segundo este 

criterio, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco classes: 

a) Lixo domestico ou residencial sao os residuos gerados nas atividades diarias em casas, 

apartamentos, condominios e demais edificacoes residenciais. 

b) Lixo comercial sao os residuos gerados em estabelecimentos comerciais, cuja 

caraeterfsticas dependent da atividade ali desenvolvida. 

c) Lixo publico sao os residuos presentes nos logradouros publicos, em geral resultantes 

da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e tambem aqueles 

descartados irregular e indevidamente pela populaeao, como entulho, bens 

considerados inserviveis, papeis, restos de embalagens e alimentos. 

d) Lixo domiciliar especial grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e baterias, 

lampadas fluorescentes e pneus. Observe que os entulhos de obra, tambem conhecidos 

como residuos da construcao civil, so estao enquadrados nesta categoria por causa da 

grande quantidade de sua geracao e pela importancia que sua recuperacao e 

reciclagem vem assumindo no cenario naeional. 

e) Lixo de Fontes especiais sao resfduos que, em funcao de suas caracteristicas 

peculiares, passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, 

estocagem, transporte ou disposicao final. 

2.3. Classificacao de Aterros Sanitarios 

a) Classe I (perigosos): todo o residuo solido ou mistura de residuos solidos que, em 

funcao de suas propriedades fisicas, quimicas ou infectocontagiosas, podem: 

• Apresentar risco a saude publica, provocando mortal idade, incidencia de 

doenfas ou aumentando seus indices; 
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• Apresentar riscos ao meio ambiente, quando o residuo for gerenciado de forma 

inadequada; 

• Apresentar, pelo menos, uma das caraeterfsticas: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade ou patogenicidade. 

b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Classe II a (Nao-inertes): todo o residuo solido ou mistura de resfduos solidos que 

tern propriedades como inflamabilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em agua, 

porem, nao se enquadram como residuo classe I ou II b. 

c) Classe II b (inertes): todo residuo solido ou mistura de resfduos solidos que, 

submetido ao teste de solubilidade, nao teve nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentracao superiores aos padroes de potabilidade da agua. 

2.4. Caraeterfsticas dos residuos solidos 

As caraeterfsticas do lixo podem variar em funcao de aspectos sociais, economicos, 

culturais, geograficos e climaticos, ou seja, os mesmos fatores que tambem diferenciam as 

comunidades entre si e as proprias cidades. 

A analise do lixo pode ser realizada segundo suas caraeterfsticas ffsicas, quimicas e 

biologicas. 

2.4.1. Caraeterfsticas fisicas 

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, as caraeterfsticas ffsicas dos residuos solidos 

podem ser classificados em: 

a) Geracao per capita: relaciona a quantidade de resfduos urbanos gerada diariamente e o 

numero de habitantes de determinada regiao. Muitos tecnicos consideram de 0,5 a 

0,8kg/hab./dia como a faixa de variacao media para o Brasil. 

b) Composicao quimica: A composicao gravimetrica traduz o percentual de cada 

componente em relacao ao peso total da amostra de lixo analisada. 

c) Peso especifico aparente: e o peso do lixo solto em funcao do volume ocupado 

livremente, sem qualquer compactacao, expresso em kg/m
3. 

d) Teor de umidade: representa a quantidade de agua presente no lixo, medida em 

percentual do seu peso. 

e) Compressividade: e o grau de compactacao ou a reduelo do volume que uma massa de 

lixo pode sofrer quando compactada. 

2.4.2. Caraeterfsticas quimicas 

As caraeterfsticas quimicas, podem ser classificadas: 



a) Poder calorifieo: EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caracterfstica quimica indica a capacidade potencial de um 

material desprender determinada quantidade de calor quando submetido a queima. 0 

poder calorifieo medio do lixo domiciliar se situa na faixa de 5.000kcal/kg. 

b) Potencial hidrogenionico (pH): O potencial hidrogenionico indica o teor de acidez ou 

alcalinidade dos residuos. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7. 

c) Composicao quimica: consiste na determinafao dos teores de cinzas, materia organica, 

carbono, nitrogenio, potassio, ealcio, fosforo, residuo mineral total, residuo mineral 

soluvel e gorduras. 

d) Relacao carbono/nitrogenio (C:N): AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r ela9ao carbono/nitrogenio indica o grau de 

decomposicao da materia organica do lixo nos processos de tratamento/disposicao 

final. 

2.4.3. Caraeterfsticas biologicas 

As caracteristicas biologicas do lixo sao aquelas determinadas pela populaeao 

microbiana e dos agentes patogenicos presentes no lixo que, ao lado das suas caracteristicas 

quimicas, permitem que sejam selecionados os metodos de tratamento e d isp osi9ao final mais 

adequados. 

2.5. Cidades Consorciadas 

2.5.1. Barauna-PB 

Barauna esta localizada na mesorregiao Borborema, Microrregiao do Serido Oriental 

Paraibano, no Estado da Parafba. A sede tern altitude media de 626 (seiscentos e vinte e seis) 

metros. Possui clima semiarido quente com chuvas de verao e 9 a 11 meses secos. As terras 

do municipio estao inseridas na bacia do rio Jacu, tendo como principais tributarios os riachos 

da Fortuna e Tanque, a maioria em regime intermitente. O principal corpo de a cu m u la9 ao e a 

lagoa da Jurema. 

O municipio de Barauna esta inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 

formada por m aci9 0 s e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa 

uma area de arco que se estende do sul de Alagoas ate o Rio Grande do Norte. 

O relevo e geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com 

respeito a fertilidade dos solos e bastante variada, com certa predominancia de media para 

alta. A area da unidade e recortada por rios perenes, porem de pequena vazao e o potencial de 

agua subterranea e baixo. 
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O distrito foi criado corn azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA denominaeao de Baraunas, pela lei esta dual n° 2646, de 20 de 

dezembro de 1961, subordinado ao municipio de Picui. A emancipacao politica ocorreu pela 

lei estadual n° 5899, de 29 de abril de 1994, desmembrado de Picui. Com a criaeao, o local 

passou a chamar-se Barauna. 

Segundo o IBGE/2010 a populaeao e estimada em 4.220 (quatro mil duzentos e vinte) 

habitantes e uma area territorial de 50,582 Km". 

I. Legislacao de Baraunas 

As legislacoes existem no Municipio sao: 

• Lei n°265, de 16 de Janeiro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do 

Municipio de Barauna, para o exercicio de 2013, e da outras providencias. 

• Lei Municipal n° 07, de 21 de Janeiro de 1997, que Institui o Codigo Tributario do 

Municipio de Barauna. 

Lei Organica do Municipio de Barauna, atraves da qual a Prefeitura de Barauna busca a 

integracao economica, politica, social e cultural com os Municipios da Regiao, visando a um 

desenvolvimento harmonico e sadio que garanta a preservacao dos valores culturais e naturais 

e a existencia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado (PLANO MUNICIPAL DE 

GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS BARAUNAS-PB). 

