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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho e apresentada a avaliacao do SGA na ALUMAR e no Terminal Man'timo de 
Ponta da Madeira da CVRD, segundo a norma ISO 14001. Para tanto, realizou-se a 
descricSo das atividades operacionais dessas organizacoes, verificando sua relacao com o 
meio ambiente, e investigando os programas ambientais e instrumentos operacionais que 
influenciaram em seus desempenhos ambientais. Posteriormente, descreveu-se a 
metodologia empregada pela ALUMAR e pelo Terminal Maritimo de Ponta da Madeira na 
implantacao do SGA - ISO 14001. Com o emprego de questionario, com itens 
relacionados a norma ISO 14001, avaliou-se o cumprimento das organizacoes aos 
requisites da norma. Para analise dos dados utilizou-se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Software Statistical Package for 
the Social Science (SPSS - Versao 9.0), onde atraves deste, se verificou a consistencia das 
informacdes obtidas e procedeu-se a analise estatistica. para cada um dos arquivos de 
dados das organizacSes pesquisadas, fazendo-se uso da construcao de Tabelas ou 
distribuicoes de frequencias simples e uso da Escala Itemizada. Os Tratamentos estatisticos 
foram atraves das tecnicas de Frequencia Relativa e Absoluta das variaveis; Media 
Aritmetica; Variancia; Desvio Padrao; Coeficiente de VariacSo e; Escala Itemizada. Este 
estudo permitiu avaliar o Sistema de Gestao Ambiental ISO 14001, implantado na 
ALUMAR e no Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. 

Palavras-chaves: Desempenho Ambiental; Gestao ambiental; ISO 14001. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In this work the evaluation of SGA is presented in ALUMAR and in the Marine Terminal 
of Tip of the Wood of CVRD, according to the norm ISO 14001. For so much, it took 
place the description of the operational activities of those organizations, verifying it 
relationship with the environment, and investigating the environmental programs and 
operational instruments that you influenced in their environmental actings. Later, the 
methodology was described used by ALUMAR and for the Marine Terminal of Tip of the 
Wood in the implantation of SGA - ISO 14001. With the questionnaire job, with items 
related to the norm ISO 14001, the execution was evaluated from the organizations to the 
requirements of the norm. For analysis of the data the Software Statistical Package was 
used goes Social the Science (SPSS - Version 9.0), where through this, the consistence of 
the obtained information was verified and she proceeded the statistical analysis, for each 
one of the files of data of the researched organizations, being made use of the construction 
of Tables or distributions of simple frequencies and use of the Itemizada Scale. The 
statistical Treatments were through the techniques of Relative and Absolute Frequency of 
the variables; Arithmetic Average; Variance; Standard Deviation; Coefficient of Variation 
and; Itemizada Scale. This study allowed evaluating the System of Environmental 
Administration ISO 14001, implanted in ALUMAR and in the Marine Terminal of Tip of 
the Wood of CVRD. 

Keywords: Environmental acting; Environmental administration; ISO 14001. 
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L I S T A D E T E R M I N O L O G I A S 

A G U A E S T U A R I N A :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agua proveniente de estuarios (ver estuario). 

A L C A T R A O : [Do ar. al-qa+rAa] S. m. Quitn, 1. Mistura de diversos componentes, 
liquida, negra, viscosa, obtida na destilacao de varias substantias organicas, como, p. ex., 
petroleo, madeira ou carvao. 

A L U M I N A : [Do lat. alumen + -ina3.]S. f. Quim. 1. O trioxido de dkluminio. 2. 

A L U M A R : E uma substantia obtida a partir do refino do mineral BAUX1TA (PORCESSO 

B A Y E R ) , cuja composicao quimica e A L 2 O j (trioxido de dialuminio). Para cada 4 Kg de 

bauxita se obtem em media 2 Kg de alumina e deste 1 Kg de aluminio. 

A L U M E V A T O : Qualquer derivado do hidroxido de aluminio em que o hidrogenio foi 
substituido. 

A N O D O : Eletrodo positivo; eletrodo para onde se dirigem os ions negativos. O anodo e 

produzido a partir do Coque de Petroleo e do Piche. 

A N O D I Z A C A O : E o processo eletrolitico de producao de uma pelicula penetrante e 

integral de oxido em superficie de aluminio. A espessura e outras caracteristicas da 

pelicula podem ser controladas para atender a requisitos diversos de melhoria de 

resistencia a corrosao, melhoria da resistencia a abrasao ou para fins decorativos. Pode ser 

fosca ou brilhante, natural ou a cores. 

A N T R A C I T A : s.f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {antracite + ico). Geol. Carvao mineral, com mais de 90% de 

carbonio; muito negro, inatacavel pelos acidos, arde com chama curta e sem produzir 

fumaca. Var.: antracite. 

A S B E S T O : [Do gr. asbestos, pelo lat. asbesm.] S. m. Min. 1. Variedade de anfibolio, 

composta de silicato de calcio e de magnesio, que se apresenta em massas fibrosas 

incombustiveis e infusiveis, de aplicacao comercial, sendo o amianto sua variedade mais 

pura. 

B A U X I T A . Rocha com aparencia de argila, mas sem plasticidade, constituida 

essencialmente de hidroxidos de aluminio de mistura com argilas, hidroxidos de ferro, 

fosfato de aluminio, etc. E o principal minerio de aJuminio, a materia-prima para a 

fabricacao de sulfato de aluminio, cimento aluminoso e rerratarios aluminosos. Sao 

necessarias quatro a seis toneladas de minerio para produzir uma tonelada de aluminio. 
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B A N H O D E C R I O L I T A : ALUMAR: Consiste numas das etapas do processo de reducao 
eletrolitica, na qual a alumina e dissolvida num banho dessa substantia, em grandes fornos 
eletroliticos. 

B A S C U L A D O R : s. mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (bascular + dor) Veiculo que descarrega levantando a parte 
dianteira da carroceria. 

B O H E M I T A : Um constituinte importante da bauxita, de dificil 

identificacao megascopica devido a granulacao fina. Como e um constituinte 

importante da bauxita, e um minerio importante de aluminio, resultado de 

alteracao por intemperismo das rochas com silicato de aluminio pobre em 

quartzo; em uma classilicacao rigida, a bauxita nao e considerada como um 

mineral, mas sim uma rocha que se chama BAUXITA, os constituintes principals 

sao: Gibsita, Boehmita, diaspora. Qualquer um deles pode ser dominante ou a 

mistura dos tres. 

B R A I N S T O R M I N G : Este e um termo utilizado para um tipo de atividade no qual um 

grupo e reunido para criar tantas ideias quanto possivel no menor espaco de tempo 

possivel. 

B R I T A D O R E S : Maquina usada para produzir pedra britada; bntadeira. BRITADOR 

GIRATORIO: Equipamento de britagem constituido por um pilao conico que gira 

excentricamente, preso por uma extremidade, dentro de uma cuba tambem conica, 

esmagando o material por pressao e cisalhamento. BRITADOR DE MANDiBULA:Tipo 

de equipamento de britagem em que mandibulars pivotantes esmagam o material contra 

uma bigorna fixa. 

B U R N O F F : Sao os anodos gastos das cubas eletroliticas e que sofreram desprendimento 

de suas hastes, ficando imersos em banho eletrolitico. 

B U T S : Sao os anodos gastos das cubas eletroliticas e que permanecem presos as suas 

hastes ate o final da vida uttl. 

C A L C I N A C A O : 1. Ato ou efeito de calcinar. 2. Quim. Aquecimento de um composto em 

que se lhe provoca a decomposi?ao sem oxidacao. 3. ALUMAR: E o processo no qual o 

calor e usado para expelir material's volateis, e no processo Bayer, e o processo no qual 

cristais de alumina trihidratada (hidrato) sao aquecidos para expelir agua e formar alumina. 

O processo basico de calcinacSo pode ser descrito pela equacao quimica: 

2Al(OH)3 + Calor -> Al203 + 3H20 
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C A T O D O :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Eletrodo negativo; eletrodo de onde partem eletrons e para onde se dirigem 
os ions positivos; catodio. 2. Catodo e formado de blocos de CARBONO composto de 
ANTRACITA e PICHE. 

C O N D U T I V I D A D E T E R M I C A : E a propriedade de conduzir calor. O aluminio tem alta 

condutividade termica; como tem peso relativamente baixo por decimetro cubico, e o 

condutor de calor mais eficiente dos metais comuns. Existe uma aparente contradicao ao 

dizer que o aluminio e um bom condutor termico e tambem um otimo isolante. Esse 

paradoxo e explicado quando sao compreendidas as diferentes formas de transferencia de 

calor - por conducao, por conveccao e por radiacao. A natureza refletiva do aluminio age 

como isolante da transferencia de calor por radiacao. 

C O N D U T O R E L E T R I C O : Eletr. 1. Todo sistema capaz de efetuar um transporte de 

carga eletrica sob a forma de uma corrente eletrica. [Tb. se diz apenas condutor.] 

C O Q U E : [Do ingl. coke.jS. m. Quim. 1. Carvao amorfo, resultante da calcinacao e 

pirolise do carvao mineral, na qual ocorre a libertacao de diversos produtos volateis. Coque 

de madeira. Quim. 1. O que se obtem pela carbonizacao da madeira; Coque de petroleo. 

Quim. 1. Carvao relativamente puro que se obtem como residuo na destilacao do petroleo; 

Coque siderurgico. Metal. 1. O apropriado a utilizacao nos altos-fornos. 

C O Q U D L H A : E um molde metalico no qual e feito o vazamento do metal, sob pressao ou 

por gravidade. 

C R I O L I T A : P e crio-+-lira; al. Cryolith.]S. f. 1. Mineral monoclinico, fluoreto de 

aluminio e sodio [form.: Na3AlF6]. 

D E C A N T A C A O : [De decantarl + -cao.] S. f. 1. Ato e efeito de decantarl (1 e 2). 

D E S T D L A C A O : [Do lat. destillatione.] S. f. I. Ato de destilar. 2. Estabelecimento onde se 

destila. 3. Quim. Processo em que se vaporiza uma substantia liquida e, em seguida, 

se condensam os vapores resultantes, para obter-se de novo um liquido, ger. mais puro. 

D I A S P O R A : [Do gr. diaspora, 'dispersao'.] S f. 1. A dispersao dos judeus, no decorrer dos 

seculos. 2. P. ext. Dispersao de povos por motivos politicos ou religiosos, em virtude 

de perseguicao de grupos dominadores intolerantes: 

D I G E S T O R E S : (6). [Do lat. tard. digestore.] S.m. 1. Aparelho para coccao de certas 

substantias. 2 ALUMAR: Digestao: No processo de digestao a alumina e dissolvida em 
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solucao caustica a 143° e 340 Kpa num tempo de 20 - 30 minutos, para formar o aluminato 
de sodio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al203 -3H20 + INaOH 2NaAl02 + 4H20 

Hidrato Soda Aluminato Agua 

Caustica de Sodio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E C O L O G I A : [Deeco-1 + -logia] S. f. 1. Parte da biologia que estuda as relacoes entre 

os seres vivos e o meio ou ambiente em que vivem, bem como as suas reciprocas 

influencias; mesologia. 2. Ramo das ciencias humanas que estuda a estrutura e o 

desenvolvimento das comunidades humanas em suas relacoes com o meio ambiente e sua 

consequente adaptacao a ele, assim como novos aspectos que os processos tecnologicos ou 

os sistemas de organizacao social possam acarretar para as condicoes de vida do homem. 

E F L U E N T E S : [Dolat. effluente] Adj. 2 g. 1. Que emana decertoscorposinvisivelmente. 

2. Residuo ou rejeito (de atividade industrial, esgotos sanitarios, etc.) lancado no meio 

ambiente. 

E L E T R O D O S : (6). [Var. de electrodo < elefc)tr(o)- + -odo.Jr. electrode] 

S. m. Fis. 1. Condutor metalico por onde uma corrente eletrica entra num sistema ou sai 

dele. 2. ALUMAR: Eletrodos: Anodo e Catodo - Sao insumos importantes na obtencao do 

aluminio, por serem os eletrodos necessarios a eletrolise da alumina. O Anodo e o polo 

positivo e o Catodo o polo negativo, atraves dos quais a corrente eletrica continua vai 

passar. 

E L E T R O L I S E : [Deele(c)tr(o> + -Use] S. f. Quim. 1. Conjunto de fenomenos 

quimicos ocorrentes nos eletrodos imersos numa solucao condutora, provocados pela 

passagem de corrente eletrica, e que podem ser decomposicdes, deposicdes, combinacoes, 

desprendimentos gasosos, oxidacdes ou reducdes. 2. A eletrolise e a separacao da 

molecula de Alumina (Al2Oj) em aluminio e oxigenio, atraves da passagem da corrente 

eletrica (corrente continua). 

3^1/203 -*6Al + 302 

Assim, o Aluminio que e um ion positivo vai se depositar no Catodo, que e o polo negativo 

da cuba, separando-se do banho, devido a sua maior densidade. 

O oxigenio, que e o ion negativo, 

E S T U A R I O . [Do lat. aestuariu] S. m. 1. Tipo de foz em que o curso de agua se abre 

mais ou menos largamente. 

E X T R U D A D O S : E o produto proveniente de um processo de extrusao 
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EXTRUSAO: E o processo metalurgico que consiste na deformacao plastica a quente do 

tarugo de aluminio fazendo-o passar pela acao de um pistao, atraves do orificio de uma 

matriz que apresenta o contorno da secao do produto que se quer obter 

FERRO: [Dolat. ferru] S. m. 1. Quim. Elemerto de numero atdmico 26, metalico, 

branco-acinzentado, duro, tenaz, reativo, o qual form am ligas que tem aplicacdes 

importantes [simb.: Fe ] . 2. Esse metal, de numerosas aplicacdes na industria e na arte. 3. 

Instrumento feito desse metal, ou ape nas a parte cortante e/ou perfurante desse 

instrumento. 4. Designacao comum a diversos instrumentos ou utensilios em que entra 

principalmente o ferro. 

FERRO-GUSA: [De ferro- + gusa.]S. m. Metal. 1. O ferro que se obtem diretamente do 

alto-forno, em geral com elevado teor de carbono e van as impurezas. 

FDLTRACAO: [De filtrar +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 5 3 0 . ] S. f. 1. Ato ou efeito de filtrar; filtragem, filtramento. 2. 

ALUMAR: No processo de filtracao, ocorre a remocao da lama mais fina remanescente, 

apos a pasta ter passado pelos espessadores. 

FINAME: Financiamento com recursos do BNDES. 

FUNDICAO: [De fundirl + -cao.] S. f. 1. Ato, efeito, arte ou fabrica de fundir 2. 

Derreter, liquefazer (metal): 3 P. ext. Solicuficar em molde (1) metal fundido; vazar: 4 

Incorporar (varias coisas em uma so); juntar, unir: 5. E o processo metalurgico que consiste 

em obter um produto solido a partir do metal de aluminio em estado liquido, mediante 

solidificacao em um molde. 

GEOMORFOLOGIA: [De ge(o> + -morf(o)- + -logia] S. f. 1. Ciencia que estuda as 

formas do relevo terrestre. 

GDBSITA: s. f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (de Gibbs, n, p. + ltd). Miner. Hidroxido natural de aluminio, translucido, 

de cor clara, que ocorre em forma de cristais monoclinicos e tambem nas formas 

estalactitica e esferoidal; hidrargilita. 

GRANELEIRO: [De granel + -eiro] S. m. Bras. 1. Veiculo quetransportacargasagranel 

v. a granel (1). Adj. 2. Diz-se de veiculo que transporta cargas a granel. Navio graneleiro. 

Mar. Merc. 3. Navio Graneleiro apropriado para transporte de carga a granel 

GUSA: [Do fr. gueuse < b.-al. Gose, pi. de Gos, 'ganso', t. us. pelos fundidores alemaes 

para designar pedacos informes de ferro fundido, poss.] S. f. Metal. 

1. V. ferro-gusa. 
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HD3ROMINERAL:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [De hidr(o)-l + mineral.]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Adj. 2 g. 1. Relativo a agua mineral 

IGARAPES: [Do tupi] S. m. Bras. Amaz. MS 1. Rio pequeno que tem as mesmas 

caracteristicas dos grandes e que e ger. navegavel; os maiores denominam-se igarapes-acus 

e os menores, igarapes-mirins. 

LAMINACAO: [De laminar2 + -cao.] S. f.l. Ato ou efeito de laminar2; laminagem. 2. 

Ind. Pap. Processo de conversao do papel ou do cartao, por meio da j uncao de folha(s) 

com lamina(s) de plastico, aluminio ou outro material. E o processo metalurgico no qual o 

lingote de aluminio passa entre pares de laminadores (conjunto de cilindros), sob pressao, a 

quente ou a frio, de forma a reduzir a espessura e aumentar o comprimento e/ou largura. 

LAMINADO: E o produto proveniente de um processo de laminacao. Produtos laminados 

classificam-se em tres categorias, de acordo com a espessura. chapa grossa (maior que 

6,35mm), chapa (entre 0,15 e 6,35mm) e folha (menor que 0,15mm). 

LATERTTA: S. f. (I. later+ita). Geol. Solo infertil vermelho, das regioes tropicais, que e 

um produto residual da decomposicao de rocha, com alto teor de oxido de ferro e de 

hidroxido de aiuminio. 

LAVRA: [Dev. de lavrar.] S. f. 1. Ato de lavrar. 2 Bras. Terreno de minerac3o; lugar onde 

se extrai minerio 

LIGA: Metal. 1. Material metalico constituido por dois ou mais metais, e em certos casos 

por elementos nao metalicos, obtido pela fusao de seus constimintes, e cujas propriedades 

sao satisfatorias para utilizacdes particulares. 2. E um material com propriedades metalicas, 

composto de dois ou mais elementos quimicos, dos quais um e sempre metal. As ligas de 

aluminio sao misturas intencionais de elementos onde o aluminio e o elemento 

predominante. 

LINGOTE: [Do fr. lingot.]S. m. 1. Barra de metal fundido. 2. Projetil cilindrico. 3. 

Tira metalica. 4. Tip. Lamina de metal-tipo que faz parte da guarnicao (10) e cuja for?a de 

corpo varia de 6 a 20 pontos. [Cf. entrelinha (5).] 5. Tip. P. us. Linha-bloco. 6. E o 

produto fundido na planta de reducao, sob forma apropriada, que se destina a fabricacao 

subseqiientes como laminacao e extrusao. 

MANGUE: [De or. controversa.] S. m. 1. Fitogeogr. Comunidade dominada por arvores 

ditas mangues [v. mangue (2) ] , dos generos Rhizophora, Laguncularia e Avicennia, que se 

localiza, nos tropicos, em areas justamaritimas sujeitas as mares. O solo e uma especie de 

lama escura e mole. [Sin.: manga 1, mangrove, manguezal] 2. Bot. Cada uma das plantas 

dotadas de raizes-escoras (v. raiz-escora), que ai vegetam. 3. Bras. RJ Gir. Zona do baixo 

meretricio. 
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MESH: Dimensao dos furos de uma peneira (para medir a finura de certos produtos). 

MINERAL: [Do lat. med. minerale, pelo fr. mineral.]. Elemento ou composto quimico 

formado, em geral, por processos inorganicos, o qual tem uma composicao quimica 

definida e ocorre naturalmente na crosta terrestre. 

MOAGEM: [De moer + -agem2.]S. f. 1. Ato de moer (1 e 2); moedura. 2. ALUMAR: 

O processo de moagem provoca um aumento na area superficial, isto faz com que o ataque 

da soda sob a bauxita (gibsita) seja mais eficiente. 

MOINHO DE BOLA: Tec. 1. Moinho constituido por um cilindro rotatorio que contem 

uma carga de esferas metalicas (ou de ceramica), que trituram o material por uma acao 

combinada de compressao, abrasao e impacto. 

MOLHE: [Do cat. moll.]S. m. 1. Estrutura maritima enraizada em terra, e que pode 

servir de quebra-mar (q. v.), guia-corrente ou cais acostavel. 

PALLETS: Estrutura de metal utilizada no transporte de anodos (ALUMAR). 

PASSIVO AMBDENTAL: Efeitos ambientais adversos, de natureza fisica, biologica e 

antropica, proporcionados pela construcao, operacao, manutencao, ampliacao ou 

desmobilizacao de um empreendimento ou organizacao produtiva. Esses efeitos ambientais 

podem ser ocorrentes ou previstos, isto e, tanto podem ser processos que ja se manifestam, 

como processos que deverao ocorrer no futuro, em funcao de quadros de transformacao 

ambiental identificado no presente. 

PELOTA: [Do esp. pelota < fr. (ant.) pelote.].zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metalurgia. Bola de metal. 

PICHE: [Do ingl. pitchJS. m. 1. Substantia negra, resinosa, muito pegajosa. obtida da 

destilacao do alcatrao ou da terebintina; pez. 

PtER: Do ingl. pier] S. m. 1. Molhe especialmente destinado a servir de cais acostavel. 

PRECWITACAO: ALUMAR: O processo de precipitacao e caractenzado por tres 

principals mecanismos chamados: crescimento, nucleacao e aglomeracllo. Crescimento e 

o aumento de cristal pela deposicao de camadas, ou por Ibrmacao de dendrites em sitios 

ativos especificos; Nucleacao e o processo no qual novas particulas sao formadas, 

geralmente por mecanismos de atrito entre particulas e/ou entre particulas e agitador 

mecanico; Aglomeracao e o processo no qual particulas sao juntadas em flocos e depois 

cimentadas por deposi9ao adicional de hidrato. 
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REATORES:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (6). [Do lat. reactum, supino do v. lat. reagere (v. reagir), + -or.] Adj. 1. Que 

reage. S. m. 2. Fis.-Quim. Dispositivo em que ocorre uma reacao quimica em geral com 

grandes quantidades de substantias. 

REDUCAO ELETROLITICA: ALUMAR: Basicamente o processo de reducao consiste 

em romper a liga entre o aluminio e oxigenio atraves do uso de eletricidade. Apos uma 

serie de operacoes forma-se aluminio liquefeito que e posteriormente fundido em lingotes. 

SCALE: Cascalho produzido em funcao do resfriamentento da bauxita contida nas paredes 
dos tanques (ALUMAR). 

SILICA: [Do lat. cient. silica < lat. silex, icis, 'pederneira'.] S. f. Quim. 1. Dioxido de 

silicio, cristalino, abundantissimo na crosta terrestre [form.: Si02]. 

SODA CAUSTICA: S. f. 1. Hidroxido de sodio; soda caustica. 2. Carbonate de sodio do 

comercio. 

SOLDA EXOTERMICA: A reacao de pos de aluminio com oxidos metal icos e os 

agentes de liga desejados, fornece o calor e o metal de enchimento suficiente para a solda. 

A solda exotermica e utilizada em cabos, bastoes, trilhos e outros produtos mais utilizados 

sao a fusao, a pressao e o bronzeamento. 

TARUGO: E o produto de forma geralmente cilindrica obtido por fundicao e destinado a 

extrusao. 

TTCANIO: [Do lat. cient. titanium < mit. gr. Titan (v. tital).] 

S. m. Quim. 1. Elemento de numero atomico 22, metalico, branco-prateado, leve, 

resistente, usado em ligas especiais [simb.: Ti ] . 

USBVAGEM:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [De usinar + -agem2.]S. f. 1. Operacao mecanica pela qual se da forma a 

materia-prima. 2. Bras. Designacao comum a tecnicas que dispensam a utilizacao de 

ferramentas que trabalhem em contato com a peca, bem como a retirada de materia. 3. 

Corresponde a um conjunto de processos pelos quais pode-se trabalhar uma determinada 

peca, para lhe dar formas e dimensoes diversas. Sao exemplos de usinagem: fura^ao, 

serramento, fresamento, rosqueamento etc. 
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1.1 GENERALIDADES 

Nos ultimos anos a preocupacao com as questdes ambientais tem crescido. 

A superpopulacao mundial, a perda da biodiversidade, a escassez e poiuicao das aguas 

entre outras questdes ambientais tern despertado essa preocupacao. A degradacao do meio 

ambiente e sua relacao direta com o desenvolvimento econdmico afetando a qualidade de 

vida da humanidade, tem impulsionado o surgimento de uma consciencia mais preocupada 

com essas questdes. 

Nesse contexto de preocupacao com o meio ambiente, surge a participacao 

das empresas, que vem introduzindo em sua administracao, tecnicas especificas para 

gerenciar impactos provenientes de suas atividades operacionais. Sao varios os motivos 

que refletem esse novo quadro de preocupacao com as questdes ambientais, dentre estes, se 

tem: um mercado mais exigente com relacao a essas questdes, alem de uma sociedade mais 

esclarecida com os padrdes ambientais de maneira giobalizada. 

Vivencia-se um momento historico onde, destaca-se a importancia das 

questdes ambientais para o sucesso de negocios a longo e em curto prazo. Com o 

surgimento do Sistema de Gestao Ambiental, intensificado atraves do emprego das normas 

de gerenciamento ambiental, a ISO 14000, serie de normas internacionais que padroniza a 

nivel mundial os programas de gestao ambiental das empresas, ha um maior 

comprometimento de organizacdes no desenvolvimento de suas atividades respeitando o 

meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^iversas metodologias vem sendo empregadas para melhoria continua do 

SGA em organizacdes. Sao utilizadas tecnicas em diversos tipos de organizacdes, 

industrial ou de servico, de qualquer porte, de qualquer ramo de atividade. 

O estabelecimento de um SGA nao e uma atividade simples. Deve ser 

investido tempo no seu planejamento. Os primeiros passos sobre o gerenciamento de 

impactos ambientais foram dados na Conferencia das Nacdes Unidas realizada em 

Estocolmo na Suecia, no ano de 1972. O tema, entao, passou a ser tratado com prioridade a 

partir da Conferencia das Nacdes Unidas realizada no Rio de Janeiro, no Brasil em 1992. 

Outro passo importante foi a publicacao pelo Instituto Britanico de Nornializacao da norma 

BS-7750, uma norma sobre gerenciamento ambiental que serviu de base para a ISO 14000. 

A implantacao de um SGA tem por objetivo a melhoria continua do 

desempenho ambiental da organizacao, a prevencao da poiuicao e, o cumprimento da 

legislacao ambiental aplicavel. A serie ISO 14000 e um com unto de normas tecnicas 

referentes a metodos e analises, que possibilita certificar produtos e organizacdes, que 

estejam de acordo com a legislacao ambiental e nao produzam danos ao meio ambiente. A 

ISO 14001, umas das normas que compde esta serie, e a unica norma que permite a 

certificacao ambiental, e diz respeito a especificacao e diretrizes basicas para a 

implantacao de um SGA modelo. A ISO 14001 ajuda qualquer organizacao a tratar o meio 

ambiente de uma forma sistematica, melhorando, portanto, a sua performance operational 

e ambiental. A alta prioridade da norma e a protecao dos empregados, atraves do 

cumprimento de toda a legislacao e regulamentos. 

Diante do acima exposto, e importantia que se faca trabalhos, voltados a 

demonstrar o desenvolvimento de atividades, respeitando o meio ambiente. E atraves do 

estudo de avaliacao do SGA intensificado pela norma ISO 14001 em empresas, contribui-

se para o fortaletimento de uma consciencia ambiental voltada ao emprego de praticas para 

minimizar, solucionar problemas ambientais, alem de mostrar a validacao do emprego do 

SGA como um instrumento de protecao ambiental, assim como proporcionar a 

compreensao do funcionamento deste sistema segundo a ISO 14001. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Organizacdes sao classificadas como. corrrpanhia, corporacao, firma, empresa ou instituicao, ou parte ou 

combinac3o destas, publica ou privada, sociedade anonima, limitada ou com outra forma estatutaria, que tem 

funcSes administrativas proprias (ABNT - NBR ISO 14001, 1996). 
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Dentre as organizacdes certificadas na norma ISO 14001, destacando-se a 

nivel nacional e international, tem-se o Consocio de Alumino do Maranhao - ALUMAR e 

o Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD, onde foi desenvolvido este trabalho 

de pesquisa. Estas empresas foram certificadas na ISO 14001 no ano de 2000. Sao 

empresas consideradas modelo em gerenciamento ambiental, demonstrando seu 

comprometimento com o meio ambiente. 

Este trabalho esta delineado atraves do levantamento do desempenho 

ambiental em organizacdes no Brasil, desde sua fase de implantacao, atraves do emprego 

do SGA, ate a certificacao destas na norma ISO 14001, bem como, da investigacao de 

instrumentos de melhoria continua do SGA aplicado nestas empresas. Tomando como 

Estudo de Caso: o Consorcio de Aluminio do Maranhao - ALUMAR e, o Terminal 

Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD, locaiizadas em Sao Luis no Estado do 

Maranhao. 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1 Geral 

O objetivo geral deste trabalho e avaliar o SGA na ALUMAR e no Terminal 

Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD, segundo a norma ISO 14001, verificando de que 

maneira sao tratadas as questdes ambientais para uma melhor qualidade de vida no sentido 

amplo nestas organizacdes. E assim, poder sugerir melhorias que venham contribuir nas 

acdes de SGA nestas empresas. 

1.2.2 Especificos 

Este trabalho de pesquisa possui os seguintes objetivos especificos: 
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• Descrever as atividades operacionais do Consorcio de Aluminio do 

Maranhao - ALUMAR e do Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da 

CVRD, verificando sua relacao com o meio ambiente; 

• Investigar os aspectos e impactos ambientais, das atividades 

operacionais que influenciaram no desempenho ambiental das 

organizacdes; 

• Descrever a metodologia empregada pela ALUMAR e pelo Terminal 

Maritimo de Ponta da Madeira na implantacao do SGA - ISO 14001. 

• Aplicar questionario com itens relacionados a norma ISO 14001, 

avaliando o cumprimento das organizacdes aos requisitos da norma. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho esta estruturado em seis capitulos nessa ordem: 

Capitulo 1: apresenta-se algumas consideracdes sobre as questdes 

ambientais, seu historico e desenvolvimento, sobre a formacao de uma consciencia 

ambiental, e sua influencia para o surgimento do SGA, e de normas da serie ISO 14000, 

ficando claro a problematica do trabalho, seus objetivos, e a justificativa do tema, em 

avaliar o SGA de organizacdes apos a implantacao da norma ISO 14001. 

Capitulo 2: neste capitulo, encontra-se esclarecimento sobre SGA, sua 

estrutura e fmalidade; sobre o desenvolvimento da serie ISO 14000, com destaque para a 

norma ISO 14001 e suas etapas de implantacao. Apresenta-se tambem a legislacao 

ambiental vigente do Estado do Maranhao, dando destaque as leis relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades industrials. 

Capitulo 3: neste capitulo, sera abordada a metodologia proposta para esta 

pesquisa, suas etapas, assim como alguns esclarecimentos sobre instrumentos de coleta de 

e tratamento dos dados. 
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Capitulo 4: neste capitulo, mostram-se os resultados da pesquisa com 

algumas discussdes. 

Capitulo 5: neste capitulo, apresenta-se a conclusao do estudo sobre a 

avaliacao do SGA - ISO 14001 do Consorcio de Aluminio do Maranhao - ALUMAR e do 

Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. 

Capitulo 6: neste capitulo, apresentam-se algumas sugestdes de melhoria 

que venham contribuir nas acdes de SGA nas empresas estudadas, assim como algumas 

recomendacdes para aplicacdes de trabalhos futuros. 
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2.1 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL - SGA 

2.1.1 Historico 

O esforco para a criacao de um SGA, que tivesse reconhecimento a nivel 

international foi dado pelo interesse de empresas de evitar duplicidade de programas e, 

algumas vezes concorrentes da empresa e, do governo e a necessidade de validacao 

objetiva de seu comprometimento (HERMENWAY e GILDERSLEEVE, 1995). 

2Foram varios os esforcos que iniciaram a criacao de um SGA padrao. no 

entanto um conduziu para a ISO 14001. Na Inglaterra, o Instituto Britanico de 

Normalizacao - BSI, desenvolveu a BS 7750, SGA, como um complemento a norma BS 

5750 sobre Sistemas de Gerenciamento da Qualidade. A BS 5750 foi a base de elaboracSo 

da ISO 9000. Em 1991, o Grupo de Aconselhamento Estrategico sobre Meio Ambiente -

SAGE foi estabelecido pela Organizacao International para a Padromzacao - ISO para 

fazer recomendacdes em relacao as normas internacionais sobre meio ambiente. 

A partir do final da decada de 80, a ISO 9001/2 estabeleceu um modelo de 

sistema de garantia da qualidade, que objetivava o atendimento, pelas organizacdes, dos 

2 A Normalizacao BritanicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (British Standards 

de Normalizacao (British Standards Institution 
- BS) e uma norma britanica criada pelo Instituto Britanico 

-BSI). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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requisites acordados com seus cherries. Depois, em 1996, foi publicada a ISO 14001, 

norma de gestao que abordava as questdes ambientais (PARIZOTTO, 1995). 

2.1.2 Gerenciamento Ambiental 

Com a disseminacao dos conceitos: qualidade, qualidade total, o 

gerenciamento ambiental passou a ocupar uma posicao de destaque entre as funcdes 

organizacionais, nao somente pela contribuicao positiva que agrega a imagem de qualidade 

da empresa, como tambem pelos efeitos danosos que um mau desempenho ambiental pode 

causar a essa imagem. Sendo cada vez maior o numero de empresas a integrar a 

preservacao do meio ambiente em suas gestdes administrates, seja com uma nova 

atividade de rotina, seja na discussao de cenarios alternativos (PARIZOTTO, 1995). 

Existem varios conceitos de gerenciamento ambiental na literature, isto 

devido a grande importancia e atencao dada, inclusive pelo nivel empresarial, ao emprego 

dessa atividade. Merecendo destaque a defmicao de V1ANA e VERONESE, apud 

PARIZOTTO, 1995: 

"Gerenciamento ambiental" e a integracao de sistemas organizacionais e 

programas a fim de permitir: (i) o controle e a reducao dos impactos no meio ambiente, 

devido a operacdes ou produtos; (ii) cumprimento das leis e normas ambientais; (iii) 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar residues 

industrials; (iv) monitorizacao e avaliacao dos processos e parametros ambientais; (v) 

eliminacao ou reducao dos riscos ao meio ambiente e ao homem; (vi) utilizacao de 

tecnologias limpas, com o objetivo de minimizar os gastos de energia e materiais; (vii) 

melhoria do relacionamento entre a comunidade e o Governo, e (viii) antecipacao de 

questdes ambientais que possam causar problemas ao meio ambiente e, pnncipalmente, a 

saude humana. 

Segundo PARIZOTTO (1995), o conceito de gerenciamento ambiental 

empresarial e sua evolucao no decorrer do tempo pode ser melhor entendido analisando-se, 

nao so a forma pela qual as empresas procuram solucionar os seus problemas ambientais, 
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como, tambem, o processo de adaptacao das mesmas as mudancas do ambiente externo a 

organizacao. 

O reflexo mais consistente do gerenciamento ambiental em organizacdes e o 

emprego de um SGA, onde, de acordo com HERMENWAY e GILDERS LEEVE (1995), 

um "SGA e aquele aspecto da estrutura administrativa global da organizacao que endereca 

o impacto imediato e em longo prazo de seus produtos, servicos e processos no meio 

ambiente. Fomece ordem e consistencia nas metodologias organizacionais atraves da 

alocacao de recursos, definicao de responsabilidades e avaliacao continua de praticas, 

procedimentos e processos". 

O SGA e essencial para a habilidade da organizacao em prever e satisfazer 

as expectativas de desempenho ambiental crescente e assegurar conformidade continua 

com as exigencias nacionais e internacionais. 

2.1.3 Emprego do SGA 

Segundo PARIZOTTO (1995), o SGA tem como objetivo primordial, 

proporcionar a melhoria continua do desempenho ambiental de qualquer empresa, 

possibilitando-lhe tratar com a gestao da qualidade, agilizando assim a administracao geral 

da organizacao. 

3 0 modelo de SGA, que vem sendo empregado nas organizacdes, consiste 

de um conjunto de medidas e procedimentos defmidos e adequadamente aplicados que 

visam reduzir e controlar os impactos induzidos por um empreendimento sobre o meio 

ambiente. A FIGURA 1, apresenta o esquema de piano ciclico de aplicacao do SGA, 

evidenciando a melhoria continua como a busca constante nas atividades de uma empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 O modelo de SGA apreserrtado na FIGURA 1 e uma adaptacao do Modelo de Gestlo Ambiental 

Objetivando a Melhoria Continua, definido por VALLE (1995) e, do Esquema Geral de lmplementacao da 

Gestao Ambiental Empresarial definido por STAPLETON (1996). 
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M E L H O R I A C O N T I N U A 

V E R I F I C A C A O E A C O E S 

C O R R E T T V A S 

(Monitorar, Auditar, Avaliar) 

I M P L E M E N T A C A O 

(Treinar, Prevenir, 

Controlar) 

R E V I S A O D A 

G E S T A O 

(Redefinir objetivos) 

P L A N E J A M E N T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r P R O G R A M A D E G E S T A O A M B I E N T A L 3 

P O L I T I C A AMBD2NTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA] 

C O M P R O M E T I M E N T O D A A L T A A D M I N I S T R A C A O 

FIGURA 1 - MODELO DE SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL OBJETIVANDO A MELHORIA 

CONTINUA (VALLE, 1995; STAPLETON, 1996). 
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Para ser efetiva a implantacao de um SGA, a alta admmistracao da 

organizacao deve ter um maior comprometimento ambiental. Esta tera responsabilidade na 

elaboracao de uma Politica Ambiental, onde os objetivos e metas ditos nesta politica serao 

estabelecidos atraves de um Programa de Gestao Ambiental - PGA, inicia-se um processo 

dinamico de planejamento, implementacao, revisao e acoes corretivas da gestao ambiental 

empresarial, que busca o aperfeicoamento permanente da Politica Ambiental da 

organizacao e, por conseguinte, um melhor desempenho global de suas acoes ambientais, 

dentro do contexto da administracao geral da empresa. 

As principals etapas descritas no modelo do SGA na FIGURA 1, sao 

baseadas nas definicoes de VALLE (1995) e STAPLETON (1996) para os componentes do 

SGA: 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Politica Ambiental - deve expressar o comprometimento da 

organizacSo com relacao ao meio ambiente, assumindo perante a sotiedade suas intencoes 

e principios concernentes a seu desempenho ambiental; 

A definicao de uma Politica Ambiental propria e uma forma da empresa 

explicar seus principios de respeito ao meio ambiente e sua contribuicao para a solucao 

rational dos problemas ambientais. Ela deve fazer parte do planejamento estrategico da 

empresa e ser considerada sempre como um fator positivo na elaboracao de seus pianos de 

comunicacao. A Politica Ambiental nao deve ser encarada como um onus, mas sim como 

uma ferramenta importante para o sucesso daquela empresa que, alem de cumprir a deseja 

firmar sua boa imagem. 

2. Planejamento - estabelece as prioridades e metas a serem atingidas e 

define os montantes de recursos que deverao ser alocados a cada uma das atividades. 

Fazem parte do planejamento as seguintes acoes: 

• Aspectos Ambientais: identificam as caracteristicas ambientais dos 

produtos, das atividades e servigos da orgaruzacao. A partir dessas caracteristicas sao 

determinados os aspectos que podem ter impactos ambientais significativos no meio 

ambiente; 

• Exigencias legais: sao identificados os dispositivos legais e outros 

regulamentos relevantes para o desempenho ambiental da organizacao; 
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• Objetivos e Metas: sao estabelecidos objetivos ambientais para a 

organizacSo, em harmonia com as diretrizes de Politica Ambiental e em funcSo dos 

impactos ambientais, da percepcao ambiental que comparadores e grupos de interesse tem 

da organizacao e outros fatores relevantes; 

3. Implementacao - depois de definida a estrutura organizacional a ser 

utilizada e a Politica Ambiental com os objetivos e metas a serem atingidos, este deverSo 

ser transformados em projetos especificos para serem implementados; 

O sistema de implementacao e operacionalizado atraves do: (a) manual de 

gerenciamento ambiental, que sera utilizado como uma referenda permanente para a 

implementacao e a manutencao de qualquer SGA; (b) comunicacao, que estabelecera os 

processos de comunicacao interna e externa sobre os temas da gestao ambiental; (c) 

documentacao do SGA, que mantera a irformacao sobre o SGA e documentos correlatos; 

(d) controle de documentos, que ira identificar, planejar e administrar as operacoes e outras 

atividades que estejam relacionadas a politica, objetivos e metas ambientais da 

organizacSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Verificacao e Acdes Corretivas - permite atribuir a empresa uma 

rotina para conferir suas metas e objetivos ambientais. Mensura os dados atraves de varias 

tecnicas, avalia o desempenho, diagnostica problemas e, propde solucdes. Isto atraves de: 

(a) Monitoramento e medicdes ambientais: monitora as atividades chave e afere o 

desempenho da organizacao; (b) Acoes preventivas e corretivas de nao-conformidades: 

identificacSo e correcSo de problemas; (c) Registros: manutencao de registros adequados 

do desempenho do SGA. 

5. Rev isao da Gestao - RevisSo periodica do SGA, objetivando seu 

aperfeicoamento permanente. 

Ainda que todas essas etapas tenham igual importancia para o 

desenvolvimento e melhoria continua do SGA, instrumentos possuem uma importancia 

particular no processo geral de implantacao desse sistema, sendo eles identificados a 

seguir. 
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2.1.4 Principals Instrumentos e Finalidades do SGA 

Na implantacao de um SGA em uma organizacao, o emprego de tecnicas e, 

procedimentos por parte da administracao e da organizacao da empresa sao importantes 

para o exito do sistema. Instrumentos do SGA sao fundamentals no emprego da 

implantacao do mesmo, sendo urjlizado por muitas empresas do setor industrial: 

a) Avaliacao de impactos ambientais. 

Segundo SILVETJRA (2001), avaliacao de impacto ambiental - AIA, e um 

instrumento de politica ambiental, formada por um conjunto de procedimentos capaz de 

assegurar, desde o initio do processo, que se faca um exame sistematico dos impactos 

ambientais de uma acao proposta (projeto, programa, piano ou politica) e de suas 

alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao publico e aos 

responsaveis pela tomada de decisao, e por eles considerados. Alem disso, os 

procedimentos devem garantir a adocao das medidas de protecao do meio ambiente, no 

caso de decisao sobre a implantacao do projeto. 