2.5.2. Barra de Santa Rosa-PB 

Barra de Santa Rosa esta localizada na microrregiao do Curimatau Ocidental e 

integrante da mesorregiao do Agreste Paraibano, no Estado da Paraiba. 

O municipio de Barra de Santa Rosa apresenta o relevo mais ondulado ao sul do municipio, 

nas cabeceiras do riacho Caraibeiras onde ocorre a serra do sabao. Nestas areas chegam ate 

650 metros. Na maior parte do meio fisico do municipio o relevo apresenta-se ondulado com 

cotas entre 530 a 550 metros com declividade media baixa. A declividade apresenta-se 

elevada ao sul e diminuem rumo a leste e nordeste. 

A vegetacao e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caatinga Hipoxerdfila, com pequenas areas de Florestas Caducifolia. O 

regime climatico e quente, com chuvas de inverno, sendo o periodo chuvoso de fevereiro a 

agosto e a precipitaeao media anual da ordem de 750mm. 

O municipio faz fronteira com os municipios de Casserengue, Damiao, Cuite, Sossego, 

Pedra Lavrada, Cubati, Olivedos, Pocinhos e Algodao de Jandaira. 
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A estimativa da populaeao segundo o IBGE/2010 e de 14.157 (quatorze mil cento e 

cinquenta e sete) habitantes e uma area territorial de 775,66 km2, Barra de Santa Rosa 

apresenta uma densidade demografiea de 18,25 hab/km
2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Legislacao de Barra de Santa Rosa 

O Municipio possui as seguintes legislagoes: 

• Lei n° 0133, de 12 de Dezembro de 2011 que estima a receita e fixa a despesa do 

Municipio de Barra de Santa Rosa para o exerefcio de 2012. 

• Lei n° 005/97, de 07 de Abril de 1997 - Dispoe sobre o Piano de Cargos e 

Vencimentos da Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa, extingue cargos, fixa 

novos vencimentos e da outras providencias. 

• Lei Municipal n° 024, de 29 de Dezembro de 1997 que institui o novo Codigo de 

Obras do Municipio de Barra de Santa Rosa - PB. 

• Lei Municipal n° 023, de 29 de Dezembro de 1997 que dispoe sobre o Sistema 

Tributario Municipal e da Outras providencias. 

• Lei Municipal n° 022, de 05 de Dezembro de 1997 que institui o Codigo de Postura do 

Municipio e da outras providencias. 

• Lei Organica do Municipio de Barra de Santa Rosa, atraves da qual a Prefeitura de 

Barra de Santa Rosa busca a integracao economica, politica, social e cultural com os 

Municipios da Regiao, visando a um desenvolvimento harmonico e sadio que garanta 

a preservacao dos valores culturais e naturals e a existencia de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE 

RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS BARRA DE SANTA ROSA-PB). 

2.5.3. Cuite-PB 

Cuite esta localizada na Microrregiao do Curimatau Ocidental e na regiao 

Metropolitana de Barra de Santa Rosa, no Estado da Paraiba. A sede tern altitude de 

667(seiscentos e sessenta e sete) metros e o clima e tropical chuvoso com verao seco. 

O municipio esta inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema 

formada por macicos e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa 

um de arco que se estende do sul de Alagoas ate o Rio Grande do Norte. O relevo e 

geralmente com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito a fertilidade dos solos e 

bastante variada, com predominancia de media para alta, a area da unidade e recortada por 
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rios perenes, porem com pequenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vazao e. o potencial de agua subterranea e baixo. A 

vegeta9ao desta unidade e formada por Florestas Subcaducifolica e Cadueifolica, proprias das 

areas agrestes. O municipio faz fronteira com os municipios de Picui, Nova Floresta, Damiao, 

Barra de Santa Rosa, Sossego, Barauna, Cacimba de Dentro, Araruna e Sao Bento do Train'. 

A populagao de Cuite segundo o IBGE/2010 e de 19.978 (dezenove mil novecentos e 

2 

setenta e oito) habitantes. A area territorial do municipio, e de 741,840km , apresentando uma 

densidade demografiea de 26,93hab/km
2. 

I. Legislacao de Cuite-PB 

Em se tratando de residuos solidos (gerenciamento, coleta, tratamento e disposifao final) e 

das leis relacionadas ao municipio, Cuite conta com as leis: 

• Lei Municipal n° 768, de 04 de Mar£o de 2009 - Institui a separagao de residuos 

reciclaveis descartados pelos orgaos e entidades da administragao publica municipal 

direta e indireta, na fonte geradora e a sua distribuicao a Associa9§o dos Catadores de 

Materials reciclaveis e, ou aos catadores individuals de materials reciclaveis e da 

outras providencias. 

• Lei Organica do Municipio de Cuite, atraves do exercicio das atribui9oes que foram 

outorgadas pelo Art. 29 da Constitui9ao Federal e Art. 10 da Constitui9ao Estadual, 

reunidos em Assembleia Organica, dispoe no Art. 118 a limpeza urbana que abrange a 

coleta de lixo, a van*i9§o de logradouros publicos, de competencia do Poder Publico 

Municipal, que devera ser planejada e atender todos os aglomerados urbanos; no Art. 

199 que define que o municipio tem a obriga9ao de dar tratamento final ao lixo de 

modo a nao degradar o meio ambiente e os recursos naturais e nao decorrer risco a 

saude ou ao bem estar da popula9§o; no Art. 120, dispoe o Poder Publico deve 

promover campanha de conscientiza9ao a popula9§o de modo a obter maior eficiencia 

na limpeza urbana. 

• Decreto Municipal n° 1643/2013, de 10 de Janeiro de 2013 que determina a retirada 

de material de constru9ao e entulhos dos logradouros publicos e da outras 

providencias (PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 

SOLIDOS - PMGIRS CUITE-PB). 

2.5.4. Nova Floresta-PB 

Nova Floresta esta localizada na Mierorregiao do Curimatau Ocidental e, na regiao 

Metropolitana de Barra de Santa Rosa, no Estado da Paraiba. A sede tem altitude de 667 



- metros e o climazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e tropical chuvoso com verao seco. As terras do municipio estao inseridas na 

bacia do rio Jacu. O municipio esta localizado na area geografica de abrangencia do semiarido 

brasileiro, defmida pelo Ministerio da Integracao Naeional em 2005. Esta delimitacao tem 

como criterios o indice pluviometrico, o indice de aridez e o risco de seca. 

Com uma populaeao estimada segundo o IBGE/2010 de 10.533 (dez mil quinhentos e 

trinta e tres) habitantes e uma area territorial de 47,379 km2, Nova Floresta apresenta uma 

densidade demografiea de 222,3 lhab/km
2. 