Com a criacao do Sistema National do Meio Ambiente, atraves da 

decretacao da Lei 6.938/81 da Politica National do Meio Ambiente, a AIA foi estabelecida 

como um instrumento desta Politica. A obrigatoriedade da AIA no Brasil foi instituida em 

1986 por ato normativo do CONAMA atraves da ResolucSo 001/86 e assegurada no texto 

da Constituicao Federal em 1988. Esta resolucao define legalmente impacto ambiental, e 

estabelece a dependencia da elaboracao de estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo 

relatdrio de impacto ambiental (RIMA), para o licenciamento de atividades modificadoras 

do meio ambiente. 

Alem do aspecto legal, a avaliacao previa de impactos ambientais podera vir 

a se constituir em um dos principals instrumentos de planejamento ambiental da empresa. 

Ao estabelecer um quadro referencial de gerenciamento passivel de ser utilizado durante 

toda a vida util do empreendimento, esse documento podera subsidiar todas as etapas de 

tomada de decisao e de planejamento ambiental da empresa. (PARIZOTTO, 1995). 
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b) Programa de monitoramento ambiental. 

O programa monitoramento, segundo VALLE (1995), pode ser definido 

como um sistema continuo de observacao, medicdes e avaliacoes com o objetivo de: (a) 

documentar os impactos resultantes de uma acao proposta; (b) alertar para impactos 

adversos nao previstos, ou mudancas nas tendencias previamente observadas; (c) oferecer 

informacoes imediatas, quando um indicador de impactos se aproximar de valores criticos; 

(d) oferecer informacoes que perm i tarn avaliar medidas corretivas para modificar ou 

ajustar as tecnicas uulizadas. 

O monitoramento cumpre tambem outras funcoes, tais como. a de permitir a 

sistematica verificacao da conformidade das operacoes com relacao aos padrdes e normas 

legais, e zelar pela manutencao e/ou reducao dos custos de produeao evitando desperdicios. 

(VIANA e VERONESE, apud PARIZOTTO, 1995). 

c) Programa de recuperacao de areas degradas 

Segundo o Decreto Federal n° 97.632 (1989), a recuperacao, termo tambem 

conhecido como restauracao, tem como objetivo o retomo do sitio degradado a uma forma 

de utilizacao, de acordo com um piano preestabelecido para o uso do solo, visando a 

obtencao de uma estabilidade do meio ambiente. 

Em empreendimentos que praricam o gerenciamento ambiental, o Programa 

de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD e considerado desde o inicio da implantacao 

do projeto, inserido no estudo de impactos ambientais. Desta maneira este anda em 

paralelo com o desenvolvimento do empreendimento, nao se caracterizando como uma 

etapa isolada, e que tem que ser implementado no final deste, podendo inclusive ser 

inviavel sua aplicacao na fase final desse empreendimento (PARIZOTTO, 1995). 

d) Auditoria ambiental. 

Auditoria ambiental, consiste em um processo de inspecao, avaliacao, 

analise das condicoes de problemas ambientais de uma organizacao. 

A ABNT - NBR ISO 14001 (1996), define auditoria ambiental, como um 

processo sistematico e documentado de verificacao, executado para obter e avaliar, de 
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forma objetiva, evidencias que determinem se o sistema de gestao ambiental de uma 

organizacao esta em conformidade com os criterios de auditoria do sistema de gestao 

ambiental estabelecido pela organizacao, e para comunicar os resultados deste processo a 

administracao. 

A auditoria ambiental e um instrumento de gestao que permite fazer uma 

avaliacao sistematica, periodica, documenta e objetiva dos sistemas de gestao e do 

desempenho dos equipamentos e instalacoes em um estabelecimento de uma empresa , 

para fiscalizar e limitar o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente. 

A auditoria pode ser voluntaria, por decisao da empresa em conformidade 

com sua Politica Ambiental, ou imposta por legislacao local, ou resultante de 

circunstancias especiais que afetem a empresa, tais como a ocorrencia de acidentes 

ambientais graves, ou ainda como exigencia de compradores interessados nos ativos do 

estabelecimento e na identificacao de eventuais passivos ambientais (VALLE, 1995). 

Atraves da auditoria ambiental, pode-se analisar em detalhes problemas 

especificos como a performance da equipe de meio ambiente, a eficacia eficiencia dos 

sistemas de controle de poluicao implantados, ao relacionamento com a comunidade e com 

orgSos ambientais, que aponta e recomenda acoes emergenciais de curto, medio e longo 

prazo (IBRAM, 1992). 

e) Diligencia ambiental. 

A aplicacao desse instrumento do SGA restringe-se normalmente a fusdes e 

aquisicdes industriais. 

Segundo o Grupo de Trabalho em Auditoria Ambiental - AEC, apud 

PARIZOTTO, 1995, as fusoes e aquisicdes industriais, diz respeito a aquisic&o ou 

incorporacao de uma empresa a uma outra. Nesse tipo de negociacao sao avaliadas as 

potenciais obrigacdes e/ou custos ambientais a serem transferidos ou imputados ao 

adquirente, tendo a necessidade da aplicabilidade desse instrumento. Alem dessa funcao, 

em casos da realizacao de seguros de empresas poluidoras, determina e caracteriza o 

potencial de acidentes ambientais e as provaveis consequencias ambientais. 
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f) Programa de mmimizacao de residues e reciclagem 

Este programa consiste de orientacdes tecnicas, para todas as atividades e 

projetos que visem a reducao ou reaproveitamento de residuos desde a fonte ate a etapa 

final de producao do produto ou servico. O programa requer conscientizacao e interesse 

por parte da organizacao em conhecer os residuos gerados por suas atividades, exigindo 

um planejamento cuidadoso nesta identificacao e, criatividade para resolver os possiveis 

impactos gerados pelos residuos. Para isso ha necessidade de investimento em 

equipamentos, tecnologias e, treinamento profissional, para que seja dado o tratamento 

adequado aos residuos gerados (PARIZOTTO, 1995). 

O emprego desse programa pode proporcionar grandes vantagens a 

organizacao, como: reducao dos custos de manuseio, tratamento, transporte e 

armazenamento de efluentes e residuos; reducSo dos custos de producao; reducao com 

premios de seguros, protecao a saude, seguranca. multas e processos de recuperacao e/ou 

limpeza de locais contaminados ou degradados. Por isso o programa de minimizacao e 

reciclagem de residuos deve ser um processo continuo, podendo proporcionar lucres, 

mediante a comercializacao de produtos produzidos do processo de reciclagem, alem de 

contribuir para uma melhor imagem da empresa (PARIZOTTO, 1995). 

g) Programa de medietas emergenciais 

Esse programa consiste de acoes planejadas para o caso de atender acidentes 

ambientais, como vazamentos, contaminacoes, desmoronamentos, etc. Geral mente sao 

desenvolvidos juntamente com os programas de seguranca ou de gerenciamento de riscos, 

possibilitando a empresa, minimizar impactos ambientais e riscos a pessoas, alem de 

garantir plenamente o controle das atividades desenvolvidas na empresa com total 

seguranca e sem danos ao meio ambiente (PARIZOTTO, 1995). 
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2.2 NORMAS ISO 14000 

2.2.1 Historico 

4Em 1991, foi estabelecido pela ISO, o Grupo de Aconselhamento 

Estrategico sobre Meio Ambiente - SAGE, para avaliar a necessidade de uma norma de 

SGA international. Esse grupo, estudou a norma britanica BS 7750 e outras normas de 

SGA nationals como initio para uma versao ISO. Em 1993, o SAGE recomendou a 

formacao de um comite ISO, o comite tecnico - TC 207, dedicado ao desenvolvimento de 

uma norma de SGA international uniforme (HEMENWAY e GILDERSLEEVE, 1995). 

O TC 207 foi criado para desenvolver uma norma international do SGA, 

nao permitindo a proliferacao de normas de SGA regionais e nationals que fossem 

conflitantes e inconsistentes. Este comite foi encarregado do desenvolvimento de uma 

norma ambiental global para promover: a) um enfoque comum a gerenciamento ambiental; 

b) melhoria da medicao do desempenho ambiental; e c) facilitacao do comercio 

international. 

O comite tecnico, ISO TC 207, reuniu-se pela primeira vez em junho de 

1993, nesse momento o SAGE foi dissolvido. AIV Reuniao Plenaria do TC 207 da ISO foi 

em junho de 1996, no Rio de Janeiro, no Brasil. Cerca de 450 delegados de 80 paises 

discutiram a proposta final de aprovacao das primeiras cinco normas que iriam compor a 

serie de normas ISO 14000 de SGA. 

Em novembro de 2000 ocorreu, em Salvador/BA, mais uma reuniao do 

comite ISO TC 207, responsavel pela revisao de uma das normas que compde a ISO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Organizacao Internacional de Normalizacao - ISO, localizada em Genebra, Suica, foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fun dada em 1946 

para promover o desenvolvimento de normas internacionais na in d u st r ia . comercio e servicos. A ISO e uma 

organizacao n3o governamental e conta com mais de 110 paises membros, representando cada um seu pais de 

origem. A Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT e a representante do Brasil junto a ISO 

(HEMENWAY e GILDERSLEEVE, 1995). 

A BS 7750 e a norma de SGA nacional do Reino Unido. Foi desenvolvido pelo Instituto Britanico de 

Normalizacao - BSI e serviu de base para a elaboracao da norma ISO 14001 de SGA. 

Mestrado em Engenharia de Minas - UFPB 



Referencial Teorico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 44 

14000, a ISO 14001. A nova versao da ISO 14001, que tera maior comr>atibilidade com a 

ISO 9001:2000, esta prevista para ser publicada em 2004 (HOJDA, 2000).5 

2.2.2 Normas que Compdem a Serie ISO 14000 

A Serie ISO 14000 constitui uma serie de normas unicas. Juntas, fomecem 

as diretrizes necessarias para implementar um SGA. As normas de avaliacao abrangem seis 

areas bem definidas: Sistemas de Gestao Ambiental, Auditorias Ambientais, Avaliacao de 

Desempenho Ambiental, Rotulagem Ambiental, Aspectos Ambientais nas Normas de 

Produtos e Analise de Ciclo de Vida (HEMENWAY e GILDERSLEEVE, 1995). 

A serie pode ser visualizada em dois grandes blocos, um direcionado para o 

produto e outro para a organizacao, conforme apresenta a FIGURA 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GESTAO AMBIENTAL 

ISO 14000 

SISTEMA DE GESTAO 

AMBIENTAL 

Avaliacao de Auditorias 

desempenho ambientais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ROTULAGEM AMBIENTAL 
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Analise do 
ciclo de vida 

J 

Aspectos Ambientais 
nas Normas de 

Produtos 

AVALIACAO DA ORGANIZACAO AVALIACAO DO PRODUTO 

FIGURA 2 - ESTRUTURA DA SERIE ISO 14000 (GAZETA MERCANTIL, 1996). 

5 A serie ISO 9000 (9000,1, 2, 3, 4), e uma serie que diz respeho a sistemas de gestao da qualidade de 

produtos e servicos. No Brasil a serie ISO 9000 foi adotada pela ABNT com a designacao NB 9000 e 

registrada no INMETRO como serie NBR 9000 fFOCOVISAO, 1999). 
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As normas que compoe a serie ISO 14000 sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ISO 14001, S G A - Especificacao e m'retrizes para uso; 

• ISO 14004, SGA - Diretrizes gerais; 

• ISO 14010, Diretrizes para auditoria ambiental - principios gerais de 

auditoria ambiental, fornece diretrizes as organizacoes, auditores e seus clientes os 

principios gerais para realizacao de auditorias ambientais; 

• ISO 14011, Orientacdes para auditoria do sistema ambiental, 

procedimentos de auditoria dos sistemas de gestao ambiental. Essa norma estabelece 

procedimento de auditoria para planejamento e desempenho de uma auditoria de um SGA 

para determinar se a conformidade esta ou nao sendo realizada na utilizacao dos criterios 

de auditoria SGA; 

• ISO 14012, Diretrizes para auditoria ambiental - criterios de 

qualificacao para auditores e conduzir auditorias. A norma e aplicavel a auditores internos 

e terceiros; 

• ISO 14020, Meta e principios para todas as rotulagens ambientais e 

uma norma utilizada no processo de projeto de todas as normas de rotulagem; 

• ISO 14021, Rotulagem ambiental - autodeclaracdes; 

• ISO 14022, Simbolos para rotulagem ambiental; 

• ISO 14023, Rotulagem ambiental - metodologias para testes e 

verificacdes ambientais; 

• ISO 14024, Rotulagem ambiental - principios - guia, praticas e criterios 

procedimentos de certificacao; 

• ISO 14030, compSem esta norma a ISO 14031: Avaliacao ambiental do 

sistema de gerenciamento e seu relacionamento com o meio-ambiente e ISO 14032, 

Avaliacao de desempenho ambiental dos sistemas operacionais; 

• ISO 14040, Avaliacao do ciclo de vida - diretrizes e principios gerais; 

• ISO 14050, Gerenciamento Ambiental - vocabulario; 

• ISO 14060, Guia para a inclusao de aspectos ambientais em normas 

para produtos. 
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Como este trabalho diz respeito a avaliacao de empresas que obtiveram a 

certificacao ambiental, faz-se um maior detalhamento da Norma ISO 14001, que e 

referencial do objetivo deste estudo. 

2.3 NORMA ISO 14001 

A Norma ISO 14001 foi redigida para aplicar-se a todos os tipos e tamanhos 

de organizacoes e acomodar-se a todas as condicoes geograficas, culturais e sociais. A ISO 

14001 e uma norma de SGA, nao uma norma tecnica de produto. E o sistema de 

gerenciamento em acao para a producao de um produto que e certificado, nao o proprio 

produto. 

Essa Norma compartilha principios comuns de sistemas de gestao com a 

serie de normas ISO 9000 para sistemas de qualidade. As organizacdes podem decidir 

utilizar um sistema de gestao existentes, coerente com a serie ISO 9000, como base para 

seu sistema de gestao ambiental. Entretanto, convem esclarecer que a aplicacao dos varios 

elementos do sistema de gestao pode variar em funcao dos diferentes propdsitos e das 

diversas partes interessadas. Enquanto os sistemas de gestao da qualidade tratam das 

necessidades dos clientes, os sistemas de gestao ambiental atendem as necessidades de um 

vasto conjunto de partes interessadas e as crescentes necessidades da sociedade sobre 

protecao ambiental (ABNT - NBR ISO 14001,1996)6 

A FIGURA 3, a seguir, apresenta o modelo de SGA para a norma ISO 

14001. Esse modelo apresenta os requisitos especificos contidos na norma ISO 14001, 

onde organizacoes interessadas em obter a certificacao ambiental devem seguir. Com a 

revisSo ou elaboracSo de uma Politica Ambiental, os objetivos e metas ditos nesta politica 

serao estabelecidos atraves do Planejamento, Implementacao e Operacao, Monitoramento e 

Acoes Corretivas e Analise Critica Gerencial. Inicia-se um processo dinamico de 

melhoramento continuo das atividades da organizacSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 No Brasil a serie ISO 14000 foi adotada pela ABNT com a designa?ao NB 14000 e registrada no 

INMETRO como serie NBR 14000, assim todas as normas que compoe esta serie, como a ISO 14001, 

registrada como NBR ISO 14001. 

46 
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A ISO 14001, especifica os requisites relativos a um sistema de gestao 

ambiental, permitindo a uma organizacSo formular uma politica e objetivos que levem em 

conta os requisites legais e as informacoes referentes aos impactos ambientais 

significativos. Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados pela 

organizacao e sobre os quais presume-se que ela tenha influencia. Em si, ela nSo prescreve 

criterios especificos de desempenho ambiental (ABNT - NBR ISO 14001,1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gerencial 

<5> 
Politica Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capacitacao 

• Comunicacao 

• Controle de Documentacao 

• Controle de Operacional 

• Preparacao e Atendimento a 

Emergencias 

FIGURA 3 - ESTRUTURA DA NORMA ISO 14001 (ABNT - NBR ISO 14001, 1996). 

Evidencia a importancia da implantacao da ISO 14001 em organizacdes de 

qualquer porte e natureza, e do grande interesse por parte desta em atingir um desempenho 

ambiental correto. Aqui, se observa o modelo de sistema de gestao ambiental que deve ser 

implementado de acordo com todos os requisites da norma. 
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Todos os requisitos desta norma se destinam a ser incorporados em qualquer 

SGA. Organizac;6es que desejam obter maiores informacoes sobre SGA, devem consul tar a 

NBR ISO 14000: parametros gerais sobre principios, sistemas e tecnicas de apoio ao 

gerenciamento ambiental, esta explica os conceitos fundamentals de gerenciamento 

ambiental, define termos-chave e fornece diretrizes na utilizacao das declaracdes de 

principios e um estudo passo a passo na adaptacao de um SGA para uma determinada 

empresa. 

Complementando tanto a NBR ISO 14001, como a NBR ISO 14000, na 

etapa de implantacao e/ou aprimoramento do SGA, as organizacdes tem para dar suporte as 

normas ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012 e a ISO 14031 na etapa de certificacao ou 

registro. Sendo a relacao conforme a FIGURA 4, a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 4 - RELACAO ENTRE ALGUMAS NORMAS DA SERIE ISO 14000 (REIS, 1995) 

Segundo REIS (1995), a escolha dessas normas dependera de uma serie de 

fatores, tais como: 

• Grau de maturidade da organizacao: se ja existir um gerenciamento 

sistematico podera ser facilitada a introduc5o de um gerenciamento ambiental sistematico; 
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• Possiveis vantagens e desvantagens, influenciadas pela posicao no 

mercado, reputacao atual, relacoes externas; 

• Dimensao da organizacao. 

Ainda pode-se considerar, que uma organizacao queira aprimorar o grau de 

conhecimento e praticas de seu SGA, vindo complementa-Io com a utilizacao adicional 

dessas normas. Considerando que esta tera melhores resultados e satisfacao com a 

obtencao da certificacao ambiental (REIS, 1995). 

2.3.1 Implantacao da ISO 14001 

O processo de certificacao para a ISO 14001 de um SGA nao e uma tarefa 

facil, e nem tao rapida, mesmo para organizacoes que ja empreguem sistemas de controle 

ambiental sofisticados, ou que ja possuam um SGA com altas tecnologias. 

Essa norma requer um sistema de gerenciamento confiavel, com o apoio e 

competencia de cada funcionario, para lidar com os aspectos ambientais de suas atividades, 

tendo plena consciencia de atitudes a serem tomadas perante as questdes ambientais 

inerentes do seu trabalho. A consciencia ambiental e comprometimento com as questdes 

ambientais devem estar presente em todos os seguimentos da organizacao, demonstrando o 

amadurecimento cultural e sistemico dessa empresa, vindo essas questdes fazer parte do 

gerenciamento global da empresa (ALUMAR, 2000). 

O processo de certificacao ambiental passa por varias etapas, tendo primeiro 

a necessidade de formacao de Grupo Lider responsavel pela implantacao. Esse grupo tera 

toda autoridade durante o processo de implantacao da ISO 14001. Este tera um lider que 

conduzira esse processo. Esse lider, tem que ser uma pessoa experiente e de nivel 

gerencial, sendo um gerente de projetos, gerente operational, gerente de qualidade, etc. 

Esse grupo devera ser formado por pessoas com funcdes inerentes a todos os setores da 

organizacao. Cada uma delas sera o lider de outras equipes de suporte para esta 

implantacao (ALUMAR, 2000). 
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Estruturas de implantacao no emprego da ISO 14001 dependem muito da 

hierarquia e/ou do gerenciamento global de cada organizacSo, mas para efeito de 

orientacao sugere-se uma estrutura de implantacao baseada em pesquisas realizadas as 

empresas em estudo desse atual trabalho cientifico, conforme mostra FIGURA 5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(Engenheiros, Tecnieos,Consultores, Administrativo, Operacao, etc.) 

FIGURA 5 - ESTRUTURA DE IMPLANTACAO - ISO 14001 (ALUMAR, 2000; CVRD, 2000) 

Principals funcoes do comite de implantacao da ISO 14001 (ALUMAR, 

2000; CVRD, 2000) 

l. Gerencia Ambiental 

• Definicao e/ou aprimoramento da Politica Ambiental; 

• Definicao do mecamsmo de divulgacao dessa Politica; 

• Definicao/revisSo e aprovacao de metas e objetivos da empresa; 

• Realizacao de uma auto-avaliacao do SGA; 

• Nomeacao de pessoas que irao ser lideres das Equipes Lideres, tendo 

esta conhecimento da sua area de atuacSo, assim como dos aspectos ambientais do 

processo operational dessa area, tendo total autonomia na formacao da sua equipe. 
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2. Grupo Lider 

• Coordenar e garantir a efetivacao da auto-avaliacao ou implantacao do 

SGA em todos os niveis da organizacao; 

• Acompanhar e auxiliar as analises criticas e periodicas do SGA; 

• Aprovacao do mecanismo de divulgacao da Politica Ambiental; 

• Avaliar a evolucao do Programa de Gestao Ambiental e da efetivacao 

dos objetivos e metas ambientais; 

• Coordenar o Programa de Auditorias Internas; 

• Coordenar a elaboracao do manual de gerenciamento ambiental; 

• Coordenacao e/ou elaboracao dos treinamentos sobre SGA - ISO 14001 

as equipes e aos demais funcionarios da organizacao; 

• Participar a alta administracSo todas as atividades inerentes a etapa de 

implantacao da ISO 14001. 

O papel do lider do Gerenciamento Ambiental, enquanto na Implantacao da 

ISO 14001 tem que ser realizado com eficacia. Para tanto este tera que ter acesso frequente 

a alta administracao e, podendo tambem nomear se necessario pessoas para auxilia-lo na 

execucao de suas tarefas. 

3. Equipes Lideres 

• Planejamento, coordenacao e execucao das atividades relativas ao PGA 

nos diversos setores da empresa; 

• Elaborar relatorios sobre o desenvolvimento do PGA; 

• Fazer o papel de multiplicador nos varios setores da organizacao sobre 

os conceitos do SGA - ISO 14001; 

• Desenvolver o Programa de Auditorias Internas do SGA. 

Os componentes das equipes lideres deveram ser pessoas com 

caracteristicas pessoais de comunicacao e conhecimento do processo operacional da 

empresa, abrangendo os diversos setores da organizacao e tendo comunicacao com a 

gerencia ambiental, com os departamentos de seguranca e meio ambiente, producao, 
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recursos humanos, controladoria, juridico, qualidade, manutencao, planejamento 

estrategico, etc. 

Durante o processo de implantacao da ISO 14001, van as tarefas sao 

executadas ao mesmo tempo, por diversas pessoas. Sendo necessario definir as 

tarefas/atividades a serem executas, os responsaveis por esta execucao, o cronograma de 

execucao e, os recursos necessarios para tanto. E de extrema importancia que todas as 

pessoas envolvidas nesse processo (e isto engloba toda a hierarquia da empresa, todos os 

seus funcionarios), a necessidade de um comprometimento integrado, com o interesse 

comum na certificacao ambiental. 

2.3.2 Etapas de Implantacao da Norma ISO 14001 

Para que o processo de implantacao da norma ISO 14001 tenha maior exito, 

sugere-se que este seja baseado nos requisites da NBR ISO 14001, conforme o apresentado 

na FIGURA 6. A descricao destas foram baseadas nas etapas de implantacao efetuada pela 

ALUMAR e pelo Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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J Organizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FIGURA 6 - ROTEIRO DE IMPLANTACAO DA ISO 14001 (ABNT - NBR ISO 14001, 19%) 
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Roteiro de Implantacao da norma ISO 14001 (ALUMAR, 2000; ABNT-
NBRISO 14001, 1996) 

1. Diagnostic© da Situacao Ambiental 

Essa etapa requer da organizacao uma visao critica initial do SGA se esta o 

tiver implantado, ou da situacao atual de desempenho ambiental da empresa. Faz-se um 

levantamento de elementos importantes como; 

Legislacao e regulamentacao ambientais aplicaveis; 

Aspectos e impactos ambientais significativos; 

Praticas e procedimentos operacionais e gerenciais existentes; 

Programas de controle sobre seus aspectos e impactos ambientais; 

Programas de Monitoramento Ambiental; 

Recursos humanos, materials e financeiros; 

Historico ambiental da organizacao, dentre outros. 

2. Politica Ambiental 

A Politica Ambiental da organizacSo deve ser estabelecida pela alta 

administracao. Essa Politica e uma declaracao formal da empresa de suas intencoes globais 

relacionadas ao Meio Ambiente. 

Geralmente cabe ao Departamento/Gerencia Ambiental a implementacao 

dessa politica, assim como toda autoridade de modificacao e/ou formulacSo de novos 

elementos que a compdem. 

Segundo as empresas em estudo, ALUMAR e CVRD, sugerem que a 

definicao/formulacao da politica ambiental seja apos a avaliacao initial do desempenho 

ambiental da empresa, tendo conhecimento dos aspectos e impactos ambientais 

significativos de suas atividades e processos, dos regulamentos normativos, entre outros. 
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6. Planejamento e Preparaeao 

Na etapa de Planejamento e Preparaeao, devera se prever: 

• A alocacao de recursos humanos, materials e financeiros; 

• Ferramenta(s) para acompanhamento e controle do processo de 

implantagao (cronograma de implantacao, relatdrios, atas de reunides, etc.); 

• Programas de treinamento e divulgacao de conceitos e ferramentas 

necessarias a implantacao da ISO 14001, com o objetivo de sensibilizacao e formacao de 

uma consciencia preservacionista; 

• Desenvolvimento de atividades de motivacao e participacao dos 

funcionarios no processo de implantacao; 

• Analise critica inicial; 

• Revisao e elaboracao de documentos normativos, como: procedimentos 

operacionais, administrativo, de seguranca e meio ambiente, contratos e compras. Esses 

procedimentos devem incluir programas de controle e monitoramento ambiental, 

instrumentos e ferramentas operacionais utilizados, pianos de acao em emergencias e 

riscos ambientais, dentre outros. 

Apos a revisao e/ou implantacao de procedimentos, este deve ser 

complementado atraves de treinamento de pessoal para execucao destes. 

Ainda na etapa de Planejamento e Preparaeao, no processo de implantacao 

da ISO 14001, em atendimento a um dos requisitos dessa norma, a organizacao deve 

estabelecer e manter procedimentos(s) para identificar os aspectos ambientais de suas 

atividades, produtos e servicos. Esta idenhficacao pode ser realizada atraves de alguns 

metodos e dados, ou mesmo atraves da combinacao destes: Questionarios, Entrevistas, 

Matrizes de Avaliacao, Tecnicas de Analise de Risco, Diagramas de Processo, entre outros. 

O tipo da metodologia depende da atividade desenvolvida pela organizacao. 

A identificacao dos aspectos e impactos ambientais e a base de todo o SGA. 

Durante a etapa de Planejamento e Preparaeao a organizacao tambem tem 

que determinar ou rever os objetivos e metas da empresa. Esses objetivos e metas devem 
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ser compativeis com a Politica Ambiental, incluindo comprometimento com a prevencao 

de poiuicao. 

Segundo a ABNT - NBR ISO 14001 (1996), ao serem definidos os 

objetivos ambientais, a organizacao deve considerar: aspectos ambientais significativos; 

legislacao ambiental; opcoes tecnologicas; requisitos financeiros, operacionais e 

comerciais; visao de partes interessadas; compatibilidade com a politica ambiental e 

comprometimento com a prevencao de poiuicao. No planejamento geral das atividades 

deve ser estabelecido o Programa de Gestao Ambiental, onde este deve atingir os objetivos 

e metas, incluindo: atribuicao de responsabilidades em cada luncao e nivel pertinente da 

organizacao, visando atingir os objetivos e metas; os meios e o prazo derrtro do qual eles 

devem ser atingidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Implantacao e Verificacao 

Nesta etapa segundo a ABNT - NBR ISO 14001 (1996), as funcoes, 

responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comumcadas a fim 

de facilitar uma gestao ambiental eficaz, assim como deve estabelecer e manter 

procedimentos documentados para monitorar e medir, periodicamente, as caracteristicas 

principals de suas operacoes e atividades que possam ter um impacto sigmficativo sobre o 

meio ambiente. 

Ainda nesta fase devem ser supridos os recursos materials como 

instrumentacao de monitoramento, equipamentos e instalacdes de controle ambiental ou 

outros eventualmente identificados na etapa de planejamento. 

5. Avaliacao Final 

Com o SGA implantado, pode ser realizada uma auditoria externa pelo 

orgao de certificacao previamente escolhido pela organizacao. 

A metodologia mencionada neste trabalho, para a implantacao da ISO 

14001 nao passa de uma orientac3o geral de como se deve proceder durante o processo de 

implantacao dessa norma. Sugere-se que a organizacao interessada na obtencao da 
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certificacao ambiental, atraves da alta administracao e da gerencia ambiental da empresa 

obtenha maiores informacoes atraves das normas. 

2.4 LEGISLACAO AMBIENTAL 

2.4.1 Legislacao Ambiental no Brasil 

A preocupacao com as questdes ambientais, no sentido de proteger o meio 

ambiente, vem ocorrendo desde os tempos remotos. Evidencias dessa preocupacao podem 

ser encontradas no livro Genesis, da Biblia, Capitulos VI, VIL O livro de Deuteronomio, 

Capitulo X:19, ja proibia o corte de arvores frutiferas, mesmo em caso de guerra, com pena 

de acoite para os infratores. 

Neste sentido surgem, as leis com o objetivo de disciplinar o uso dos 

recursos naturals e da paisagem, de maneira a minimizar ou ate mesmo impedir a 

devastacao ambiental. 

Segundo MIRALE (2001), no Brasil, as primeiras formulacoes legislativas 

disciplinadoras do meio ambiente vao ser encontradas na legislacao portuguesa que no 

Brasil vigorou ate o advento do Codigo Civil, em 1916. No entanto, a partir da decada de 

1980 e que a legislacao ambiental passou a desenvolve-se com maior consistencia, 

merecendo destaque desta decada para os dias atuais, alguns marcos importantes: 

O primeiro e o da edicao da Lei 6.938, de 31 de agostol981, que dispoe 

sobre a Politica national do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacao e 

aplicacao, e da outras providencias. Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 

23 e no art. 235 da Constituicao Federal, constitui o Sistema National do Meio Ambiente -

SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. O SISNAMA propicia o 

planejamento de uma acao integrada de diversos orgaos govemamentais atraves de uma 

politica national para o setor e o de estabelecer, no art. 14, \ 1°, a obrigacao do poluidor de 
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reparar os danos causados, de acordo com o principio da responsabilidade objetiva em acao 

movida pelo Ministerio Publico. 

O segundo marco e estabelecido pela edicao da Lei 7.347, de 24 de julho de 

1985, que disciplinou a acao civil publica como instrumento processual especifico pra a 

defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e que possibilitou que a 

agressao ambiental finalmente viesse a tornar-se um caso de justica. 

O terceiro marco e a promulgacao da nova Constituicao brasileira em 1988. 

De acordo com Mirale (2001), o progresso se fez notavel, na medida em que a Magna 

Carta deu ao meio ambiente uma discipline rica, dedicando a materia um capitulo proprio 

em um dos textos mais avancados em todo o mundo. E a partir da Constituicao Federal 

vieram as Constituicdes Estaduais, que incorporaram tambem o tema ambiental. Destaca-

se ainda, neste mesmo ano, a instituicao da Lei 7.661, de 16 de maio, que institui o Piano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro e da outras providencias. 

O quarto marco e representado pela edicao da Lei 9.433, de 8 de Janeiro de 

1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XLX do art. 21 da Constituicao 

Federal, e altera o art. 1° da Lei 8.001, de 13 de marco de 1990, que modificou a Lei. 7990, 

de 28 de dezembro de 1989. 

O quinto marco e a edicao da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 

dispoe sobre as sancoes penais e administrativas aplicaveis as condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente. 

O sexto e a criacao da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispoe sobre a 

educacao ambiental, institui a Politica Nacional de Educacao Ambiental e da outras 

providencias. 

O setimo marco coincide com a edicao da Lei 9.985, de 18 de julho de 

2000, que regulamenta o art. 225, 4 1°, incisos L, II, III e VII, da Constituicao Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacao da Natureza e da outras 

providencias. 
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II - fixar, na forma da lei, a contribuicao dos usuarios pela utilizacao de 

recursos ambientais com fins econdmicos; 

III - assegurar a participacao da comunidade, mediante sua representacao 

organizada, no planejamento ambiental, no controle, na fiscalizada, no planejamento 

ambiental, no controle, na fiscalizacao do meio ambiente e nas situacoes de interesse 

ecologico; 

IV - exercer o poder de politica para condicionar ativa ou passivamente, ou 

restringir, o uso e gozo de bens e atividades, em beneficio da manutencao do equilibrio 

ecologico. 

No Capitulo II, art. 10, o Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA) 

foi criado para a admimstracao da qualidade ambiental, protecao, controle, 

desenvolvimento e uso adequado dos recursos naturais do Estado e concretizacao da 

politica estadual do meio ambiente. 

0 SISEMA tern por objetivo imediato de organizar, coordenar e integrar as 

acoes dos diferentes orgaos e entidades da administracao publica direta e indireta estadual 

observados os principios e normas gerais da lei estadual e demais legislacoes pertinentes. 

Sao instrumentos da politica estadual de meio ambiente: 

1 - as normas, padroes, parametros e criterios relativos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA utiliza9ao, 

explora^ao, defesa e desenvolvimento dos recursos naturais e a qualidade ambiental; 

II - o planejamento e o zoneamento ambientais; 

III - os estudos previos de impacto ambiental e respectivos relatorios, 

assegurada, quando couber, a realizacao de audiencias publicas; 

IV - o licenciamento ambiental, sob as suas diferentes formas, bem como as 

autorizacdes e permissoes; 

V - o controle, o monitoramento e fiscalizacao das atividades, processos e 

obras que causam ou possam causar impactos ambientais; 

VI - os espa90s territoriais especialmente protegidos, incluindo as unidades 

de conserva9So; 

VII - o Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA); 

VIII - os mecanismos de estimulo e incentivos que promovam a 

recupera9ao, preserva9ao e melhoria do meio ambiente; 
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LX - o sistema estadual de registros, cadastres e informacoes ambientais; 

X - a educacao ambiental e os meios destinados a conscientizacao piiblica 

objetivando a defesa ecologica e as medidas destinadas a promover a pesquisa e a 

capacitacao tecnologica orientada para a recuperacao e melhoria da qualidade ambiental; 

XI - Cadastre Tecnico Estadual de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental. 

Em seu Capitulo IV, secao VII, das disposicoes sobre poluicao ambiental, 

art. 127, sujeita-se ao disposto nesta lei todas as atividades, empreendimentos, processos, 

operacoes, dispositivos moveis ou imoveis, ou meios de transporte, que direta ou 

indiretamente causem ou possam causar poluicao do meio ambiente. Neste mesmo 

capitulo, secao VIII, art. 130, do assentamento industrial e urbano, a localizacao e 

integracao das atividades industrials, suas dimensoes e respectivos processo produtivos, 

sujeitar-se-ao as diretrizes estabelecidas em lei, considerando os aspectos ambientais, 

sociais, econdmicos e estrategicos, e melhor aproveitamento das condicoes naturais, 

urbanas e regionais. 

A secao LX, do Capitulo VI, estabelece diretrizes para o gerenciamento 

costeiro, onde em seu art. 132, a Zona Costeira e considerada espaco fisico-territorial 

especialmente protegido, objeto de gerenciamento costeiro com o fim de planejar, 

disciplinar, controlar e fiscalizar as atividades, empreendimentos e processos que causem 

ou possam causar degradacao ambiental, observada a Legislacao Estadual e Federal. 

Em 12 de novembro de 1993, o Codigo de Protecao do Meio Ambiente do 

Estado do Maranhao foi regulamentado, atraves do decreto n° 13.494, onde em seu 

Capitulo I, art. 1°, o SISEMA, constitui-se pelos orgaos e entidades da administracao direta 

e indireta do Estado que tern por finalidade a execuc3o da Politica Estadual do Meio 

Ambiente, ou seja, o controle e fiscalizacao da utilizac3o, exploracao dos recursos naturais, 

bem como a recuperacao e melhoria do meio ambiente como bem de uso comum do povo e 

essencial a sadia qualidade de vida; elaboracao e aplicacao de normas pertinentes. 
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Esse trabalho desenvolveu-se de acordo com as seguirrtes eta pas: descricao 

das atividades operacionais da ALUMAR e do Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da 

CVRD; Investigacao dos aspectos e impactos ambientais das atividades operacionais das 

organizacoes; Descricao da metodologia empregada pela ALUMAR e pelo Terminal 

Maritimo de Ponta da Madeira na implantacao do SGA - ISO 1400; Aplicacao de 

questionario com itens relacionados a norma ISO 14001, e Analise estatistica dos dados. 

3.1 DESCRICAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALUMAR E DO 

TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA MADEIRA DA CVRD 

A partir de informacoes levantadas no setor administrativo das 

organizacoes, e atraves de registro fotografico das atividades operacionais, pode-se 

descrever as etapas relacionadas ao beneficiamento de bauxita na ALUMAR, e ao 

recebimento, armazenamento e embarque de mineno de feno, graos e outros produtos pelo 

Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 INVESTIGACAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS ORGANIZACOES 

Foram investigados, os "Aspectos Ambientais", que sao os elementos das 

atividades, produtos ou servicos das organizacoes que interagem com o meio ambiente. 

Estes sao as causas dos impactos ao meio ambiente. 

Foram levantadas as matrizes de aspectos e impactos ambientais de todas as 

areas, incluindo-se as dependencias dos escritorios, restaurantes, ambulatorios, porto, 

refinaria e reducao das operacoes da fabrica da ALUMAR, e nas dependencias dos 

escritorios, restaurantes e area de recebimento, armazenamento e embarque de produtos no 

Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. 

3.3 METODOLOGIA EMPREGADA PELA ALUMAR E PELO TERMINAL 

MARITIMO DE PONTA DA MADEIRA NA IMPLANTACAO DO SGA - ISO 14001 

A partir de informacoes levantadas junto ao setor de saude e ambiente da 

ALUMAR, e do setor de meio ambiente das instalacoes do terminal maritimo de Ponta da 

Madeira da CVRD, pode-se verificar todas as etapas relacionadas a implantacao do SGA 

ISO 14001. As informacoes levantadas foram das etapas de revisao da Politica, da 

formacao e treinamento das equipes de cada area, treinamento de desdobramento da norma 

ISO 14001, identificacao de aspectos e impactos ambientais, editoracao e revisSo de 

procedimentos operacionais, treinamento de liderancas taticas e estrategicas, definicao e 

implantacao de estrategia de comunicacao, realizacao da pre-auditoria de certifi cacao e 

realizacao de auditoria interna. 
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3.4 APLICACAO DE QUESTIONARIO COM ITENS RELACIONADOS A NORMA 

ISO 14001 

Nesta etapa foi aplicado um questionario nas organizacoes, avaliou-se o 

SGA segundo as especificacdes da Norma ISO 14001. Geraram-se dados, que foram 

tratados atraves de analise estatistica. 

O questionario empregado nas organizacoes encontra-se dividido em oito 

itens com questoes fechadas, com cinco opcoes de resposta, conforme mostra o ANEXO I. 

As questoes foram elaboradas baseadas nos requisitos da norma ISO 14001, assim como 

tambem na publicacao de BACKER (1995, cap.3), Gestao Ambiental: a administragao 

verde, Neste ultimo, as perguntas utilizadas no Diagnostico e estrategia ecoldgicos da 

empress., assemelharam-se com os objetivos desta pesquisa, podendo ser facilmente 

adaptadas. 

As questoes foram as mesmas em todos os casos, tanto na ALUMAR como 

no Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. 

As variaveis em estudo utilizadas na avaliacao do SGA - ISO 14001, 

implantado na ALUMAR e no Porto de Ponta da Madeira da CVRD foram: 

1. Perfil dos funcionarios; 

2. Areas de aplicacao dos questionarios; 

3. Questoes relacionadas ao desempenho ambiental de cada empresa, 

considerando os requisitos da Norma ISO 14001 de SGA. 

Os questionarios foram personal izados, possuindo o simbolo da empresa a 

qual seria aplicado. Estes foram encaminhados as sub-areas das organizacfies. Os 

funcionarios das sub-areas responderam ape nas questoes relacionadas as atividades 

desempenhadas por estes, nao sendo obrigatorio responder as 84 perguntas contidas no 

questionario, e sim apenas questoes relacionadas a sua area de atuacao. 

O questionario foi submetido a um pre-teste, convidando 6 funcionarios da 

ALUMAR e 2 funcionarios da CVRD, escolhidos aleatoriamente. Com o pre-teste pode-se 
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verificar: a inconsistencia ou complexidade das questoes; ambiguidade ou linguagem 

inacessivel; perguntas superfluas ou que causaram embaraco ao informante; e ainda se as 

questoes obedeceram a determinada ordem ou se estavam muito numerosas, etc. O pre-

teste possibilitou tambem a estimativa sobre os futures resultados. 

3.4.1 Metodologia de Aplicacao do Questionario na ALUMAR 

Na ALUMAR, a maioria dos questionarios foi impressa e entregue em 

envelopes contendo uma etiqueta identificando a area e sub-area na qua! seria aplicado. Os 

questionarios foram entregues nos respectivos departamentos e dai distribuidos aos 

funcionarios. O prazo foi de 15 dias para devolucao destes, dependendo da quantidade de 

questionarios distribuidos por area. Um contingente menor de questionarios foi distribuido 

atraves da rede Internet aos enderecos eletronicos de a!guns funcionarios, ja que nem todos 

possuem e-mail. Do total 30% dos funcionarios responderam atraves de e-mail, 

Acompanhava o questionario, uma carta, explicativa da pesquisa, seu 

objetivo, identificacao do pesquisador e aprovacao da empresa. 