I. Legislacao de Nova Floresta 

Em se tratando de residuos solidos (gerenciamento, coleta, tratamento e disposicao final) e 

em relacao ao municipio, Nova Floresta conta com as leis: 

• Lei n° 203/81, de 12 de Novembro de 1981, que institui o codigo tributario municipal 

de Nova Floresta - PB, alem de dar outras providencias; 

• Lei Organica do Municipio de Nova Floresta atraves da qual a Prefeitura de Nova 

Floresta busca conforme os principios da Constituicao Federal de 05/0/88 e 

Constituigao Estadual de 05/10/89, objetivando instituir uma ordem juridica 

autonoma, para uma democracia social participativa, legitimada pela vontade popular, 

que assegure o respeito a liberdade e a justiea, o progresso social, economico e 

cultural, e o bem estar de todos os cidadaos numa sociedade sem preconceitos. 

• Lei Municipal n° 1.0, de 11 de Janeiro de 1960 que dispoes sobre o Codigo de Postura 

do municipio de Nova Floresta - PB. 

• Lei Municipal 773 de 2012, dispoe sobre a receita e a despesa do municipio de Nova 

Floresta, para o Exercicio de 2013, e da outras providencias (PLANO MUNICIPAL 

DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS NOVA 

FLORESTA-PB). 

2.5.5. Sossego-PB 

O municipio de Sossego esta localizado na microrregiao do curimatau paraibano e na 

Mesorregiao agreste paraibano do estado da paraiba. 

Segundo o IBGE/2010 a populaeao estimada de sossego e de 3.169 (tres mil cento e 

sessenta e nove) habitantes e uma area territorial de 159,748 km 2 . 

I. Legislacao de Sossego 
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Secao I I I - Da Politica Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos, 

Art. 27. O Piano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos esta contemplado 

como parte do Piano Municipal de Saneamento Basico previsto no art. 19 da lei n° 11.445, de 

2007, respeitando o conteudo minimo previsto nos incisos do art. 19 da lei n° 1212.305 de 

2010 e observado o disposto no § 2°, todos deste mesmo artigo. 

§ 1° A existencia de piano municipal de gestao integrada de residuos solidos nao 

exime o municipio do licenciamento ambiental de aterros sanitarios e de outras infraestruturas 

e instalacoes operacionais integrantes do servico publico de limpeza urbana e de manejo de 

residuos solidos pelo orgao competente do SISNAMA. 

Art. 28. A elaboracao de piano municipal de gestao integrada de residuos solidos, nos 

termos previstos pela lei Federal n° 12.305/2012 e condicao para o Distrito Federal e os 

Municipios terem acesso a recursos da Uniao, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e servicos relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos solidos, 

ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federals de credito 

ou fomento para tal finalidade. 

Art. 53. O piano municipal de gestao de residuos solidos e parte integrante do piano 

municipal de saneamento basico do Municipio de Sossego, em conformidade com o art. 19 da 

lei n° 11.445/2007, e, respeitado o conteudo minimo previsto na Lei Federal n° 12.305/2010, 

devendo o mesmo ser seguido para fins de aplicacao na prestacao da universalidade dos 

servicos. (www.sossego.pb.gov.br) 

http://www.sossego.pb.gov.br


2.6. Legislacao dos residuos solidos 

2.6.1. Lei BRAS1L, 12.305(2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A legislacao de residuos solidos define alguns pianos nacionais e municipals para 

tratar da destinacao final e adequada dos residuos de cada local, mostrando que cada piano 

tem metodos de tratar sem destruir e nem causar danos ao meio ambiente. 

Esta lei tem como foco principal a protecao da saude publica e de qualidade ambiental. 

A gestao integrada do sistema de limpeza urbana no Municipio pressupSe, por 

conceito e fundamentalmente, o envolvimento da popula?ao e o exercicio politico sistematico 

junto as instituicoes vinculadas a todas as esferas dos governos municipals, estaduais e federal 

que possam nele atuar. 

2.7. Formas de administracao 

O sistema de limpeza urbana da cidade pode ser administrado das seguintes formas: 

• Diretamente pelo municipio; 

• Atraves de uma empresa publica especifica; 

• Atraves de uma empresa de economia mista criada para desempenhar especificamente 

essa funfio. 

Independentemente disso, os servi§os podem ser ainda objeto de concessao ou 

terceirizacao junto a iniciativa privada. As concessoes e terceiriza?ao podem ser globais ou 

parciais, envolvendo um ou mais segmentos daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opera9oes de limpeza urbana. Existe ainda a 

possibilidade de consorcio com outros municipios, especialmente nas solufoes para a 

destinacao final dos residuos. 

I . Concessao: na concessao, a concessionaria planeja, organiza, executa e coordena o 

ser vi9 0 , podendo inclusive terceirizar opera9oes e arrecadar os pagamentos referentes 

a sua r em u n er a9 ao, diretamente junto ao usuario/beneficiarios dos ser vi90 s. As 

concessoes em geral sao objetos de contratos a longo termo que possam garantir o 

retorno dos investimentos aplicados no sistema. Mas as grande dificuldade esta nas 

poucas garantias que as concessionarias recebem quanta a ar recada9ao e o pagamento 

dos seus servi90 S e na fragilidade dos municipios em preparar os editais de concessao, 

conhecer custos e fiscalizar ser vi90 s. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I . Terceirizacao: consolida o conceito proprio da administracao publica, qual seja, de 

exercer as fun?5es prioritarias de planejamento, coordena?ao e fiscalizafao, podendo 

deixar as empresas privadas a operaclo propriamente dita. E importante lembrar que a 

terceirizafao de servifos pode ser manifestada em diversas escalas, desde a 

eontratacao de empresas bem estruturadas com especialidade em determinado 

segmento operacional - tais como as operacoes nos aterros sanitarios-, ate a 

contratacao de microempresas ou trabalhadores autonomos, que possam promover, por 

exemplo, coleta com transporte de tracao animal ou a operacao manual de aterros de 

pequeno porte. 

I I I . O consorcio: caracteriza-se como um acordo entre municipios com o objetivo de 

alcanfar metas comuns previamente estabelecidas. Para tanto, recursos- sejam 

humanos ou financeiros — dos municipios integrados sao reunidos sob a forma de um 

consorcio a fim de viabilizar a implantacao de acao, programa ou projeto desejado 

(MONTEIRO, ZVEIBIL 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.1. Consorcios 

Segundo Teixeira (2006), consorcios intermunicipais sao parcerias entre municipios para a 

realizacao de acoes conjuntas, incrementando a qualidade dos servicos publicos prestados a 

populaeao. Surgiram como forma de superar a atomiza9ao de municipios e recobrar escalas 

produtiva e financeira adequadas. Destacam-se os consorcios intermunicipais em af5es de 

saneamento, instala9ao de infraestrutura de energia eletrica, construcao de estradas e 

atividades relacionadas a promo9ao de saude publica. 