3.4.2 Metodologia de Aplicacao de Questionario no Tenninal Maritimo de Ponta da 

Madeira da CVRD 

Os questionarios impressos foram entregues diretamente aos funcionarios 

nas reunioes de DDS (Dialogo Diario de Seguranca). Nestas foi esclarecida a finalidade da 

pesquisa, as questoes e a importancia da participacao de cada funcionario. 

Alguns outros questionarios, em torno de 5% foram aplicados atraves da 

rede Internet, repassados via e-mail a funcionarios que tem acesso ao correio eletrdnico. O 

restante dos questionarios foi entregue nas areas em envelopes etiquetados, contendo a area 

e sub-area respectivamente. O prazo foi de quinze dias para o retorno destes. Este prazo 

dependeu muito da quantidade de questionarios distribuidos por area. 

Mestrado em Engenharia de Minas - IIFPB 



Metodologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 65 

O questionario na ALUMAR foi aplicado no mes de Janeiro, tendo apoio do 

departamento de Saude, Seguranca e Meio Ambiente - SSMA No Terminal Maritimo de 

Ponta da Madeira da CVRD foi aplicado no mes de fevereiro e marco. 

O apoio financeiro para elaboracao do questionario foi obtido da 

Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES e da 

Coordenacao do Curso de Pos-Graduacao de Engenharia de Minas - CCPGEMINAS. 

3.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE ESTATISTICA DOS DADOS 

3.5.1 Introducao 

As duas organizacoes selecionadas para o estudo de caso possuem um 

significativo numero de funcionarios, caracterizando-se como empresas de grande porte, 

isto proporcionou um notavel universo de estudo para a pesquisa. 

Para o estudo em questao o universo considerado na aplicacao do 

questionario na ALUMAR foi de 1895 funcionarios, divididos por areas, sub-areas e 

departamentos e, na CVRD foi considerado um universo de 534 funcionarios, divididos em 

areas de apoio do Porto de Ponta da Madeira. 

O numero de funcionarios que integram a ALUMAR ultrapassa os 2 mil 

funcionarios, e os do Porto de Ponta da Madeira ultrapassam os 600 funcionarios. No 

entanto os universos considerados para estudo foram os mencionados acima, devido a 

oscilacoes nessas empresas por motivos como: contratos, ferias, afastamento, dentre 

outros. Os universos considerados para estudo foram mais atualizados e condizentes com a 

situacao atual dessas organizacoes. 
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3.5.2 Amostragem 

A formula utilizada para expressar o tamartho da amostra para este estudo 

foi de FONSECA e MARTINS (2000): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ZJ.p.q.N 

n-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• y - j  A A 

d2(N-l) + Z2.p.q 

Onde: Z = abscissa da curva normal padrao. fixado um nivel de 

confianca; 

N- tamanho da popuiacao: 

A 

/?=estimativa da verdadeira proporcao de um dos niveis da variavel 

escolhida, expresso em decimals; 

A A 

q-\- p-
d - erro de amostragem, expresso em decimals. 

Para o universo da ALUMAR de 1895 funcionarios, a um nivel de 

A 

confianca de 95% (Z = 1,96), p = 0,5 (50%) e d = 0,06 (6%), o tamanho da amostra foi 

de 234, ou seja, em 234 funcionarios foi aplicado o questionario. 

Para o universo da CVRD de 534 funcionarios, a um nivel de confianca de 

A 

95% (Z = 1,96), /? = 0,5 (50%) e d = 0,06 (6%), o tamanho da amostra foi de 178 

funcionarios. 
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3.5.3 Tratamento dos Dados 

Apos a coleta dos dados, foi efetuada a avaliacao das informacoes obtidas 

nos questionarios e, em seguida, foram construidos dois bancos de dados com uso do 

software Excel, um para os dados da ALUMAR e outro para o Terminal Maritimo de Ponta 

da Madeira da CVRD. 

A partir da descricao dos principals aspectos ambientais de cada area da 

ALUMAR e da CVRD, pode-se tecer comentarios do tratamento dado por essas 

organizacoes as questoes ambientais. Foi tracado um perfil ambiental dessas empresas, 

avaliando-se o seu comportamento apos a cert ill cacao pela norma ISO 14001. 

Para a analise dos dados, utilizou-se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Softwares: 

a) Statistical Package for the Social Science (SPSS - Versao 9.0) - Atraves 

deste software, se verificou a consistencia das informacdes obtidas e procedeu-se a analise 

estatistica, para cada um dos arquivos de dados das empresas, fazendo-se uso da 

construcao de tabelas ou distribuicoes de frequencias simples e uso da Escala Itemizada. 

b) Microsoft Excel (Versao 2000) - utilizado na criacao das planilhas e 

elaboracao dos graficos. 

2. Os Tratamentos estatisticos: 

No tratamento dos dados utilizou-se: Frequencia Relativa e Absoluta das 

variaveis, Media Aritmetica, Variancia, Desvio PadrSo, Coeficiente de Variacao e Escala 

Itemizada5. 

As ponderacSes utilizadas na escala considerada estao apresentadas no 

TABELA 1 abaixo: 

5 Escala Itemizada e uma escala na qual se pondera as questoes em estudo (SAMARA e BARROS, 1997). 
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TABELA 1 - PONDERACOES UTILIZADAS NA ESCALA ITEMIZADA. 

ALTERNATIVA PESO 

OTIMO 2 

BOM 1 

REGULAR 0 

RUIM - 1 

PESSIMO - 2 

FONTE: SAMARA e BARROS (1997) 

A analise dos dados referentes ao uso da Escala Itemizada considerou o 

dimensionamento da amostra e a aplicacao do questionario de acordo com as areas que 

compoem as organizacoes e seus itens de avaliacao. Sendo na ALUMAR as areas 

estudadas: Administrativo, Porto, Oficina Central, Refinaria e Reducao; e na CVRD as 

areas de OperacSo Portuaria (administracao, manutenc3o, embarque e descarga), Meio 

ambiente, Apoio (GASEN), Operacao (GUSA/SOJA), RH e Comunicacao e Marketing. 

No capitulo a seguir mostra-se o resultado da analise estatistica e das observacoes 

realizadas as areas operacionais da ALUMAR e da CVRD. 

Mestrado em Engenharia de Minas - IJFPB 



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RESULTADOS E DISCUSSAO 

De acordo com os resultados estatisticos obtidos da aplicacao do 

questionario e das observacoes realizadas em campo, alguns posicionamentos estao 

registrados, todos relacionados com a situacao atual do SGA das duas organizacoes 

certificadas na norma ISO 14001 de Gestae Ambiental. 

4.1 DESCRICAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALUMAR E DO 

TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA MADEIRA DA CVRD 

4.1.1 Consorcio de Aluminio do Maranhao - ALUMAR 

4.1.1.1 Historic© e localizacao da ALUMAR 

Ha 21 anos, em 1980 surgia no Maranhao a ALUMAR, um dos maiores 

empreendimentos na area de producao de aluminio do mundo. Foi projetada, construida e 

opera desde 1984, em Sao Luis. Da associacao entre a ALCOA Aluminio S.A, Billiton 

Metais S.A., Abalco e Alcan nasceu o Consorcio de Aluminio do Maranhao, planejado e 

implantado por meio de modernas tecnologias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As operacoes desenvolvidas atualinente pela ALUMAR sao a refinaria de 

bauxita, a unidade de reducao para a fabricacao de aluminio e o porto para recepcao de 

materia-prima e exportacao. 

A ALUMAR encontra-se localizada no Distrito Industrial de Sao Luis-MA, 

na BR 135, que liga Sao Luis a Teresina-PI, pela Estrada de Ferro Carajas, que liga a Mina 

de Carajas ao porto da Ponta da Madeira, da CVRD, e pela Companhia Ferroviaria do 

Nordeste - CFN, que tambem liga Sao Luis a Teresina (FIGURA 7). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Minas de Trombetas (2) Hidroeletrica de Tucurui (3) Localizacao do Complexo ALUMAR 

(4) Baia de Sio Marcos (5) Baia de Sao Jose (6) Sao Luis 

FIGURA 7 - LOCALIZACAO E SITUACAO DO PROJETO ALUMAR (ALUMAR, 2001) 

4.1.1.2 Caracteristicas Operacionais da ALUMAR (ALUMAR, 2001) 

A fabricacao de alumina e aluminio da ALUMAR e a partir do minerio da bauxita 

extraida das reservas da Mineracao Rio do Norte em Porto Trombetas no Estado do Para. 
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O processo de producao de aluminio e composto por uma serie de reacSes 

quimicas. Ate mesmo a bauxita e formado por uma reacao quimica natural, causada pela 

infiltracao de agua em rochas alcalinas que entram em decomposicao e adquirem uma nova 

constitui9ao quimica. 

Depois de minerada, a bauxita e transportada para a fabrica, aonde chega em seu 

estado natural, com impurezas que precisam ser eliminadas. E ai, se inicia a primeira 

rea93o quimica da serie que vai viabilizar a obtencao da alumina e do aluminio. 

A FIGURA 8 a seguir mostra as principais areas do projeto da ALUMAR: 

Porto, Refinaria e Redu9ao. 

Obtencao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mineno Refinaria Reducao 

FIGURA 8 - ESQUEMA DO PROCESSO DE PRODUCAO DE ALUMINA E ALUMINIO 

(ALUMAR, 2001) 

PORTO 

A ALUMAR possui o seu proprio porto, situado na confluencia do Estreito 

dos Coqueiros com o Rio dos Cachorros. Tern capacidade para receber navios de ate 50 

mil toneladas. Toda a materia-prima necessaria para a fabrica93o de alumina e aluminio, 

como: bauxita, carvao, coque, piche e soda caustica, entram por esta via. Uma cacamba de 

22 toneladas retira a bauxita dos poroes dos navios por meio de um equipamento movel de 
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descarga, o descarregador de navios. Dai e levado em correias transportadoras para areas 

de estocagem da fabrica. Ha, tambem, no Porto um sistema de recebimento de soda 

caustica e um carregador de alumina (FIGURA 9). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 9 - FOTOGRAFIA DO PORTO DA ALUMAR (ALUMAR, 2000) 

Carrega-se no porto o excedente de alumina fabricado pela refinaria. O 

retroporto e equipado com um silo de estocagem de alumina para exportacao com 

capacidade para 100 mil toneladas. Situa-se nesta area a estocagem de insumos e de 

bauxita (FIGURA 10). 

FIGURA 10 - FOTOGRAFIA DO RETROPORTO DA ALUMAR (ALUMAR, 2000) 
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REFINARIA 

Nesta instalacao ocorre a transformacao da bauxita em alumina (oxido de 

aluminio) necessaria para a producao do aluminio na Sala de Cubas. 

A bauxita e enviada a refinaria por meio de correias transportadoras. A 

extracao da alumina da bauxita e a partir de um processo hidrometalurgico conhecido 

como processo Bayer. Desenvolvido pelo austriaco Kart Josef Bayer, em 1887, esse 

processo se baseia na propriedade de que a gibsita e a bohemita, principals componentes 

do minerio, sEo soluveis em hidroxido de sodio (HOFSTEDE e HO, apud FORTES, 1999). 

O processo e informatizado, o que garante maior eficiencia aos equipamentos e economia 

de materia-prima. Conforme mostra o fluxograma da FIGURA 11, o processo tern inicio 

com a moagem da bauxita e posterior adicao de hidroxido de sodio a mesma. Esta mistura 

e aquecida em recipiente de alta pressao (digestores) que provocarao a dissolu9ao da 

bauxita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFIN A RIA REFIN IN G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UmmmmmmanMmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmKm 
FIGURA 11 - ESQUEMA DO PROCESSO DE PRODUCAO DA ALUMINA - PROCESSO 

BAYER (ALUMAR 2001) 

Mestrado em Engenharia de Minas 



Resultados e Discussao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 74 

O produto resultante da digestao (bauxita digerida + mistura de soda), 

material insoluvel, e enviado para um classificador. A alumina e extraida da bauxita, na 

forma de aluminato de sodio soliivel, enquanto que as impurezas que predominantemente 

sao oxido de ferro, titanio e silica permanecem no residuo de bauxita. Apos a separacao do 

residuo de bauxita, o hidroxido de aluminio ou hidrato obtido e filtrado e calcinado a uma 

temperatura de 1.200° C, formando a alumina calcinada que sera usada para fabricacao de 

aluminio. Apos a calcinacao, a alumina transforma-se em um po branco e fino, semelhante 

ao talco: a alumina branca (BARROSO, 1997): 

A alumina branca recebera um tratamento nos reatores, de forma a adequa-

la para entrar na Sala de Cubas na Reducao. 

Atualmente, a Refinaria da ALUMAR produz cerca de 1 milhao e cem mil 

toneladas de alumina por ano (FIGURA 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 12 - FOTOGRAFIA DA REFINARIA DA ALUMAR (ALUMAR 2001) 

REDUCAO 

A unidade da reducao da ALUMAR e composta dos seguintes setores: 

Eletrodos (anodo verde, cozimento de anodos, chumbamento de hastes), Sala de Cubas, 

Revestimento de Cubas e Lingotamento (FIGURA 13). 
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Na reducao e realizado o processo de obtencao do aluminio, que consiste 

na dissociacao eletrolitica da alumina dissolvida num banho eletrolitico fimdido, por onde 

passa uma corrente continua. Esse banho e composto basicamente de criolita e fluoretos, 

onde estao mergulhados os anodos de carbono pre-cozidos (polo positivo), que reagem 

com o oxigenio liberado pela dissociacao da alumina. O aluminio liquido resultante da 

eletrolise deposita-se sobre o revestimento catodico (polo negativo) tambem a base de 

carbono, de onde e extraido por succao para cadinhos com capacidade de 9 toneladas e 

transportado para a area de lingotamento, dando-se ao metal forma comercial em lingotes 

de 22,5 quilos e 350 quilos com composicao quimica dentro de determinada especificacao 

(FIGURA 14). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 13 - FOTOGRAFIA DA UNIDADE DE REDUCAO DA ALUMAR (ALUMAR, 2000) 
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Processo Produtivo - Reducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 14 - ESQUEMA DO PROCESSO DE PRODUQAO DE ALUMINIO - REDUCAO 

(ALUMAR 2001) 

4.1.2 Terminal Maritimo da Ponta da Madeira - (CVRD, 2000) 

4.1.2.1 Historico e Localizacao 

A CVRD foi constituida em 1942 como empresa do Governo Federal, 

quando em 3 de marco, Brasil, Inglaterra e Estados Unidos assinaram os Acordos de 

Washington, que definiam as bases para instalacao, no pais, de uma produtora e 

exportadora de minerio de ferro. Pelos acordos, caberia a Inglaterra comprar e transferir ao 

governo brasileiro as minas de Itabira e a Estrada de Ferro Vitoria a Minas. Enquanto os 

Estados Unidos emprestariam US$ 14 milhoes para a compra de maquinas e equipamentos. 

privatizada em 1997, a CVRD e um dos mais importantes e produtivos grupos empresariais 

brasileiros, com atuacao internacional e clientes em mais de 30 paises (CVRD, 2000). 
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Empresa genuinamente brasileira, a CVRD soube, ao longo de sua historia, 

superar crescentes desafios, num mundo cada vez mais globalizado e competitivo. Assim 

ocorreu em todos os seus ramos de atividades, alem do minerio de ferro e pelotas, 

manganes, ouro, potassio, ferro-ligas, siderurgia, navegacao, ferrovias, portos, aluminio, 

papel e celulose e, energia. 

A CVRD alem do Brasil, mantem hoje escritorios comerciais na America do 

Norte, Europa e Asia, onde estSo seus principals clientes, sendo este: 

• Rio Doce Internacional S. A , Bruxelas, Belgica; 

• Rio Doce Asia Corporation, Minato-ku Tokyo, JapSo; 

• Escritorios de Shanghai, Shanghai, Republica da China; 

• Rio Doce America INC, New York, EUA. 

A CVRD e a maior exportadora de minerio de ferro do mundo, a maior 

produtora brasileira de ouro e esta envolvida na lavra, beneficiamento e exportacSo de 

dezenas de outros minerals. Administra as duas mais produtivas ferrovias brasileiras, com 

participacao em outras duas; quatro terminals portuarios; e uma empresa de navegacao. 

Possui, ainda, destacada atuacao nos segmentos de papel e celulose, aluminio e energia 

(CVRD, 2001). 

O Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, foi construido para viabilizar 

economicamente o Projeto Carajas, um porto que pudesse receber navios de grande 

capacidade (CVRD, 1999). 

De Carajas, partem os trens de uma das mais eficientes e seguras ferrovias 

brasileiras, transportando minerios, cargas e passageiros, sendo seu destino final um dos 

mais modernos e ageis terminals maritimos em operacao, onde navios de grande 

capacidade sao carregados. As riquezas sao transportadas pela estrada de ferro Carajas, 

com 892 quildmetros de extensao, que atravessa a amazdnia oriental paraense e o oeste do 

MaranhSo e tern como destino o Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, situado em Sao 

Luis, capital maranhense, de onde diversos minerios sao exportados (CVRD, 1999). 

Este e o Sistema Norte, construido e administrado pela CVRD. Inaugurado 

em 1986, o sistema integrado mina-ferrovia-terminal maritimo constitui-se no mais 

importante programa de producao e exportacao de minerios no norte do Brasil. 
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O Sistema Norte da CVRD abrange os estados do Para e Maranhao, e 

devido as naturais potencialidades desta regiao, sua influencia alcanca tambem os Estados 

do Tocantins, Piaui, Mato Grosso e parte de Goias e Bahia. Este sistema abrange, a Estrada 

de Ferro de Carajas, a Ferrovia Norte-Sul, a Companhia Ferroviaria do Nordeste, a 

Hidrovia Tocantins-Araguaia, e o entao Terminal Maritimo de Ponta da Madeira) CVRD, 

199-). 

O Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, localizado na Ilha de Sao Luis, 

na Baia de Sao Marcos, 9 quilometros ao sudoeste da capital do Maranhao e 1,5 

quilometros ao norte do porto comercial de Itaqui (FIGURA 15). Ponta da Madeira e um 

dos poucos terminals maritimos no mundo capacitados a carregar navios com ate 420 mil 

toneladas de capacidade bruta. O canal natural da Baia de Sao Marcos, totalmente 

sinalizado, possui 100 quilometros de extensao, 23 metros de profundidade minima e 500 

metros de largura minima, o que permite o acesso facil aos maiores navios existentes 

(CVRD, 1997). 

FIGURA 15 - LOCALIZACAO E SITUACAO DO PORTO DE PONTA DA MADEIRA 

(CVRD, SISTEMA NORTE 1999). 
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O Terminal Maritimo de Ponta da Madeira engloba: as areas de ferrosos e 

logistica, com: a Diretoria de Ferrosos do Sistema Norte - DIFN, a Diretoria de Manganes 

- DIMA e a Diretoria de Logistica - DILG. Sao submetidas a essas diretorias, gerencias de 

operazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?ao, administra9ao, planejamento, qualidade, dentre outras. Ao todo sao treze 

gerencias e, trinta e uma gerencias sao submetidas as gerencias principals da DIFN. 

Teve-se o apoio imprescindivel de tecnicos da Gerencia Geral de Operacao 

Portuaria na execu^ao deste trabalho de pesquisa. 

No item a seguir, destacam-se as operacdes portuarias de Ponta da Madeira, 

com seus sistemas de embarque e desembarque. 

4.1.2.2 Caracteristicas Operacionais das Instalacoes do Porto de Ponta da Madeira da 

CVRD (CVRD, 2000). 

O Terminal Maritimo de Ponta da Madeira e dotado de modernos sistemas 

de controle, que permitem agregar as operacdes produtividade e seguranca. Movimenta, 

anualmente, mais de 52 milhoes de toneladas de minerio, principalmente ferro e manganes. 

Ponta da Madeira e adequado ao embarque de graneis solidos, possui dois 

pieres com profundidades de 23 m e 18 m. Suporta navios de grande capacidade, de ate 

420 mil tpb, com taxas de carregamento variando de 1.000 t/h para soja e 2.000 t/h para 

ferro gusa, ate 16.000 t/h (Pier I) e 8.000 t/h (Pier II) para minerio de ferro. Possui ainda 

silos proprios ou em parceria com seus clientes para armazenagem de graos, que totalizam 

uma capacidade superior a 122.500 t, alem de patios de estocagem de minerios e gusa 

(CVRD, 1999). 

Os trens de minerio da EFC procedentes de Carajas s3o descarregados em 

Ponta da Madeira por dois viradores do tipo rotativo. Cada um esvazia dois vagdes 

simultaneamente, em menos de dois minutos. A partir dai, o minerio e enviado aos patios 

de estocagem, a uma velocidade de 8 mil t/h (FIGURA 16). 

A capacidade do patio de estocagem e de 3,6 milhoes de toneladas. Um 

sistema de embarque composto por recuperadoras do tipo roda de cacamba, correias 
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transportadoras e carregador do tipo lanca, unico que permite carregar navios de 20 mil a 

420 mil tpb sem necessidade de reposiciona-los (FIGURA 17). 

O Pier II, concluido em marco de 1994, possibilitou o crescimento das 

atividades de armazenamento e de embarque de minerio de ferro e manganes, bem como o 

aumento das exportacoes de ferro gusa e de graos produzidos nos estados do Maranhao, 

Para, Tocantins, Mato Grosso e Piaui. Tornara possivel tambem o incremento da 

importacao de outros produtos, como combustiveis, bauxita, coque siderurgico, carvao 

energetico, adubos e fertilizantes (CVRD, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 16 - FOTOGRAFIA MOSTRANDO A DESCARGA DE FERRO GUSA EM SAO LUIS -

MA (CVRD, LOGISTICA DE TRANSPORTE, 2000). 
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O Terminal Maritimo de Ponta da Madeira possui uma das mais modernas e 

bem equipadas frotas de rebocadores, composta de 5 embarcacoes que totalizam 260 TTE 

(forca de tracao estatica). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 17 - FOTOGRAFIA MOSTRANDO O ARMAZENAMENTO E EMBARQUE DE SOJA NO 

PORTO DE PONTA DA MADEIRA (CVRD, LOGISTICA DE TRANSPORTE, 2000). 

4.2 INVESTIGACAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DAS 

ORGANIZACOES 

As observacoes realizadas em campo, na ALUMAR e na CVRD, vieram reforcar a 

avaliacao do SGA dessas organizacoes atraves dos questionarios, sendo: 

4.2.1 Consorcio de Aluminio do Maranhao - ALUMAR 

A avaliacao foi feita por area, sendo as visitadas; Porto, Refinaria e Reducao. Teve-

se uma visao geral dessas areas, alem de verificacdes realizadas junto aos Lagos de 

disposicao de bauxita e do seu entomo. Os aspectos ambientais considerados foram: 

emissoes atmosfericas/ fugitivas, descarga liquida, residuos solidos, consumo de energia e 

recursos naturais, ficando dispostos da seguinte maneira: 
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PORTO 

Emissdes atmosfericas/ fugitivas 

• As principals emissdes presentes nas atividades de descarregamento de insumos 

(carvao, piche, coque e bauxita) sao particulados, esses sao reduzidos com a 

utilizacao de bag filter. No carregamento de alumina ao navio observa-se 

emissao fugitiva. Para melhoria desse sistema foram implantados varios 

programas, entre estes, recentemente implementado, a instalacao de uma cortina 

em torno do carregador do navio, red uz in do assim essas emissdes (FIGURA 

18); 

• O armazenamento de materias primas (coque e piche) e em galpdes fechados, 

reduzindo dessa maneira a emissao de particulados no empilhamento, e sua 

suspensao; 

• Ha uma maior exigencia com relacao as condicdes estrutural e operacional das 

embarca9des, reduzindo dessa maneira emissdes atmosfericas provenientes da 

opera9ao e combustao destas. 

FIGURA 18 - INSTALACAO DE "SAIA" NA PARTE INFERIOR DO CARREGADOR DE 

NAVIOS.(ALUMAR, 2001) 
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Descarga liquida 

• Na lavagem de correias e pieres, a agua e material em suspensao sao enviados 

para o patio de estocagem e depois retornam ao processo. 

Residuos solidos 

• No descarregamento do navio de bauxita e, no transporte desta por correias 

transportadoras ao patio de armazenamento ocorre algum derramamento deste 

material. Este e recolhido manualmente e enviado ao patio de armazenagem de 

materia prima. Este procedimento e o mesmo para coque, carvao e piche; 

• Ainda no transporte de material nas correias transportadoras observa-se a 

aderencia de material nas correias e derramamento deste. Para evitar esse 

derramamento, foram instalados raspadores nas curvas das correias para 

remover todo o material impregnado (FIGURA 19). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 19 - DETALHE DE UM RASPADOR DE CORREIA (ALUMAR 2001) 

Ruidos 

• O ruido proveniente do processo de embarque e descarga de materiais, alem do 

ruido das embarcacSes nao ultrapassa os limites da fabrica, nao sobressaem. 
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Consumo de energia 

• O consumo de energia e minimo se comparado ao todo da fabrica, Mo sendo 

significativo. 

Utilizacao de recursos naturais 

• O uso de recursos naturais nao e significativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFINARIA 

Emissoes atmosfericas/ fugitivas 

• A bauxita e o carvao sao armazenados em patios abertos, podendo ocorrer o 

arraste deste pelo vento, e inclusive ficar em suspensao, no entanto a 

significancia e minima, alem da regiao ser favorecida pela incidencia de chuvas 

quase todo o ano; 

• O transporte destas materias (bauxita e carvao) e feito por correias 

transportadoras cobertas conforme mostra a FIGURA 20; 

• Todos os gases e particulados gerados durante as operacdes, como os das 

caldeiras, que queimam carvao mineral para gerar vapor, e o sistema de 

transporte de alumina, sao tratados atraves de filtros de mangas. 

FIGURA 20 - CORREIA TRANSPONTE DE BAUXITA E CARVAO.(ALUMAR 2001) 
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Descarga liquida 

• Os patios de armazenamento de bauxita e carvao possuem bacias especificas 

para acumulacao e decantac3o; 

• A ALUMAR possui um sistema de lagos de contenc3o interligado, a maior 

parte localizado na area da Refinaria, que tern como func3o basica coletar, 

recircular e tratar toda a agua de chuva; 

• Toda a agua utilizada em equipamentos e de um circuito fechado da bacia de 

alimentacao; 

• Os efluentes industrials contaminados s3o encaminhados para os lagos de 

contenc3o, onde sao tratados e depois enviados ao corpo receptor, voltando 

assim ao processo; 

• A area de processo da Refinaria possui um sistema de contenc3o de vazamentos 

no qual os predios s3o circundados por areas muretadas, com piso de concreto; 

adicionalmente, essas areas s3o providas de um sistema de bombas de poco que 

capta todo o liquido derramado em sua area, enviando-o de volta ao processo; 

Residuos solidos 

• O principal residuo solido da Refinaria e o residuo do refino da bauxita, por 

conter soda caustica, esse material e disposto em areas construidas 

especificamente para essa finalidade, as areas de disposicao de residuos de 

bauxita, dai e tratado e retoma ao processo. 

Ruidos 

• N3o e significativo 

Consumo de energia 

• O consumo especifico de energia e controlado. 

Utilizacao de recursos naturais 

• Os recursos utilizados s3o essenciais ao processo. Soda caustica (70 kg NaOH/t 

alumina); Cal (30 kg Ca(OH2)/t alumina) e; Oleo combustivel na calcinacao de 

alumina. 
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REDUCAO 

Emissdes atmosfericas/ fugitivas 

• E na Reducao que a alumina produzida na Refinaria e transformada em 

aluminio. A Reducao pode ser dividida em tres areas: eletrodos, que fornece os 

anodos para as Salas de Cubas, Salas de Cubas, onde ocorre a transformacao do 

aluminio e lingotamento, onde o aluminio liquido e moldado na forma de 

barras; 

• Com a utilizacao de fluorita no processo de reducao eletrolitica do aluminio, 

ocorre a emissao de fluoretos gasosos pela alumina. Essas emissdes sao 

monitoradas, sendo o resultado um valor abaixo da meta, de 0,015 g/t aluminio; 

• Ha um monitoramento constante das emissdes fugitivas de fluor, esse controle 

ocorre no processo operacional das cubas; 

• Emissdes de particulados sao controlados com o uso de filtro de manga nos 

processos operacionais presentes na reducao; 

• O armazenamento da alumina e realizado em silos fechados e a fluorita e 

preparada em area especifica. Esses materials sao transportados em veiculos 

fechados, evitando-se o arreste eolico e possivel suspensao; 

• O controle de gases gerados nas Salas de Cubas e feito por reatores A-398, de 

tecnologia ALCOA. Os gases sao coletados atraves de dutos de exaustao e 

conduzidos ao conjunto de reatores, onde os fluoretos reagem com a alumina 

que ira alimentar as cubas. Esse processo remove mais de 99% dos fluoretos 

emanados nas Salas de Cubas, sendo uma tecnologia de reutilizacao, pois o 

fluoreto utilizado no banho eletrolitico retorna ao processo via alumina reagida; 

• No lingotamento, o aluminio lingotado e armazenado em patio e a bona em 

galpao fechado. Os gases de amdnia proveniente da bona de aluminio sao 

monitorados para avaliar essa emissao ao meio ambiente. 

• Observa-se a presenca de filtros de manga em quase todo processo da reducao, 

assim como o monitoramento de gases de combustao; 

• Na fabrica de anodos, materials em grande quantidade como piche, carvao e 

outros sao armazenados em baias cobertas, evita-se o arraste deste pelo vento e 

possivel suspensao de particulados; 
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Descarga liquida 

• A geracao de efluentes liquidos na Reducao nao e significativa, a area possui 

um lago de detencao, que funciona como lago de sedimentacao, captando toda a 

drenagem pluvial liberando a agua para o ambiente, conforme piano de 

monitoramento. 

Residuos solidos 

• A Reducao gera uma grande quantidade e variedade de residuos solidos. Os 

residuos sao tratados por sub processos. O principal e o SPL (revestimento 

gasto de cubas), este e constituido de coque, piche, fluorita, alumina e 

refratorio. Esse material e depositado em galpoes especificos. Esta sendo 

estudada juntamente com pesquisadores de instituicoes universitarias e 

industriais, a melhor tecnologia para reciclagem desse material; 

• NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lingotamento, o residuo mais marcante e a borra de aluminio. Este e 

armazenado em galpao e, posteriormente vendido para recuperadoras de 

aluminio. Nao ha presenca de vazamento para o solo; 

• Na fabrica do eletrodos, os residuos em maior quantidade sao tijolos 

refratarios e po de carbono. A area elaborou seu proprio programa de 

minimizacao de residuos. Todos os pontos de geracao foram identificados, o 

programa priorizou a reciclagem no proprio processo. Foram instaladas chapas 

nos pisos da area para impedir derramamentos e possibilitar a reciclagem no 

proprio processo (FIGURA 21). Residuos que nao sao passiveis de reciclagem 

no processo estao sendo estudados para serem utilizados em outros processos na 

fabrica ou por terceiros. 

Ruidos 

• O ruido nao e tao significativo, somente para os locais de trabalho. O layout dos 

locais onde sao desenvolvidas as atividades reduz essa significancia, nao 

ultrapassando os limites da fabrica, alem do que se observa a utilizacao de EPFs 

por parte dos funcionarios. 
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FIGURA 21: PONTO DE RECICLAGEM DE CARBONO (ALUMAR 2001) 

Consumo de energia 

• O uso de energia eletrica na fabrica da ALUMAR como um todo e um dos 

insumos mais significativos, em maior destaque se tern a Reducao, em tomo de 

580 megawatts e utilizado nas cubas eletroliticas. Monitoramento do consumo 

especifico por cada area esta sendo efetuado e acompanhado pelo Piano 

Operacional da ALUMAR. 

Utilizacao de recursos naturais 

• A agua utilizada no processo da reducao do aluminio e de um circuito fechado, 

agua reciclada do processo; 

• Carvao na caldeira (130 kg/1 alumina); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• CO7 e H2SO4 na neutralizacao dos efluentes industrials. 
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LAGOS DE DISPOSICAO DE BAUXITA 

Residuos de bauxita 

• Os residuos de bauxita sao destinados aos lagos proprios, eles sao duplamente 

impermeabilizados com argila compactada e mamas de PVC, para evitar 

qualquer contaminacao das aguas subterraneas; 

• Existem 3 lagos: LI com 2,6 milhoes de m3, deixou de operar em 1991, e 

atualmente encontra-se em processo de recuperacao, onde foram aplicadas 

camadas de cinza de carvao como corretivo e suporte para a vegetacao, 

conforme mostra a FIGURA 22. Ja e evidente nesta area indicio de vegetacao 

nativa; L2 com 4 milhoes de m3 operou de 1990 ate 1997 e, atualmente 

encontra-se em processo de encerramento e; L3 com 4,1 milhoes de m3, opera 

desde 1997 e tern previsao de uso ate 2004. Estes lagos possuem um sistema de 

drenagem de fundo que coleta e recupera toda a soda caustica de volta para o 

processo; 

• A ALUMAR possui em seu entorno o Parque Ambiental ALUMAR, onde sao 

desenvolvidos programas educacionais, informativos e de preservacao 

ambiental e, em perfeita integracao da comunidade; 

• Sao realizados estudos da fauna e flora da regiao. 

FIGURA 22 - CAMADAS DE CINZA DE CARVAO COMO CORRETIVO E SUPORTE PARA A 

VEGETACAO (ALUMAR, 2001) 
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OUTRAS OBSERVACOES 

• A ALUMAR e localizada em uma regiao, rica em paisagens naturais, mangues 

e areas de pesca tradicionalmente local, com presenca de estuario de quatro 

importantes rios maranhenses. O entorna das instalacdes da fabrica descrevem 

bem essas caracteristicas da flora maranhense (FIGURA 23); 

• Existe uma equipe capacitada, que e responsavel por cadastrar especies de flora 

e fauna; 

• Leitos de corpo d' agua, corregos, rios e lagos presentes na regiao sao 

monitorados de acordo com o Programa de monitoramento ambiental da 

ALUMAR; 

• Existe um programa de controle ambiental, que leva em consideracao os risco 

das atividades operacionais da ALUMAR, como por exemplo; o risco de 

vazamento de oleo durante o descarregamento de materials no Porto e 

controlado atraves de cortinas fixas e cortinas moveis. 

FIGURA 23 - FLORA PRESENTE NO ENTORNO DA ALUMAR (ALUMAR, 2001) 
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FIGURA 24 - AREA DA OFICINA CENTRAL, EXPOSICAO DE TAMBORES DE OLEO 

(ALUMAR, 2001) 

4.2.2 Terminal Maritimo de Ponta da Madeira - CVRD 

A visita feita ao Terminal Maritimo de Ponta da Madeira da Companhia Vale do 

Rio Doce foi por toda a area do Porto, iniciando no desembarque no virador de vagoes, 

passando pelos patios de estocagem de minerio, pelos silos de graos e galpoes de 

armazenamento de produtos, ate o embarque nos pieres. Teve-se uma visao geral do Porto. 

Os aspectos ambientais considerados foram os principals: emissoes atmosfericas/fugitivas, 

descarga liquida e, residuos solidos, sendo: 

DESEMBARQUE (VIRADOR DE VAGOES) 

Emissoes atmosfericas/ fugitivas 

• No desembarque de minerio no virador de vagoes, as emissoes fugitivas e, 

particulados sao minimas, nao significativas (minerio de ferro com umidade de 

9%).; 
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• O transporte de minerio (ferro e ferro-gusa) ao patio de estocagem e feito por 

correias transportadoras abertas, ficando o minerio sujeito a acao do vento, esta 

situacao e minimizada devido a umidade do minerio. 

Descargas Liquidas 

• A agua proveniente da limpeza do local de desembarque do virador de vagdes e 

enviada a bacia de decantacao (proximo do virador de vagoes), depois esta agua 

volta ao processo (FIGURA 25). 

Residuos Solidos 

• O principal residuo gerado no desembarque de minerio e justamente o 

proveniente do derramamento durante o processo no virador de vagoes. O 

minerio fica em torno dos vagoes e, depois e recolhido manualmente e enviado 

a planta de recuperacao de minerio (FIGURA 26). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 25- BACIA DE DECANTACAO (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA MADEIRA, 

CVRD, 2001) 
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FIGURA 26 - DESEMBARQUE VIRADOR DE VAGOES (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA 

MADEIRA, CVRD, 2001) 

Emissdes atmosfericas/fugitivas 

• O armazenamento do minerio e feito em patios abertos, a emissao devido a acao 

do vento proveniente do empilhamento e minima. Na regiao, chove quase todo 

o ano, aumentando ainda mais a umidade do minerio; 

• O armazenamento de graos e feito em silos, locais fechados, evitando a emissao 

de particulados pela acao do vento. 

Descargas Liquidas 

• A agua proveniente da lavagem dos patios e enviada as lagoas de decantacao de 

minerio. 
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Residuos solidos 

• O empilhamento de minerio e feito em patios impermeabilizados, nao foi 

observada a contaminacao do solo (FIGURA 27); 

• A operacao de empilhamento e feita por empilhadeiras. Minerios derramados 

provenientes dessa operacao sao recolhidos manualmente e enviados a planta de 

recuperacao de minerio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EMBARQUE 

Emissdes atmosfericas/fugitivas 

• O minerio e transportado por correias transportadoras abertas, as emissoes 

atmosfericas presentes nessa operacao sao minimas; 

• As emissoes provenientes da descarga de material (minerio e gr&os) aos navios 

nao sao significativas. 

Descargas liquidas 

• A agua proveniente da lavagem dos pieres e direcionada as lagoas de 

decantacao. 

Residuos solidos 

• Minerios e outros materials provenientes do derramento no processo de 

embarque sao recolhidos e enviados a planta de recuperacao de minerio e ao 

patio de estocagem de materials. 
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FIGURA 27 - PILHAS DE MINERIO DE FERRO (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA 

MADEIRA CVRD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2001) 

OUTRAS OBSERVACOES 

• As embarcacSes nao sao mais abastecidas no Porto, para evitar a contaminacao 

do mar com derramamento de oleo; 

• Riscos de vazamento de oleo das embarcacSes sao o de maior significancia; 

• Minerios provenientes do derramamento no processo de descarga, transporte e 

embarque sao recuperados na planta de recuperacao conforme mostra a 

FIGURA 28; 

• Minerios (ferro e ferro-gusa) sao empilhados a ceu aberto em patios especificos, 

impermeabilizados, nao foram observadas muretas de contencao desse material 

(FIGURA 29); 
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FIGURA 29 - EMPILHAMENTO DE FERRO-GUSA (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA 

MADEIRA, CVRD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2001) 
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Minerio de ferro-gusa, proveniente do derramamento de vagoes e umidificado 

em pilhas para evitar emissoes desse pela acao do vento, e depois enviado ao 

patio de estocagem de minerio (FIGURA 30); 

No Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, existe uma area destinada ao 

minerio (fora das especificacdes para embarque), o bota-fora, onde depois esse 

minerio e vendido para industrias recuperadoras de minerio de ferro. Areas nao 

mais utilizadas para este destino sao revegetadas (FIGURA 31); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 30 - UMIDIFICACAO DE PILHAS DE FERRO-GUSA (TERMINAL MARITIMO DE 

PONTA DA MADEIRA, CVRD, 2001) 

Area de Bota-Fora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

FIGURA 31 - BOTA-FORA DE MINERIO DE FERRO (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA 

MADEIRA, CVRD, 2001) 
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I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

• Nos pieres, assim 

como nas outras 

areas do Porto, 

observa-se a 

alocacao de baldes 

de segregacao de 

residuos (FIGURA 

32); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 3 2 - BALDES DEEGREGACAO (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA 

MADEIRA (CVRD, 2001) 

• O sistema de efluentes do Porto esta passando por uma reformulacao. Descargas 

liquidas contendo minerio terao destino final a bacia de decantacao de minerio. 

Atualmente esta bacia e uma lagoa conforme mostra a FIGURA 33, que esta 

passando por reformulacoes para atender a demanda de material. O material a 

ser depositado nessa bacia sera recuperado e voltara ao processo. 

FIGURA 33 - LAGOA DE DECANTACAO (TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA 

MADEIRA, CVRD, 2001) 
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• Os ruidos inerentes das operacoes do Porto nao ultrapassam os limites dessa 

unidade, nao sobressaem; 

• A energia utilizada no Porto e monitorada; 

• O uso de recursos naturais n3o e significativo. 

No decorrer desse trabalho foram geradas preposi9oes, que puderam resultar 

em um ponto de vista critico do Sistema de Gestao Ambiental da ALUMAR e da CVRD 

apos a certificacao ambiental pela norma NBR ISO 14001, gerando assim sugestoes de 

melhoria ao SGA implantado nessas organizacoes. No capitulo a seguir apresenta-se a 

conclusao dessa pesquisa. 

4.3 METODOLOGIA EMPREGADA PELA ALUMAR E TERMINAL MARITIMO DE 

PONTA DA MADEIRA DA CVRD NA IMPLANTACAO DO SGA- ISO 14001 

4.3.1 Consorcio de Aluminio do Maranhao - ALUMAR 

4.3.1.1 Introducao 

Desde 1981, tres anos antes de iniciar suas atividades operacionais, a 

ALUMAR vem realizando uma serie de estudos e levantamentos sobre a regiao de 

implantacao do projeto. Aliado a modernas tecnologias de processo industrial, possibilitou 

o desenvolvimento de um amplo programa de gerenciamento ambiental. Esse programa 

tern, como fundamentos principals, a qualificacao de uma equipe de professionals 

especializados, a conscientizacao e educa9ao dos funcionarios para uma opera9ao segura 

em termos ambientais e a instalacao de equipamentos e sistemas de protecao e controle 

ambiental de tecnologia avan9ada. Com essa finalidade foram empregados cerca de 10% 

do total de investimentos aplicados no projeto. 

A execu9ao desse trabalho de gerenciamento baseia-se num rigoroso e 

abrangente programa de monitoramento e educacao ambiental e no planejamento 

Mestrado em Engenharia de Minas - UFPB 
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operational das acdes ambientais. Os problemas sao identificados e resolvidos de uma 

forma integrada com o processo industrial. 