De acordo com Cotrim (2000), Os consorcios municipals se enquadram, buscando unir 

fonjas para solucionar um problema que e global e nao apenas de uma comunidade. Os 

municipios que se situam em regioes com subsolo de caracteristicas propicias para depositos 

de residuos, bem como apresentarem areas com as melhores condi9oes de seguran9a 

ambiental, serao aqueles que centralizarao os consorcios oferecendo estas areas para utiliza-

las na forma de aterro sanitario. Mesmo enfocando-se o problema atraves de uma visao de 

economia de escala verifica-se que os custos unitarios de um aterro contain a diminuir a 

partir de um determinado aporte de residuos, com isso no momento em que um municipio 

opte em executar um aterro, devera analisar todos os fatores fisicos de sua regiao que possam 

diminuir os impactos de uma obra desse porte, e os fatores para reduzir os custos e viabilizar 

o or9amento municipal. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sancaada Lei dos Consorcios Publicos (Lei BRASH.. 11.107/05) (2005) tem influencia 

direta neste processo. Antes de sua aprovacao, a ausencia de regulacao juridica estabelecla um 

entrave a implementa9ao e funcionamento de estruturas consorciadas. Posteriormente, por 

meio do Decreto n° 6.017/07, que regulamenta a referida lei, o aparato juridico foi fmalmente 

consolidado, garantindo seguranfa legal e fortalecendo a difusao dessa forma de coopera9ao 

intermunicipal (LEAL, 2007; RIBEIRO, 2007; PEIXOTO, 2008; KLINK, 2009). 

3. MATERIAS E METODOS 

A primeira fase constitui em ampla revisad bibliografiea atraves de leis, pesquisas em 

artigos cientificos, TCC e livros. 

Em uma segunda fase foi realizada uma visita aos lixoes, aterro controlado e aos 

orgaos competentes, para uma conversa, sobre o gerenciamento dos residuos do municipio, e 

de que forma a prefeitura busca minimizar o problema do descarte inadequado dos residuos 

das cidades. 

No mes de novembro de 2016 foi realizada uma visita ao aterro controlado de Cuite, 

com registro fotografico do local, conversamos com os catadores ali presentes. No mes de 

Janeiro 2017 foi realizado um encontro com o secretario responsavel pela coleta de residuos, 

no setor responsavel que e a secretaria de infraestrutura de Cuite. 

A secretaria de transporte e o setor responsavel pela coleta dos residuos na cidade de 

Nova Floresta. Em novembro de 2016 foi realizada uma visita ao lixao daquela cidade, foi 

feito registro fotografico e tambem conversamos com alguns catadores ali presentes, e em 

Janeiro de 2017 visitamos a secretaria e conversamos com o secretario responsavel daquele 

setor. 

Na cidade de Barauna foi realizada uma visita ao lixao. Foi feito registro fotografico 

do local no mes de novembro de 2016, no local nao tinha catadores no momento da vista, e 

em Janeiro de 2017 realizamos uma visita a prefeitura e conversamos com um dos 

responsaveis da coleta de residuos do municipio, a secretaria responsavel por tal trabalho e a 

secretaria de infraestrutura. 

No mes de novembro de 2016 realizamos uma visita ao lixao na cidade de Barra de 

Santa Rosa com registro fotografico, nao encontramos catadores no local no dia da visita, mas 



existe catadores neste lixao. No mes de Janeiro de 2017 visitarnos a secretaria de 

infraestrutura responsavel pela coleta de residuos solidos daquela cidade. 

Em Sossego a secretaria de infraestrutura e o setor responsavel pela coleta dos 

residuos solidos. No mes de novembro de 2016 visitamos o lixao com registro fotografico, e 

em Janeiro de 2017 conversamos com o secretario daquela cidade esclarecendo duvidas sobre 

o gerenciamento de residuos daquela cidade. 
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4. R E S U L T A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Politica Nacional de Residuos (PNR) foi aprovada em 2010 e determina que todos 

os lixoes do pais deveriam ter sido fechados ate 2 de agosto de 2014 e o rejeito (aquilo que 

nao pode ser reciclado ou reutilizado) encaminhado para aterros sanitarios adequados. 

O projeto de Lei 2289/2015, aprovado no Senado e em tramitacao na Camara dos 

Deputados, da prazo ate 31 de julho de 2021, para aqueles com populacao inferior a 50 mi l 

habitantes. 

Na tabela 1 podemos mostrar as coordenadas geograficas dos municipios no qual foi 

realizada a pesquisa e entender onde localiza-se cada setor na figura 1. 

Este trabalho foi realizado na regiao do curimatau paraibano onde estao inseridos os 

municipios, Cuite, Nova Floresta, Barauna , Barra de Santa Rosa e Sossego. 

Tabela 1: Latitude e Longitude dos municipios 

Municipios Coordenadas (Lat) Coordenadas (Lon) 

Barauna (PB) 6°38 '36 .22"S 36°15 '08 .46"O 

Barra de Santa Rosa (PB) 6°43 '19 .54"S 36°03 '35 .78"O 

Cuite (PB) 6°29'04.61"S 36°09'14.63"O 

Nova Floresta (PB) 6°27'20.24"S 36°12'13.03"O 

Sossego (PB) 6°46'02.07'S 36°14 '51 .47"0 

FONTE: Google Earth 

Figura 1: Localizacao das cidades 

FONTE: Google Mapa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I . Barauna-PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com informacoes obtidas na Prefeitura, considerando-se os residuos 

domiciliares, da cidade de Barauna, com aproximadamente 4.220 habitantes, produzindo em 

media de 3.000 kg de residuos solidos por dia, sendo coletados residuos domiciliares, de 

varricao, verdes, alem de grandes residuos (mobiliario, equipamentos eletro eletronicos, 

sucatas) e residuos de construcao civil . Barauna nao possui aterro sanitario licenciado proprio 

para destinacao final de seus residuos, sendo os mesmos encaminhados para o lixao 

localizado no proprio municipio. A secretaria responsavel pela coleta de residuos urbano da 

cidade e a secretaria de infraestrutura. 

Figura 2: Lixao de Barauna 

FONTE: Google Earth 

Na cidade de Barauna, a destinacao final dos residuos e em um lixao, (figura 2), que 

localiza-se proximo da cidade. E um terreno da prefeitura bastante extenso com cerca de 

163,27 m
2

. No dia da visita ao local nao foi encontrado nenhum catador no lixao, mas 

segundo informacoes de populares existe catadores no local. O lixao sempre localizou-se no 

mesmo lugar, ou seja, aquele terreno ja esta bem deteriorado devido a muitos anos de uso sem 

nenhum tratamento. Nao existe mananciais proximos do lixao. A coleta e feita de segunda a 

sexta dispondo apenas de um trator para a coleta e transporte dos residuos. Sao levadas seis 

cargas de residuos por semana, sendo que a prefeitura nao disponibiliza coletores para o 

armazenamento dos residuos. 

Os residuos solidos de servicos de saude de Barauna, provenientes de farmacias, 

clinicas, casas de saude e estabelecimentos congeneres, sao acondicionados em descarpaks. 
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Quando os descarpaks estao cheios, sao identificados e lacrados, em seguida sao recolhidos 

pela coleta regular e incinerados no lixao. O consorcio e apenas um projeto que so existe no 

papel. 

Para ter conhecimento de quantos quilometros de distancia sao percorridos da cidade 

ate o lixao, onde e depositado os residuos da coleta foi marcado um ponto (centro de 

Baraunas) ate o lixao, com cerca de 1,30 km, de acordo com a figura 3, sendo em linha reta no 

Google Mapa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3: Distancia percorrida ate o lixao 

FONTE: Google Mapa 

I I . Barra de Santa Rosa-PB 

De acordo com informacoes obtidas na Prefeitura, considerando-se os residuos 

domiciliares, a cidade de Barra de Santa Rosa, com 14.157 habitantes, produz em media 9.000 

kg/dia por dia. No inicio do ano de 2016 foi feito esta pesagem. Sendo coletados residuos 

domiciliares, de varricao, verdes, alem de grandes residuos (mobiliario, equipamentos eletro 

eletronicos, sucatas) e residuos de construcao civil . Entre os residuos gerados encontram-se 

residuos domiciliares provenientes da coleta regular e tambem residuos de servicos 

executados pela Prefeitura provenientes de varricao e de limpeza de terrenos publicos. O 

orgao responsavel pela coleta dos residuos urbanos da cidade e a secretaria de infraestrutura. 
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Barra de Santa Rosa nao possui aterro sanitario licenciado proprio para destinacao 

final de seus residuos, sendo os mesmos encaminhados para o lixao localizado no proprio 

municipio. 

A estrada de acesso para o lixao e de asfalto, e de facil transito como e mostrado na 

figura 4. Pois o lixao localiza-se nas proximidades da BR 104. Esse terreno no qual esta 

localizado o lixao e alugado, e um terreno bastante extenso, com aproximadamente 250,56 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 

m . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Google Earth 

Os residuos provenientes de matadouros e de alguns animais mortos tambem sao 

descartados no mesmo local dos demais residuos, sem ter um espaco adequado para o mesmo. 

No dia da visita nao foi encontrado nenhum catador no local, mas segundo populares 

existe algumas familias que sobrevivem da coleta naquele lixao. Ainda de acordo com 

populares, o lixao ja localizou-se em outro terreno tambem alugado, entretanto o proprietario 

proibiu entrada dos carros com lixo por falta de pagamento da prefeitura. 
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Figura 5: Distancia percorrida ate o lixao 

FONTE: Google Mapa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo informacoes repassadas pelo secretario, as coletas sao feitas em cinco dias da 

semana (segunda, terca, quarta, sexta e sabado). Sendo usados para o transporte, um caminhao 

e um trator, sendo que todo dia cada veiculo transporta duas cargas de residuos ate o lixao. 

De acordo com o mesmo este lixao e utilizado a uns seis anos pela prefeitura sem 

nenhuma interrupcao por parte do proprietario do terreno. 

Usando o Google Mapa foi marcado um ponto na cidade de Barra de Santa 

Rosa(centro) e tracado uma linha reta, observando a distancia aproximada ate o lixao daquela 

cidade, cerca de 3,13 km de distancia, como e mostrado na figura 5. 

I I I . Cuite-PB 

De acordo com informacoes obtidas na Prefeitura, o municipio de Cuite, com cerca de 

19.978 habitantes, produz em media 15.000 kg/dia de residuos solidos por dia, sendo 

coletados residuos domiciliares, de varricao, verdes, alem de grandes residuos (mobiliario, 

equipamentos eletroeletronicos, sucatas) alem dos residuos de construcao civil . 

Na cidade de Cuite, os residuos gerados pela populacao tem destinacao final em um 

aterro controlado, que esta localizado no Sitio Cabeco, zona rural, em um terreno alugado, 

possuindo uma extensao de 40.000 m
2

 O terreno nao possui Licenciamento Ambiental para o 

funcionamento, e localizado perto da cidade, no entanto, com moradores nas proximidades 

deste local. Ha catadores no terreno que sobrevivem da coleta residuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 6: Aterro controlado de Cuite 

FONTE: Google Earth zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A prefeitura dispoe de duas cacambas, dois caminhoes e uma Toyota para coleta dos 

residuos; a coleta e feita de terca a sabado, por dia sao destinados cinco cargas de residuos ao 

aterro. A prefeitura disponibiliza alguns coletores para armazenamento de seus residuos. Os 

residuos do matadouro tem uma vala separada no aterro controlado para serem colocados. 

O orgao responsavel pela coleta de residuos urbanos da cidade de Cuite e a secretaria 

de infraestrutura do municipio. Os Residuos de saude de Cuite, provenientes de farmacias, 

drogarias, hospitals, casas de saude e estabelecimentos congeneres, sao enviados ao hospital 

do municipio, acondicionados em sacos plasticos e entao transferidos para bombonas de 

polietileno de alta densidade (PEAD) com capacidade de 200 L. Nao possui um abrigo 

adequado para o condicionamento. Posteriormente, os residuos coletados, sao recolhidos e 

transportados para incineracao pela empresa Stericycle, localizada no Distrito Industrial de 

Joao Pessoa/PB. 
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Figura 7:Distancia percorrida ate o aterro controlado 

FONTE: Google Mapa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Usando o Google Mapa foi tracado uma linha reta de um ponto (Igreja Matriz) na cidade 

de Cuite ate o aterro controlado, para saber aproximadamente, a quantos quilometros esta 

localizado o local de destinacao final dos residuos desta cidade. A distancia e de 

aproximadamente 1,98 K m em linha reta, como e apresentado na figura 7. 

I V . Nova Floresta 

De acordo com informacoes obtidas na Prefeitura, o municipio de Nova Floresta, com 

10.533 habitantes, produz em media 6.000 kg de residuos solidos por dia, sendo coletados 

residuos domiciliares, de varricao, verdes, alem de residuos volumosos e residuos de 

construcao civil . A secretaria de transporte de Nova Floresta e responsavel pelo sistema de 

coleta e destinacao final de lixo do municipio. Para tal servico e disponibilizado um caminhao 

e um trator para coleta e transporte. A coleta e realizada de segunda a sexta uma media de 

cinco cargas por dia. A prefeitura nao dispoe coletores para os moradores. 

Na cidade de nova floresta a destinacao final dos residuos e inadequada, pois o lixo 

ainda e destinado a lixao, (Figura 8). O terreno no qual se localiza o lixao e da prefeitura, esta 

muito proximo da cidade e existe mananciais de agua nas proximidades, o referido terreno 

tem aproximadamente, 170,10 m . 