A fabrica da ALUMAR alem do reconhecimento a nivel national foi 

premiada internacionalmente pela ALCOA: A primeira vez, em 1993, pelo Programa de 

Reducao das Emissoes de Fluoretos, onde se atingiu o melhor desempenho no controle de 

fluoretos, entre as industrias de aluminio em operacao no mundo. Na segunda, em 1995, 

pelo SGA, implantado pela ALUMAR; e na terceira, em 1997, pela implantacao do projeto 

do Parque Ambiental, concedido e operado pela ALUMAR, tornando-se uma referencia 

para toda a comunidade onde a fabrica esta inserida. 

No ano de 2000, a ALUMAR foi certificada na NBR ISO 14001, norma 

international que padroniza a nivel mundial os programas de gestao ambiental das 

empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Politica da ALUMAR 

A Politica baseada no SGA da ALUMAR e produzir alumina e aluminio de 

uma maneira segura e responsavel, que respeite a saude de seus empregados, clientes, e o 

meio ambiente das comunidades onde opera. Nao comprometendo o valor saude, 

seguranca e meio ambiente em funcao de lucro ou producao. 

A Politica deixa bem claro que, todos os empregados da ALUMAR ttin o 

dever de entender; promover e apoiar a implantacao desta e de todos os seus principios. 

Em suporte a essa politica da ALUMAR de saude, seguranca e meio 

ambiente, com a finalidade de direcionar as responsabilidades e assuntos especificos, 

foram desenvolvidos os seguintes principios: 

• Todos os funcionarios da ALUMAR, incluindo contratados, a 

responsabilidade pela conformidade com esta Politica; 

• Prevencao de todos os incidentes; 

• Melhores praticas de gestao de saude, seguranca e meio ambiente; 

Mestrado em Engenharia de Minas - UFPB 



Resultados e Discussao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 101 

• Cumprimento de todas as leis, regulamentos e licencas aplicaveis, 

desenvolvendo e empregando padroes internacionais mais restritivos quando for 

necessario, de forma a cumprir com a politica de saude, seguranca e meio ambiente da 

ALUMAR; 

• Auditoria das operacdes e reportagem dos resultados; 

• Incentivos as atividades direcionadas ao aprimoramento cientifico da 

protecSo a saude, seguranca e meio ambiente; 

• Comunicacao a funcionarios e comunidade onde esta inserida sobre os 

aspectos ambientais de suas operacdes sobre a saude, seguranca e meio ambiente; 

• Apoio ao desenvolvimento sustentavel, e uso responsavel dos recursos 

naturais e a conservacao de energia; 

• Fornecimento de produtos e servicos seguros e conflaveis. 

Manter-se como lider mundial na producao de alumina e aluminio requer da 

ALUMAR assumir compromissos, principios que evidenciem o seu carater 

preservacionista. Para tanto, a empresa tern uma politica que tern como valores a 

integridade; saude, seguranca e meio ambiente; qualidade e excelencia; pessoas; 

rentabilidade e responsabilidade, sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Integridade de seu pessoal e o alicerce da ALUMAR. Honestidade e 

responsabilidade no tratamento com os clientes, fornecedores, colegas de trabalho, 

acionistas e comunidades nas quais a empresa impacta. 

Saude, Seguranca e Meio Ambiente. Na ALUMAR, trabalhar com 

seguranca e de maneira que promova a saude e o bem estar das pessoas e proteja o meio 

ambiente. 

Qualidade e Excelencia. Fornece produtos e servicos que atendam ou 

superem as necessidades de seus clientes. Persegue de forma incansavel a melhoria 

continua e a inovacao em tudo que faz para criar vantagem competitiva significativa em 

relacao a padrdes mundiais. 
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Pessoas. As pessoas sao a chave do sucesso da ALUMAR. Todos os seus 

funcionarios terSo oportunidade igual em um ambiente que estimule comunicacao e 

envolvimento e ao mesmo tempo proporcione recompensa e reconhecimento por 

realizacoes individuals ou em equipe. 

Rentabilidade. O objetivo da ALUMAR e obter retorno sobre o capital 

empregado que possibilite crescimento e aumente o patrimonio para os acionistas. 

Responsabilidade. A ALUMAR e responsavel, individualmente e em 

equipe por suas acOes e resultados. 

4.3.1.2 Metodologia de Implantacao do SGA ISO 14001 

A ALUMAR tendo excelencia ambiental, com o SGA implantado com os 

mais modernos conceitos e tecnologias no que diz respeito a gerenciar os impactos 

ambientais de suas atividades, teve apenas de adequar o seu atual SGA aos requisitos da 

Norma ISO 14001, que exige a existencia de um sistema estruturado de documentos dos 

impactos ambientais significativos. Isto incluiu manter os modernos equipamentos de 

controle ambiental, garantir que os empregados da ALUMAR e de empresas contratadas 

sejam capacitados continuamente de forma a controlarem os impactos ambientais de suas 

atividades, e tambem garantir que todos os fornecedores sejam de alguma forma 

envolvidos no processo de certificacao. 

O processo de implantacao e implementacao na ALUMAR da ISO 14001 

foi baseado no melhoramento continuo de suas atividades. Quando qualquer organizacao, 

de qualquer porte ou atividade tern pretensoes de ser certificada na norma de 

gerenciamento ambiental, se esta nao possui um SGA, ou se a mesma ja o possui, a norma 

habilita a organizacao implementar, manter e aprimorar um SGA, permitindo ainda a 

formulacao de uma politica ambiental levando em conta seus requisitos. No caso da 

ALUMAR, como a mesma ja possuia um SGA implantado, teve-se apenas a necessidade 

de verificacao deste sistema nos requisitos da norma, assim como adequar a politica ja 

existente desta organizacao de acordo com a Norma ISO 14001. 
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Foi realizado pela ALUMAR, um estudo previo sobre a Norma ISO 14001, 

com o objetivo de esclarecer as vantagens, os beneficios que a empresa iria obter com esta 

certificacao. Depois desse estudo solicitou-se a auditoria de uma organizacao certificadora 

(neste caso da DNV) com o objetivo de avaliar as condicoes operacionais da fabrica para a 

certificacao ambiental, e verificar os pontos onde seriam necessarios investir para a 

obtencao desta certifica9ao. 

Os trabalhos de implantacao da ISO 14001 na ALUMAR foram realizados 

no periodo de Janeiro a junho de 2000, no total de 23 semanas. 

Esses trabalhos foram divididos em 14 etapas, desde a formacao de equipes 

lideres, envolvendo pessoas com responsabilidades em todas as areas da organizacao. ate a 

certificacao, em julho desse mesmo ano. Atraves do Cronograma de Implantacao do SGA 

- ISO 14001 da ALUMAR, apresentam-se mais detalhes da implantacao, conforme mostra 

o ANEXO 1. 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etapas de implantacao da Norma ISO 14001 na ALUMAR podem ser 

resumidas da seguinte maneira: 

1" Etapa - Formacao das Equipes das Areas: Atraves de reunioes, a 

Diretoria da fabrica em conjunto com a Equipe Lider da ALUMAR nomearam 

representantes de cada area para a forma9§o das equipes de trabalho. As equipes lideres 

formadas incluiam, pessoas da gerencia, saude, seguran9a e meio ambiente, refinaria, 

redu9ao e, aquisi9ao e logistica. No ANEXO 2 apresenta-se a Estrutura para Implanta9ao 

da ISO 14001 na ALUMAR, com cada area sendo formada atraves de pequenos grupos, 

com membros de todos os departamentos da fabrica. 

2" Etapa - Formacao da Equipe Operacional do SGA - ISO 14001: Para 

cada requisito da norma foi designado um representante, formando assim a Equipe 

Operacional do SGA - ISO 14001, conforme o fluxograma mostrado no ANEXO 3, tendo 

para cada item dos requisitos da norma um representante com responsabilidades 

especificas. 

3* Etapa - Treinamento das Equipes Lideres: O objetivo do treinamento 

dado as equipes lideres foi de esclarecer a importancia da certificacao ambiental, 
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entendendo claramente todos os beneficios associados com a norma ISO 14001, assim 

como o entendimento sobre as responsabilidades de cada um como lider de equipe no 

processo de implantacao da ISO 14001. *~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4* Etapa - Treinamento das Equipes das Areas: o treinamento dado as 

equipes das areas como refinaria, reducao, saude, seguranca e meio ambiente e aquisicao e 

logistica foi o de esclarecer sobre a norma ISO 14001, entendendo seus principios e 

requisitos, assim como tambem ter um entendimento das responsabilidades de cada lider 

das areas no processo de implantacao da Norma ISO 14001. 

5* Etapa - Assessoria a Equipe Lider ISO 14001: A assessoria prestada 

pelo Eng° Max Araujo da ALCOA Pocos foi com o objetivo de esclarecer sobre a 

metodologia de levantamento de aspectos e impactos ambientais de cada area, assim como 

relatar uma avaliacao da situacao atual da organizacao diante do processo de implantacao 

da ISO 14001. 

6* Etapa - Treinamento de Desdobramento ISO 14001 para Lideres de 

Equipe: Esse treinamento teve como objetivo esclarecer sobre o processo de implantacao 

da ISO 14001, tendo um maior entendimento sobre os requisitos da norma e, tambem sobre 

o procedimento de levantamento de aspectos e impactos ambientais realizado em todas as 

areas da fabrica. 

7* Etapa - Identificacao e Avaliacao de Aspectos e Impactos 

Ambientais: Essa etapa foi de levantamento de aspectos e impactos ambientais. Esse 

levantamento foi atraves da "Matriz de levantamento e avaliacao de aspectos ambientais 

significativos" que esta no procedimento acima citado. Esta matriz pode ser vista no 

ANEXO 4. 

8* Etapa - Revisao e Editor acao de Procedimentos Operacionais: Foi 

realizado um levantamento de verificacao dos procedimentos operacionais e ambientais e, 

inspecao nas areas para a criacao de novos procedimentos se necessario para cada setor da 

fabrica. 

9" Etapa - Treinamento de Lideranca Titica e Estrategica: A ALUMAR 

possui em sua formacao operacional, liderancas, sendo estas: "Tatica" constituida por 
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A auditoria interna de certificacao foi realizada pela DNV em julho de 2000, 

quando a ALUMAR obteve a certificacao ambiental. 

Os itens a seguir descrevem algumas das principals acoes ambientais 

desenvolvidas na ALUMAR, destacando-se alguns de seus programas e instrumentos de 

controle ambiental de suas atividades. 

4.3.1.3 Programas de Controle Ambiental (ALUMAR, 2001) 

Na ALUMAR, o departamento responsavel por programas de controle 

ambiental e o SSMA (Departamento de Saude, Seguranca e Meio Ambiente), que mantem 

uma otima integracao com os outros departamentos da fabrica. Para materializar estes 

programas, a ALUMAR dispoe de varios procedimentos que tratam das questoes 

ambientais da fabrica (monitoramento ambiental, disposicao de materials, politica 

ambiental, etc.). 

As atividades de controle ambiental s3o continuas, a partir do momento em 

que a fabrica entra em operacao. A ALCOA estabeleceu tres instrumentos essenciais na 

sua estrategia de controle ambiental; um continuo monitoramento das emissoes e da 

qualidade ambiental; inspecoes periodicas de todos os equipamentos e procedimentos 

operacionais; e auditorias ambientais, nas quais se reavalia todo o sistema de controle, 

atualizando o SGA e aperfeicoando as praticas de controle ambiental em uso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Monitoramento Ambiental 

Alem dos sistemas e equipamentos que minimizam os impactos ambientais 

decorrentes da sua atividade industrial, a ALUMAR adota medidas preventivas, 

monitorando suas emissoes, analisando a qualidade do ar, das aguas, da vegetacao e do 

solo da regiao. Isso permite o conhecimento permanente da situacao ambiental, 

possibilitando seu correto gerenciamento. 

A rede de monitoramento ambiental inclui, alem das fontes de emissSo 

primarias (diamines e pontos de descarga), dezenas de pocos de monitoramento das aguas 
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subterraneas, os igarapes da regiao e as aguas estuarinas; uma rede de porttos de coleta de 

vegetacao e monitoramento da qualidade do ar ambiente; e duas estacoes automaticas que 

analisam continuamente as concentracoes de fluoretos, dioxido de enxofre e material 

particulado existentes no ar ambiente. 

E um programa abrangenteja que centenas de amostras do ar, das aguas e 

da vegetacao sao coletadas e analisadas mensalmente. Estas servem de base para a 

verificacao de conformidade com os padrdes legais, com as politicas e padrdes internos e 

para avaliacdes de impactos ambientais. A partir dai, podem desenvolver-se novos projetos 

ou pianos de acao para melhoria da qualidade ambiental, na fabrica e ao redor desta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Auditorias Ambientais 

Sao realizadas na ALUMAR auditorias ambientais internas e externas num 

prazo de tres meses. As auditorias constituem-se em um instrument© de analise e 

aprimoramento do controle ambiental. Enquanto as inspecdes est3o relacionadas somente 

com os aspectos operacionais e tecnicos do controle, as auditorias avaliam o 

funcionamento do sistema como um todo, inclusive seus aspectos organizacionais. Essas 

auditorias procuram analisar alem do sistema global da fabrica, detectar areas, instalacdes e 

equipamentos potencialmente sujeitos a riscos de acidentes ambientais e propor medidas 

de melhoria que reduzam ou eliminem a possibilidade de tais ocorrencias. 

Na ALUMAR utilizam-se de sistemas informatizados, que processam todos 

os dados coletados, transformando-os em relatorios, que permitem analises comparativas 

entre diferentes unidades do grupo ALCOA e da propria empresa ao longo do tempo. 

Citam-se aqui alguns dos programas e instrumentos de controle ambiental 

referente ao ar, agua, solo e vegetacao empregados na ALUMAR. 

Protecao permanente do ar, da agua e da vegetacao 

• Programa de Minimizacao de Residuos 

Como parte do processo de melhoria continua de suas operacdes e no 

estabelecimento de melhores praticas de gerenciamento ambiental, a ALUMAR implantou 

o Programa de Minimizacao de Residuos. Este Programa foi elaborado para orientar todas 
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as atividades e projetos que visam a reducao de residuos na fonte e a reciclagem de 

materiais em toda a area da fabrica, bem como para atender ao disposto na Licenca de 

Operacao n.° 003/97, que estabelece a apresentacao do Programa ao orgao de Meio 

Ambiente do Estado do Maranhao. 

O Programa de Minimizacao de Residuos contempla todos os aspectos da 

geracao de materiais no processo produtivo, envolvendo emissoes atmosfericas, efluentes 

liquidos e residuos solidos (ANEXO 5) 

As atividades de minimizacao, segregacao e reciclagem foram descritas para 

cada residuo gerado. 

O Programa de Minimizacao foi elaborado com base no Inventario de 

Residuos, no Programa de Segregacao e Reciclagem de Residuos e no entendimento de 

como os residuos sao gerados no processo produtivo. 

Este programa mostra que muitas vezes nao e necessario modificar 

processos ou adquirir equipamentos sofisticados para minimizar residuos, muitas vezes a 

manutencao adequada dos equipamentos de controle existentes, por exemplo, mangas de 

filtros, procedimentos operacionais voltados para eliminacao de desperdicios, sao 

suficientes para reduzir consideravelmente a geracao de residuos. 

Foram criadas "Pracas de Residuos", dispostas estrategicamente proximas 

as fontes de gerac3o. Nessas pracas foram colocados os depositos para disposicao de 

residuos, cada um com uma cor especifica, conforme o residuo. 

A FIGURA 34 abaixo mostra uma "Praca de Residuos" na area da 

ALUMAR. Atras de cada deposito, ha uma placa identificando os residuos a serem 

dispostos. 
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FIGURAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 34 - FOTOGRAFIA DA PRACA DE SEGREGACAO DE RESIDUOS DA 

ALUMAR (ALUMAR, 2001) 

Assim como nas Pracas de Residuos, nas dependencias internas dos predios 

foram dispostos depositos padronizados com as cores especificas para os residuos de papel, 

plastico e lixo comum, que sao os mais frequentes nestas areas (FIGURA 35). 

FIGURA 35 - FOTOGRAFIA DOS DEPOSITOS DE SEGREGACAO DE RESIDUOS NAS 

DEPENDENCIAS INTERNAS DOS PREDIOS ALUMAR (ALUMAR, 2001) 
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As cores adotadas para os depositos seguiram os padroes internaciortais: 

para papel, deposito azul; para plasrico, deposito vermelho; para metals, deposito amarelo 

e para vidros, deposito verde. Para alguns residuos especificos da fabrica, onde nao ha 

referenda ou padrao de cor, foram utilizadas cores proximas ao proprio residuo. Para 

borracha, deposito preto e para madeira, deposito bege. 

• Paisagismo e Conservacao de Areas 

A ALUMAR mantem um programa de conservacao e aumento da area 

verde do interior da fabrica e nas areas a sua volta (FIGURA 36). Esse programa torna o 

ambiente mais acolhedor, alem de fazer do ambiente fabril um ambiente totalmente 

integrado com as areas naturais circunvizinhas. Sao milhares de arvores de especies nativas 

e exoticas, alem de frutiferas e ornamentais, ja plantadas no ambiente da fabrica, num 

projeto que sera conduzido e melhorado continuamente. Como exemplo apresenta-se o 

Programa Um Milhao de Arvores, lancado em 1998, pela ALCOA mundial em todas as 

suas Unidades, que vem proporcionando uma oportunidade para que cada empregado 

plante uma arvore individual ou coletivamente, nos proximos dez anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 36 - FOTOGRAFIA MOSTRANDO O RESULTADO DO PROGRAMA DE PAISAGISMO 

NA ALUMAR (ALUMAR, 2001) 
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Mudas, que vem do viveiro da fabrica, sao utilizadas nao so em paisagismo, 

como na recuperacao de areas degradadas e, tambem, em doacoes a orgSos oficiais, aos 

funcionarios e a comunidade em geral. 

• Lagos de Detencao 

Desde o inicio das operacdes da ALUMAR, em 1984, todo o residuo do 

refino da bauxita era disposto nas areas de disposicao de residuos de bauxita (Lagos de 

Disposicao de Bauxita). O residuo de bauxita, principalmente o residuo da refinaria, por 

ainda conter soda caustica, exige cuidados especiais. Sua disposicao e feita nesses lagos, 

que foram construidos para esse rim (FIGURA 37). 

Estas areas constituem-se em depositos delimitados por diques de terra, 

duplamente impermeabilizados com argila compactada e com membrana de PVC, nas 

laterals e no fundo do deposito. Sobre a manta de PVC e colocada uma camada de areia 

para filtrar o licor contido no residuo, nas laterals uma camada adicional de laterita e 

colocada sobre a camada de areia para evitar erosoes na sua superficie. Ainda na camada 

de areia, sao instalados tubos de PVC ranhurados, dispostos na forma de espinha de peixe, 

para captar o licor percolado e, atraves de bombas, retorna-lo de volta ao processo na 

refinaria, para recuperacao de soda caustica (FIGURA 38). 

Atualmente, a ALUMAR possui tres lagos de disposicao de residuo de 

bauxita, sendo: "Lago 1", construido em 1984 e desativado em 1991 com area de 21 ha e 

2,6 milhoes de metros cubicos de residuo estocado, estando atualmente em processo de 

reabilitacao; "Lago 2", construido em 1990 e foi desativado em novembro de 1997 com 

area de 34ha e capacidade para 4,04 milhoes de metros cubicos de residuo e "Lago 3", 

construido em 1997, com area de 35ha e capacidade para 4,77 milhoes de metros cubicos, 

encontra-se atualmente em operacao. 
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FIGURA 37 - FOTOGRAFIA DA VISTA AEREA DO LAGO DE DISPOSICAO DE 

BAUXITA (ALUMAR, 2001) 

Os lagos garantem protecao do solo e dos mananciais subterraneos. Alem 

disso, dois sistemas de drenagem um no fundo e lateral e outro na superficie dos lagos 

recolhem e reciclam no processo a agua com soda caustica remanescente, aliando 

economia de materias-primas. 

Alem desses lagos de disposicao de bauxita, a ALUMAR dispoe de lago de 

resfriamento, que recebe a agua dos circuitos de refrigeracao da refinaria (FIGURA 38). 
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Chegada de residuos 

FIGURA 38 - ESQUEMA DO LAGO DE DETENCAO PARA TRATAMENTO DE 

REStDUOS DE BAUXITA (ALCOA NOTICIAS, 2001) 

Dentro do sistema de minimizacao dos riscos ambientais na fabrica, os lagos 

de contencao tern papel importante, principalmente no que diz respeito a qualidade das 

descargas liquidas. Interligados na sua maioria, eles tern como funcao basica coletar a agua 

das chuvas, decantando os solidos em suspens5o, garantindo que a qualidade da agua 

liberada esteja em conformidade com os padroes ambientais. 

A FIGURA 39 apresenta o sistema de lagos da ALUMAR. 
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Padrao Tecnico de Processo (PTP), documento em consenso. estabelecido 

para assuntos tecnicos relacionados direta e indiretamente a urn produto, servizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'90  ou 

processo; 

Procedimento Operational (PRO), procedimento especifico que deve ser 

seguido para execucSo das tarefas basicas dos sistemas da qualidade, dentro de uma 

linguagem compreensivel para o executante; 

Piano para Qualidade (PPQ), documento onde sao estabelecidas as praticas 

especificas, recursos e atividades da qualidade relevantes para um particular produto, 

processo ou contrato; 

Registro da Qualidade (RQ), qualquer conteudo de documento ou arquivo 

de computador que sirva como evidencia objetiva do atendimento aos requisitos de controle 

especifico. 