39 



Figura 8: Lixao de Nova Floresta 

FONTE: Google Earth 

Figura 9: Distancia percorrida ate o lixao 

FONTE: Google Mapa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com alguns catadores que se encontravam no lixao, a coleta e feita tres 

vezes por semana, na segunda, quarta e sexta. Os residuos sao transportado em um carro 

(F4000) e um trator. Ainda de acordo com os mesmos, o carro transports duas cargas e o 

trator uma carga por dia. 
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Os Residuos de Nova Floresta provenientes de farmacias, drogarias, hospitais, casas 

de saude e estabelecimentos congeneres, sao enviado ao hospital do municipio e 

acondicionados em sacos plasticos, e sao transferidos para bombonas de polietileno de alta 

densidade (PEAD) com capacidade de 200 L . Nao possui um abrigo adequado para o 

condicionamento. Posteriormente os residuos sao recolhidos e transportados para incineracao 

pela empresa Stericycle, localizada no Distrito Industrial de Joao Pessoa/PB O consorcio 

existe apenas no papel, e ainda nao foi tomada nenhuma providencia em relacao a esse 

assunto. 

O trajeto percorrido de um ponto (Igreja matriz de Nova Floresta) da cidade ate o lixao e 

de aproximadamente 1,47 km, no qual esta medicao apresentada foi feita em linha reta, dados 

obtidos com uso do google mapa na Figura 9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Sossego-PB 

Realizamos uma visita na cidade de sossego para investigar qual a destinacao final dos 

residuos, constatou-se que a cidade ainda usa o meio mais comum e inadequado que e o lixao. 

Este lixao esta localizado em um terreno alugado. Segundo pode-se constatar, e de dificil 

acesso, e bastante distante da cidade com aproximadamente 4 km de distancia. 

Figura 10: Lixao de Sossego 

FONTE: Google Earth zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 11: Distancia percorrida ate o lixsio 

FONTE: Google Mapa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O local e pequeno, aparentemente e um lixao com poucos anos de uso provavelmente 

devido a pouca producao de residuos, por se tratar de uma cidade com poucos habitantes. Nao 

foi encontrado nenhum catador no local. Como foi visto no local, os residuos sao queimados e 

cobertos por camadas de terra. 

De acordo com o secretario daquela cidade, a populacao estimada e de 3.169 

habitantes. Os residuos gerados ainda sao destinados ao lixao. O ultimo era localizado em um 

terreno proximo a cidade, mas recentemente (nao especificando quanto tempo 

necessariamente) o lixao foi transferido para um terreno distante da cidade, em uma 

propriedade alugada. Sao gerados cerca de 1.600 kg de residuos por dia. 

Nao existe catadores no local. A coleta de materials reciclaveis e feita pelos proprios 

garis, quando estao coletando o lixo. A coleta na cidade e realizada de segunda a sabado, 

dispondo de apenas um veiculo para o transporte (uma cacamba). 

Nao ha residuos de matadouros, mas quando algum animal morre sao enterrados em 

um local do lixao. A prefeitura disponibiliza para cada rua um latao para serem jogados os 

residuos. Segundo o secretario existe um projeto do consorcio para implantacao do aterro 

sanitario, mas que so esta no papel. 

Usando o google maps foi tracado uma linha reta de um ponto da cidade de Sossego 

(centro) ate o lixao, para observar a quantos quilometros de distancia esta localizado o lixao 

daquele municipio. Aproximadamente, 2,47 km de distancia. 
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V I . DADOS GERAIS 

Segundo dados do atlas Brasil, podemos notar na tabela 2 que as cidades com menor 

numero de habitantes tem uma porcentagem menor de agua encanada, como exemplo de 

Barauna e Sossego, ficando abaixo de 50% dos municipios que tem saneamento basico. Em 

relacao a coleta de residuos todos os municipios tem uma porcentagem adequada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2. Porcentagens das populacdes dos municipios com saneamento basico 

Municipios 

% da populacao em domicilios com 

banheiro e agua encanada (2010) 

% da populacao em domicilios 

com coleta de lixo (2010) 

Barauna (PB) 16,26 99,37 

Barra de Santa 

Rosa (PB) 54,35 98,36 

Cuite (PB) 66,26 100 

Nova Floresta 

(PB) 81,88 99,17 

Sossego (PB) 20,43 98,27 

FONTE: http://www.atlasbrasil.org.hr/2013/nt/consulta/ 

Figura 12: Porcentagens das populacdes dos municipios com saneamento basico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 3: Dados quantitativos dos municipios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Populaca Renda per 

% da populacao em 

domicilios com 

% da populacao em 

domicilios com 

Expectativ 

a de anos 

o total capita coleta de lixo banheiro e agua I D H M de estudo 

Municipios (2010) (2010) (2010) encanada(2010) (2010) (2010) 

Barauna 

(PB) 4220 211,36 99,37 16,26 0,558 9,12 

Barra de 

Santa Rosa 

(PB) 14157 233,51 98,36 54,35 0,562 8,39 

Cuite (PB) 19978 284,57 100 66,26 0,591 9,15 

Nova 

Floresta 

(PB) 10533 287,45 99,17 81,88 0,601 9,57 

Sossego 

(PB) 3169 218,2 98,27 20,43 0,573 10,05 

FONTE: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ 

Na tabela 3 pode-se observar os dados quantitativos obtidos no atlas Brasil segundo os 

dados do IBGE/2010 de cada municipio, e possivel notar o desenvolvimento economico, 

social e se esses fatores podem influenciar na geracao dos residuos solidos destes municipios. 
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De acordo com os dados quantitativos, obtidos durante a pesquisa, apresentados na 

tabela 4, foi determinado a geracao per capita de lixo por habitante dia. A partir destes dados 

se observa que quanto maior a populacao maior a proporcao de lixo gerado. No grafico 1, 

mostra este comportamento. Podemos afirmar tais dados que podem ser notados na tabela 4 

mostrando a geracao per capita de cada habitante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4:Gerac3o per capita 

Municipios Habitantes 

(2010)* 

Extensao do 

lixao(m
2

)** 

Quantidade de 

residuos (kg/dia) 

Geracao per 

capita 

(kg/hab/dia) 

Baraunas 4.220 163,27 3.000 0,714 

Barra de Santa 14.157 250,56 9.000 0,635 

Rosa 

Cuite 19.978 40.000 15.000 0,750 

Nova Floresta 10.533 170,10 6.000 0,569 

Sossego 3.169 124,32 1.600 0,504 

FONTE: * IBGE2010 

** calculo pelo google mapa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25.000 

Grafico 1: Quantidade de residuos gerados por municipio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O grafico 2 apresenta uma comparacao da geracao de lixo per capita com o I D H M . A 

partir deste grafico percebe-se que quanto maior o I D H M menor a geracao de lixo per capita 

na cidade de Nova Floresta e Sossego, isso mostra o grau de desenvolvimento economico e 

social como principal fator deste resultado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2: IDHM em relacao a geracao per capita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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** Atlas Brasil 
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Na tabela 5 notemos os dados coletado nos orgaos responsaveis pela coleta de 

residuos. 

Tabela 5: Dados complementares dos residuos 

Municipios Secretaria 

responsavel p coleta 

Distancia cidade 

lixao (Km) 

Tempo existe do 

lixao no local 

Baraunas Sec. Infraestrutura 1,30 Desde a 

Barra de Santa 

Rosa 

Sec. Infraestrutura 3,13 + 6 anos 

Cuite Sec. Infraestrutura 1,98 + 5 anos 

Nova Floresta Sec de Transporte 1,47 + 10 anos 

Sossego Sec. Infraestrutura 2,47 Nao informado 

FONTE: Prdpria 
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5. C O N S I D E R A B L E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante das pesquisas bibliograficas elaboradas foi possivel observar que nenhuma das 

cidades analisada esta dentro da normalidade segundo a Lei BRASIL 12.305/2010 e A Lei 

Federal BRASIL 11.107 de abril de 2005, no qual destaca que toda producao, coleta e 

destinacao final dos residuos do municipio e responsabilidade da cidade (prefeitura). 

Nas visitas feitas ha algumas das cidades que iram ser beneficiadas com a construcao 

de um aterro sanitario. pode-se constatar que os residuos solidos sao descartados de forma 

inadequada, causando inumeros problemas ambientas tais como poluicao do solo e de 

mananciais proximo aos locais de destinacao dos residuos. 

Nas cidades que foram realizadas as pesquisas nenhuma tem cooperativa de residuos 

solidos, muitos catadores preferem trabalhar por conta propria do que participar de uma 

cooperativa, como e o caso dos catadores que vivem nos lixoes e aterro controlado das 

cidades pesquisadas, pois muitos ja foram enganados pela prefeitura o outros orgaos que 

buscam inserir uma cooperativa para estes catadores. 

Uma cooperativa iria ajuda as pessoas que vivem de forma desumana nos lixoes. 

estando expostos a todo tipo de problema que aquele local possa gerar. Dentre as cinco 

cidades a unica que nao tem catadores no local e na cidade de Sossego, pois a coleta de 

materias reciclaveis e feita pelos garis, assim os garis fazem o trabalho dos catadores para 

complementar sua renda. 

Um dos problemas mais graves foi constatado nas cidades de Cuite e Nova Floresta. 

onde existe mananciais de agua muito proxima dos lixos, que possivelmente estao 

contaminadas e essas aguas sao usadas para consumo humano, podendo gerar problemas de 

saude ou ocasionar ate a morte. 

O consorcio e uma alternativa que as cidades buscam para conseguir elevar o 

desenvolvimento social e ambiental, mas o que pode ser visto e que, o consorcio de residuos 

solidos existe, mas nao saiu do papel, ao que pode ser observado nenhuma iniciativa foi 

tomada para dar inicio a um projeto do aterro sanitario que iria favorece algumas cidades 

consorciadas, mas acabaram esbarrando na falta de vontade politica, falta de tecnicos locais 

para estar a frente dos projetos e de recursos financeiros. 

O projeto do Aterro Sanitario constitui como elemento chave de um piano de 

reestruturacao do sistema de limpeza publica nos municipios, que ira beneficiar a populacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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buscando uma reducao global da carga-poluidora gerada por cada cidade. A necessidade de 

renovacao dos locais de destinacao correta dos residuos solidos urbanos requer como medida 

prioritaria para o estabelecimento das condicoes favoraveis a saude publica da populacao dos 

municipios. 

O aterro sanitario ira possibilitar uma disposicao final adequada, ambiental e 

sanitariamente segura, dos residuos solidos urbanos coletados nos municipios consorciados. 
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L E G I S L A C A O D E R E S I D U O S S O L I D O S (Lei B R A S I L 12.305) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A politica nacional de residuos solidos e assumida como uma responsabilidade, em 

primeiro lugar, do governo federal, mas ela demandara necessariamente a participacao de 

estados, Distrito Federal e municipios nao apenas em sua implementacao, mas em sua propria 

concepcao. 

O primeiro objetivo da Politica Nacional de Residuos Solidos destacado na Lei 

BRASIL. 12.305(2010) e a protecao da saude publica e da qualidade ambiental. 

A nao geracao, reducao, reutilizacao, reciclagem e tratamento dos residuos solidos, 

agregada a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, pode ser tomada como o 

objetivo sintese das disposicoes trazidas pela Lei BRASIL. 12.305(2010). De forma direta e 

indireta, a lei tem esse proposito como subjacente a praticamente tomadas as suas 

determinacoes. 

A Lei BRASIL. 12.305(2010) inclui entre os objetivos a regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalizacao da prestacao dos servicos publicos de limpeza urbana e de 

manejo de residuos solidos, espelhando disposicoes constantes na Lei BRASIL. 11.445(2007) 

(Lei de Saneamento Basico). 

Capitulo I - disposicao preliminares 

Art.l0°.lncube ao Distrito Federal e aos municipios a gestao integrada dos residuos 

solidos gerados nos respectivos territorios, sem prejuizo das competencias de controle e 

fiscalizacao dos orgaos federals e estaduais dos Sisnama, do SNVS e do suasa, bem como da 

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de residuos, consoante o estabelecido nesta 

lei. 

Ar t . l 1 .observandas as diretrizes e demais determinacoes estabelecidas nesta lei e em seu 

regulamento, incube aos Estados: 

I . Promover a integracao da organizacao, do planejamento e da execucao das funcoes 

publicas de interesse comum relacionadas a gestao dos residuos solidos nas regioes 

metropolitanas, aglomeracoes urbanas e microrregiao, nos termos da lei complementar 

estadual prevista no§ 3° do art. 25 da constituicao Federal; 

I I . Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas e licenciamento ambiental 

pelo orgao estadual do Sisnama (ARAUJO, 2011). 
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Capitulo IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Pianos de residuos solidos 

A. Secao I - Disposicoes gerais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 14. Sao pianos de residuos solidos: 

I . O piano nacional de residuos solidos; 

I I . Os pianos estaduais de residuos solidos; 

I I I . Os pianos microrregionais de residuos solidos e os pianos de residuos solidos de 

regioes metropolitanas ou aglomeracoes urbanas; 

IV. Os pianos intermunicipais de residuos solidos; 

V. Os pianos municipals de gestao integrada de residuos solidos; 

V I . Os pianos de gerenciamento de residuos solidos (ARAUJO, 2011). 

B. Secao II - Do piano nacional de residuos solidos 

Art. 15. A Uniao elaborara, sob a coordenacao do ministerio do meio ambiente, o piano 

nacional de residuos solidos, com vigencia por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) 

anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteudo minimo: 

I . Diagnostico da situacao atual dos residuos solidos; 

I I . Proposicao de cenarios, incluindo tendencias intemacionais e macroeconomicas; 

I I I . Metas de reducao, reutilizacao, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de residuos e rejeitos encaminhados para disposicao final ambientalmente 

adequada; 

IV. Metas para o aproveitamento energetico dos gases gerados nas unidades de disposicao 

final de residuos solidos; 

V. Metas para a eliminacao e recupera9ao de lixoes, associadas a inclusao social e a 

emancipacao economica de catadores de materials reutilizaveis e reciclaveis; 

V I . Programas, projetos e acoes para o atendimento das metas previstas; 

V I I . Normas e condicionantes tecnicas para o acesso a recursos da uniao, para a obtencao 

de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por 

entidade federal, quando destinados a acoes e programas de interesse dos residuos 

solidos; 

V I I I . Medidas para incentivar e viabilizara gestao regionalizada dos residuos solidos; 

IX. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestao de residuos solidos das 

regioes integradas de desenvolvimento instituidas por lei complementar, bem como 

para as areas de especial interesse turistico; 

54 



X. Normas e diretrizes para a disposicao final de rejeitos e. quando couber. de residuos; 

X I . Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizacao, no ambito nacional, de sua 

implementacao e operacionalizacao, assegurado o controle social. 

Paragrafo unico. O piano nacional de residuos solidos sera elaborado mediante processo 

de mobilizacao e participacao social, incluindo a realizacao de audiencias e consulta publicas 

(ARAUJO. 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C . Secao IV - dos pianos municipals de gestao integrada de residuos solidos 

Art. 18. A elaboracao de piano municipal de gestao integrada de residuos solidos, nos 

termos previstos por esta lei, e condicoes para o distrito federal e os municipios terem acesso 

a recursos da uniao, ou por ela controladas, destinados a empreendimentos e servicos 

relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos solidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de credito ou fomento para tal 

fmalidade. 

§1° Serao priorizadas no acesso aos recursos da uniao referidos no caput os municipios que: 

1. Optarem por solucoes consorciados intermunicipais para a gestao dos residuos solidos. 

inclufda a elaboracao e implementacao de piano intermunicipal, ou que se inserirem de 

forma voluntaria nos pianos microrregionais de residuos solidos referidos no §1° do 

art. 16; 

I I . Implantarem a coleta seletiva com a participacao de cooperativas ou outras formas de 

associacao de catadores de materials reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas 

fisicas de baixa renda; 

§2° Serao estabelecidos em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos 

da uniao na forma deste artigo. 

Art. 19. O piano municipal de gestao integrada de residuos solidos tem o seguinte 

conteudo minimo: 

I . Diagnostico da situacao dos residuos solidos gerados no respectivos territorio, 

contendo a origem, o volume, a caracterizacao dos residuos e as formas de destinacao 

e disposicao final adotadas; 



I I . Identificacao de areas favoraveis para disposicao final ambientalmente adequadade 

rejeitos, observado o piano diretor de que trata o § 1° do art. 182 da constituicao 

Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

I I I . Identificacao das possibilidades de implantacao de solucoes consorciadas ou 

compartilhadas com outros municipios. considerando. nos criterios de economia de 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de preservacao dos riscos 

ambientais; 

I V . Identificacao dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a piano de gerenciamento 

especifico nos termos do art.20 ou a sistema de logisticas reversa na forma do art. 33, 

observadas as disposicoes desta lei e de seu regulamento, bem como as normas 

estabelecidas pelos orgaos do Sisnama e do SNVS; 

V. Procedimento operacionais e especifica9oes minimas a serem adotadas nos se rvos 

publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, incluida a disposi9§o 

final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei BRASIL. 11.445 (2007); 

V I . Indicadores de desempenho operacional e ambiental doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S publicos de limpeza 

urbana e de manejo de residuos solidos; 

V I I . Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos solidos de que 

trata o art.20, observadas as normas estabelecidas pelos orgaos do Sisnama e do SNVS 

e demais disposi9§o pertinentes da legisla9ao federal e estadual; 

V I I I . Defini9oes das responsabilidade quanto a sua implementa9ao e operacionaliza9ao, 

incluidas as etapas do piano de gerenciamento de residuos solidos a que se refere o art. 

20 a cargo do poder publico; 

IX. Programa e a9oes de capacita9ao tecnica voltadas para sua implementa9ao e 

operacional iza9ao; 

X. Programas e a9oes de educa9ao ambiental que promovam a nao gera9ao, a redu9ao, a 

reutiliza9ao e a reciclagem e a reciclagem de residuos solidos; 

X I . Programas e a9oes para a participa9ao dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associa9ao de catadores de materials reutilizaveis e 

reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se houver; 

X I I . Mecanismo para a cria9§o de fontes de negocios, emprego e renda, mediante a 

valoriza9ao dos residuos solidos;
 :
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- X I I I . Sistema de calculo dos custos da prestacao dos servi9os publicos de limpeza urbana e 

de manejo de residuos solidos, bem como a forma de cobran9a desses servi9os, 

observada a Lei BRASIL. 11.445 (2007); 

X I V . Metas de redu9ao, reutiliza9ao, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposi9§o final ambientalmente 

adequada; 

XV . Descri9ao das formas e dos limites da participa9ao do poder publico local na coleta 

seletiva e na logistica reversa, respeitando o disposto no art. 33, e de outras a9oes 

relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

X V I . Meios a serem utilizados para o controle e a fiscaliza9ao, no ambito local, da 

implementa9ao e operacionaliza9ao dos pianos de gerenciamento de residuos solidos 

de que trata o art. 20 e dos sistemas de logisticas reversas previstos no art.33; 

X V I I . A9oes preventivas e corretivas a serein praticadas. incluindo programa de 

monitoramento; 

X V I I I . Identifica9ao dos passivos ambientas relacionados aos residuos solidos. incluidos 

areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

X I X . Periodicidade de sua revisao, observado prioritariamenle o periodo de vigencia do 

piano plurianual municipal. 

§1° O piano municipal de gestao integrada de residuos solidos pode estar inserido no 

piano de saneamento basico previsto no art. 19 da Lei BRASIL. 11.445 (2007), respeitando o 

conteudo minimo previsto nos incisos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput e observado o disposto no § 2°, todos deste 

artigo. 

A Lei BRASIL. 12.305 (2010) deixa claro que o licenciamento ambiente de aterros 

sanitarios e outros componentes do servi9os publicos de limpeza urbana e manejo de residuos 

solidos independem da existencia, ou nao, do piano municipal de gestao integrada de residuos 

solidos. Completamenta essa disposi9ao afirmando que a inexistencia do piano nao pode ser 

utilizada para impedir a instala9ao ou opera9ao de empreendimentos ou atividades 

devidamente licenciados pelos orgaos competentes (ARAUJO, 2011). 
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APENDICES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICE A- Lixao de Baraunas 



APENDICE B- Lixao de Barra de Santa Rosa 



APENDICES C- Aterro controlado de Cuite 



APENDICES D- Lixao de Nova Floresta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si 
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APENDICES E- Lixao de Sossego zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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