Para atender aos requisitos do SQG A empregado e implementado pela Vale, 

esta elaborou uma Politica Ambiental baseada nas normas de qualidade e meio ambiente, 

dando suporte ao alcance da certifica9ao ambiental a todas as suas unidades operacionais. 

Politica da Qualidade Ambiental 

A CVRD esta comprometida com o conceito de desenvolvimento 

sustentavel. Sua Politica Ambiental define que o respeito ao meio ambiente e um fator 

fundamental para a competitividade da empresa, devendo ser apropriadamente considerado 

no desenvolvimento dos seus empreendimentos e projetos e, uos seus produtos e servi^os. 

No Terminal Maritimo de Ponta da Madeira a Politica AmbientalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  de 

responsabilidade da Diretoria de Ferrosos do Sistema Norte, sendo que esta foi elaborada 

com base nos requisitos das normas ISO 9000 e ISO 14001. Abrange o Sistema Integrado 

de Gestao que compreende alem do Porto de Ponta da Madeira, as Minas de Minerio de 

Ferro, Manganes e a Estrada de Ferro Carajas. 
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Atraves da Politica Ambiental, os seguintes compromissos foram assumidos 

pela DIFN, sendo estes: 

• Adotar os mais altos padroes eticos em todos os seus negocios; 

• Atender as necessidades dos clientes com foco na qualidade. agilidade e 

flexibitidade; 

• Estabelecer objetivos e metas de forma a garantir o aprimoramento 

continuo de suas atividades, produtos e servicos, minimizando os impactos ambientais e 

adotando praticas e medidas de prevencao a poluicao; 

• Atender a legislacao, normas e outros requisitos aplicaveis; 

• Desenvolver a capacitacao de seus empregados; 

• Manter abertos os canais de comunicacao internos e externos; 

• Estimular seus fornecedores a adotarem praticas ambientalmente corretas 

e a melhorarem seus padroes de qualidade. 

4.3.2.2 Metodologia de Implanta9§o do SGA ISO 14001 

O inicio da certificacao ambiental nas unidades operacionais da CVRD, deu-

se a partir do Laboratorio de Pesquisas Tecnologicas, em abril de 1997 e nas minas de ferro 

e manganes da CVRD em Carajas, em setembro de 1998. Estas unidades foram as 

primeiras do genero, a nivel mundial, a receberem a certificacao ISO 14001. Esta auditoria 

foi realizada por entidades certificadoras independentes, confonne criterios 

internacionalmente reconhecidos, dando inicio assim a difusao desta cerrificafao as outras 

unidades operacionais da Companhia. 

O Terminal Maritimo de Ponta da Madeira foi certificado em setembro de 

2001, nas atividades que incluem desde o recebimento de minerio no virador de vagdes ate 
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a desatracacao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA navios nos pieres I e I I , numa area de quase 4 milhdes de m2. O SGA da 

CVRD cumpriu todas as etapas da certifica9ao, e foi outorgado pela Det Norske Veritas 

(DNV), da Noruega. 

Apos reuniSes da alta administrasao do Porto de Ponta da Madeira, de 

esclarecimento sobre a certificafSo ambiental, e sobre o processo de implantacao da ISO 

14001, foi solicitada uma auditoria da DNV com o objetivo de avaliar as condicoes 

operacionais do Porto para a certificacao ambiental, verificando os pontos de meDioria 

para a obten9§o da ISO 14001. 

Para a realiza9ao de trabalhos de implantacao da ISO 14001 no Porto de 

Ponta da Madeira foi designada as diretorias e gerencias do Porto, tarefa especifica, sendo 

de responsabilidade e autoridade de cada um desses departamentos a execuciio de acoes 

que atendessem aos requisitos da norma ISO 14001. Atraves da formacao de equipes, teve-

se representantes de todas as areas operacionais do Porto, para o trabalho de i m p l a n t a c a o 

da ISO 14001. 

Os trabalhos realizados foram referentes a: 

• Politica de Gestao Ambiental da DIFN; 

• Responsabilidade e autoridade; 

• Recursos; 

• Representante da administracao; 

• Planejamento da qualidade; 

• Analise critica pela administra9ao; 

• Sistema de gestao; 

• Aspectos e impactos ambientais; 

• Legisla9§o ambiental e outros requisitos; 

• Objetivos e metas ambientais; 

• Programa de gestao ambiental; 

• Analise critica de contratos; 

• Controle de projetos; 
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• Controle de documentos, dados e formularios de registros da qualidade; 

• Aquisi9ao; 

• Controle de produto foraecido pelo cliente; 

• Identificacao e rastreamento de produto; 

• Preparacao e atendimento a emergencias 

• Controle operacional; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Inspe9ao  e ensaios; 

• Controle de equipamento de inspexjao, medî ao e ensaios; 

• Situacao da i n s p e e a o e ensaios; 

• Controle de produto nao conforme; 

• A9&0 corretiva e preventiva; 

• Manuseio, estocagem, embalagem, preserva9§o, empilhamento e 

expedi9ao; 

• Registros; 

• Auditoria interna da qualidade; 

• Comunica9ao ambiental; 

• Treinamento, conscientiza9ao e competencia; 

• Servi90s associados e tecnicas estatisticas. 

O SGQA segundo a ISO 14001, no Porto de Ponta da Madeira, foi 

implantado num periodo de onze meses (de novembro de 1999 a setembro de 2000), a9oes 

do Sistema de Gestao e Qualidade Ambiental (SGQA) da DIFN para a auditoria de 

certifica9ao, foram baseadas nos requisitos da norma ISO 14001, sendo: 

1" Politica Ambiental: 

• A Politica Ambiental ja existente foi revisada, assegurando sua 

conformidade aos requisitos da norma ambiental; 

• Foi inserido o nome da CVRD na Politica; 

• Divulga9ao dos objetivos e metas em conjunto com a 

Politica/Disponibiliza9ao  da politica ao publico. 
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2* Planejamento: No planejamento direcionaram-se as acdes para: 

• Aspectos e Impactos Ambientais: Reavaliacao dos criterios de avaliacao 

dos impactos ambientais (atendimento aos requisitos legais); Reavaliacao das planilhas de 

aspectos e impactos/verificacao da adequacao das acdes complementares (ANEXO 6); 

Implantacao de novas acoes complementares; Inclusao de pas carregadeiras no piano de 

inspecao ambiental; Avaliacao do piano de manutencao adverso (chuva) o parametro 

residuo solido sedimentavel nas bacias (leste/oesteVAvaliacao do desempenho; Avaliacao 

dos pontos de lancamento de efluentes para o mar que estavam fora do piano de 

monitoramento; Avaliacao dos aspectos indiretos rebocadores/Petrobras; Avaliacao dos 

aspectos da pelotizacao (EIA/RIMA, Licencas e condicionantes); Inclusao no tratamento 

tecnico de materials a solicitacao de licencas ou controles ambientais; DefinicSo de criterios 

ambientais para a qualificacao de fornecedores de servicos; Implantacao de inventario de 

residuos; Revisao de procedimentos (PRO 0095 - GADIN); Adequac2o/recuperacao do 

bota-fora (estabelecimento de controle de residuos). 

• Requisitos legais e outros: Renovacao das licencas; Inclusao da Lei 

Federal 9.966 no levantamento da legislacao aplicavel (RQ 03 /04); Priorizacao da 

avaliacao de demanda da Lei 9.966; Inclusao de itens da demanda da Lei 9.966 a serem 

checados pelos inspetores. 

• Obietivos e Metas: Revisao dos objetivos e metas (reducao); Definicao 

dos indicadores de desempenho. 

• Programa de Gestao Ambiental: Revisao dos PGAs; Desdobramento dos 

PGAs. 

3
a lmplementacao e Operacao: As acOes desse requisito foram 

direcionadas ao. 

• Treinamento e operacao: Foram treinadas equipes com base no PRO 

0022 GADIN; inclusao no processo de ambientacao de novos funcionarios e contratadas, 

treinamento de conscientizacao ambiental (SGQA). 
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• Comunicacao: Revisao do sistema para comunicacao ambiental 

contemplando comunicacao interna. 

• Controle Operacional: Reavaliacao dos procedimentos de controle 

operacional quanto a existencia de criterios operacionais/aeoes preventivas. 

• Preparacao e atendimento a emergencias: Realizacao de simulados; 

Implementacao de acoes propostas nos simulados e; Obtencao de materiais/equipamentos. 

4
a

 Verificacao e Monitoramento: As acoes desse requisito foram: 

• Medicao e monitoramento: Providencias de mapeamento das drenagens; 

Inclusao no processo de contratacao de empresas de monitoramento com criterios 

ambientais (afericSo, metodos de analise, treinamentos); Insercao no piano de 

monitoramento a drenagem do aterro de residuos. 

• Nao conformidade e acoes preventivas: Avaliacao de todas as NCs (Nao 

conformidades) quanto a eficacia do tratamento e adequacao dos prazos dos pianos. 

• Registros: Atualizacao do RQ 07/04 com os RQs (Requisitos) comuns. 

• Auditorias: Realizacao de um diagnostico nao prograrnado; 

ImplementacSo de acoes corretivas do diagnostico; Avaliacao do piano anual de auditoria 

quanto a importancia das atividades/resultados. 

5a

 Revisao Gerencial/Analise Critica 

6
a

 Geral: Nesta etapa que foi efetuada apos a certificacao ambiental, 

realizou-se uma reiiniao com pessoas que tiveram participacao direta na etapa de 

implantacao da ISO 14001, para dar continuidade ao melhoramento continuo do SGQA 

empregado no Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, definindo inclusive a estrategia e 

datas de auditorias internas e externas do SGQA. 

No processo de implantacao do SGA - ISO 14001 no Terminal Maritimo 

de Ponta da Madeira, a Diretoria de Ferrosos do Sistema Norte teve apenas que adequar o 

SGQA existente nesta unidade aos requisitos da norma, direcionando suas acoes, ficando 
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mais simples verificar esses requisitos e implementar acdes voltadas a atender a Norma 

ISO 14001, adotando uma metodologia de implantacao que acometesse os pontos de 

melhoria do Sistema de Gestao ja existente. 

Apos os trabalhos de implantacao da norma ISO 14001, foi realizado uma 

auditoria interna por tecnicos devidamente treinados pela CVRD, verificando-se as 

condicdes do SGQA do Porto de Ponta da Madeira e, implementado-se acdes corretivas 

nesse sistema. 

4.3.2.3 Acdes Ambientais do Terminal Maritimo de Ponta da Madeira (CVRD, 2000). 

Ha muitos anos a CVRD vem desenvolvendo acdes para o continuo 

aprimoramento do desempenho ambiental das suas atividades, realizando Estudos de 

Impacto Ambiental e, aplicando procedimentos de controle antes mesmo que viessem a 

constituir imposicao legal. Em todas as areas operacionais, a CVRD atua de forma 

preventiva e corretiva, realizando vultosos investimentos para o controle e o 

monitoramento dos aspectos e impactos ambientais associados as suas atividades, que 

possam comprometer a qualidade do ar, das aguas e do solo. 

Desde a decada de 70, a CVRD desenvolve acoes ambientais, percebendo o 

grande potencial que as questdes ambientais teriam sobre o mercado, levando os acionistas, 

investidores e consumidores a darem preferencia a empresas que nao agridem o meio 

ambiente, nao so em funcao da consciencia ecologica, mas tambem em virtude dos efeitos 

que o mau gerenciamento das questdes ambientais pode acarretar sobre o desempenho 

financeiro e comercial. 

As acdes ambientais, em parceria com organizacdes governamentais e nao-

governamentais, ja envolveram investimentos superiores a US$ 650 milhdes e 

transformaram a CVRD em um modelo mundial de equilibrio entre o desenvolvimento e a 

protecao ao meio ambiente. A CVRD em conjunto com a Universidade Federal do 

Maranhao esta desenvolvendo um projeto de pesquisa e estudo das caracteristicas fisicas, 
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quimicas e biologicas do ecossistema manguezal e do meio ambiente tnarinho nas areas de 

influencia do Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, na baia de Turiacu. 

Outra acao importante que a CVRD vem desenvolvendo e o piano de 

recuperacao de areas degradadas, que visa a reabi litacao de areas tanto nas minas de ferro e 

de manganes, quanto no niicleo urbano, arredores da Estrada de Ferro Carajas e Terminal 

Maritimo de Ponta da Madeira. 

No Terminal Maritimo de Ponta da Madeira, alem do Programa de 

recuperacao de areas degradadas, diversas outras acoes ambientais sao desenvolvidas; 

incluindo programas de coleta e tratamento de efluentes, gestao de residuos, 

monitoramento ambiental (monitoramento hidrico, e do ar), dentre outros. 

Destaca-se aqui alguns desses programas ambientais desenvolvidos no Porto 

de Ponta da Madeira. Dentre estes programas, acoes pontuais sao importantes para ran 

melhoramento continuo da qualidade ambiental ja evidente no Porto, tais como, o sistema 

desenvolvido pela DIFN, de CFCs, sendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coleta e Tratamento de Efluentes na area do Porto de Ponta da 

Madeira (CVRD, 2000). 

O sistema de coleta e tratamento das aguas de drenagem dos patios de 

estocagem e de lavagem dos pieres esta sendo ampliado, evitando o lancamento deste ao 

mar. Possui como principals objetivos a reducao da carga poluidora sobre este corpo 

receptor e adequacao dos parametros de lancamento de efluentes aos requisitos da 

legislacao pertinente. 

Os principais investimentos realizados dentro deste projeto sao. 

• Implantacao de rede de drenagem das aguas pluviais contendo residuos 

de minerio de ferro e manganes e de ferro gusa; 

• Implantacao da rede de coleta das aguas de lavagem dos pieres I e I I e da 

area de lavagem de maquinas; 
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• Implantacao e ampliaeao dos sistemas de tratamento de efluente 

existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Residuo tern lugar certo (CVRD, 2000) 

Preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida. Com este 

objetivo a CVRD, atraves da Gerencia de Meio Ambiente (GAMBN), elaborou o projeto 

"Residuo tern lugar certo", um programa de coleta seletiva de lixo que vai colaborar para 

diminuir o acumulo de residuos dentro da empresa. 

Atraves do Procedimento de Separacao e Recolhimento de Residuos, foram 

estabelecidas acoes necessarias para a execucao da tarefa, principalmente quanto a 

separacao e acondicionamento dos diferentes tipos de residuos, atendendo, com isso, aos 

requisitos legais/normativos e evitando/minimizando os impactos causados ao meio 

ambiente. 

Relacionados a esta tarefa foram descritos neste procedimento os aspectos e 

impactos ambientais significativos, sendo: a) Aspecto: Coleta seletiva; Impactos: 

Mmimizacao da contaminacao do solo, b) Aspecto: Vazamento; Impactos: contaminacao 

do solo e contaminac2o dos recursos hidricos. 

Para a elaboracao desse procedimento foram levados em consideracao os 

seguintes requisitos legais/normativos: a Politica da DIFN, a Resoluc3o CONAMA 006/88, 

norma NBR 10004, a Lei Estadual 5405/92, a portaria MTNTER n° 53/79, norma NBR 

7505 e a Lei Federal 9.605/98. 

Foram colocados na area externa (areas de embarque e virador de vagSes) 

coletores com cores especificas, para cada residuo a ser disposto. Estes coletores possuem 

identificacao pintada na parte externa, indicando o residuo a ser disposto (FIGURA 41). 

Nas areas internas (nas dependencias dos predios) foram dispostos 

recipientes padronizados com cores especificas para os residuos de plastico, vidro, papel e 

lixo comum e outros depositos para baterias, pilhas, toner e cartucho de impressora 

(FIGURAS42e43). 
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FIGURA 41 - FOTOGRAFIA MOSTRANDO A DKPOSICAO DE RESIDUOS 

- AREA : VTRADOR DE VAGOES (CVRD, 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y 1 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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L 
FIGURA 42- FOTOGRAFIA MOSTRANDO OS RECIPIENTES PARA DISPOSICAO DE RESIDUOS 

NAS AREAS DO PORTO DE PONTA DA MADEIRA (CVRD, 2001). 
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FIGURA 43 - FOTOGRAFIA MOSTRANDO OS RECIPIENTES EMPREGADO PARA COLETA DE 

RESIDUOS (CVRD, 2001) 

No ANEXO 7, mostra-se o modelo da Guia de controle de residuos do 

Procedimento de Separacao e Recolhimento de Residuos. Este programa de separacao e 

reciclagem de residuos esta em fase de implantacao em todas as unidades operacionais da 

CVRD. 

Preservando a Vegetacio 

Mais uma vez acoes pontuais desenvolvidas na CVRD, vem denotar o 

respeito o meio ambiente dispensado por esta organizacao. Todas as areas da DIFN, 

incluindo a unidade operacional do Porto de Ponta da Madeira, atraves da Gerencia do 

Sistema de Garantia da Qualidade (GADIN), implantou no segundo semestre de 2000 um 

novo metodo de analise quimica para determinacao do teor de ferro no minerio de ferro, por 

via umida. 

Anteriormente, o minerio utilizado nos laboratories de analises fisico-

quimicas em S3o Luis e Carajas, utilizava um reagente a base de mercurio. Este metodo foi 

eliminado e o reagente agora usado, a base de titanio, nao agride a natureza. 
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Monitoramento Ambiental 

0 programa de monitoramento realizado no Porto de Ponta da Madeira visa 

atender as exigencias orientadas pela Licenca de Operacao. Esta licenca da a CVRD/DIFN 

a autorizacao para operar as atividades de transporte, estocagem e embarque de minerio de 

ferro e car gas em geral. 

Sao realizados monitoramento hidrico e do ar. Estes monitoramentos 

possuem as seguintes etapas: 

Monitoramento Hidrico 

1 Preparacao do Material; 

2. Coleta de amostras; 

3. Entrega de amostras para analise; 

4. Recebimento dos resultados laboratoriais; 

5 Analise dos resultados; 

6. Informacao desses resultados as areas operacionais; 

7. Preparacao de relatorios dos resultados de analise; 

8. Preparacao de cartas para envio de relatorios aos Orgaos Ambientais; 

9. Arquivo de resultados. 

Monitoramento do Ar 

1. Preparacao do material; 

2. Acondionamento, separacao de filtros a serem amostrados com 

respectivos graficos; 

3. Realizacao de manutencao de equipamentos; 

4. Realizacao de calibracao de equipamentos; 

5. Coleta de amostras (24 horas); 

6. Entrega de amostras para analise; 

7. Recebimento de resultados do laboratorio; 

8. Analise dos resultados; 
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9. Informacao dos resultados as areas operacionais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Preparacao de relatorios dos resultados de analises; 

11. Preparacao de cartas para envio de relatorios aos Orgaos Ambientais; 

12. Arquivamento de resultados 

As realizacoes dessas tarefas sao mensais. O processo para execucao do 

monitoramento ambiental esta apresentado no fluxograma mostrado no ANEXO 8, onde 

se tern as areas de abrangencia desse programa de monitoramento ambiental. 

Paisagismo na CVRD 

Nas areas onde sao desenvolvidas suas atividades, a CVRD espalha mais 

vida atraves de seu paisagismo, que pode ser visto desde a entrada de suas unidades. 

Canteiros com flores, gramineas e coqueiros, torna a area do Porto de Ponta da Madeira 

mais verde, mais viva, proporcionando um ambiente de trabalho agradavel e ao mesmo 

tempo preservando a natureza (FIGURA 44). 

FIGURA 44 - FOTOGRAFIA MOSTRANDO O PAISAGISMO NO PORTO DE PONTA 

DA MADEIRA (CVRD, 2001) 
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Alem de desenvolver programas direcionados a preservacao do meio 

ambiente, a CVRD desenvolve acoes voltadas a melhoria de vida de seus empregados e ao 

desenvolvimento socio/culfural e economico da comunidade onde faz parte. 

4.4 ANALISE ESTATISTICA DOS DADOS 

i 

A analise estatistica foi efetuada para cada organizacao, sendo os resultados 

apresentados a seguir. 

Na analise considerou-se o perfil dos funcionarios e o desempenho 

ambiental da empresa: 

4.4.1 Companhia de Aluminio do Maranhao - ALUMAR 

• Perfil dos Funcionarios 

As variaveis consideradas para tracar o perfil dos funcionarios da ALUMAR 

foram o sexo, nivel de escolaridade e tempo de servico na empresa. 

a) Sexo 

De acordo com a TABELA 2 verificou-se que o maior contingente de 

funcionarios (96,5%) e do sexo masculino. Apenas 3,5% sao do sexo feminino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 2 - SEXO DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR, SAO LUIS - MA - 2001 

SEXO N.° D E FUNCIONARIOS V. 

MASCULINO 221 96,50 

FEMININO 8 3,50 

T O T A L 229 100.00 
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Cabe ressaltar que o maior percentual atribuido ao sexo masculino, deve-se as atividades 

desenvolvidas na fabrica da ALUMAR, sendo na sua maioria concentrada nas atividades de 

operacao, que requer irni perfil fisico, que de certa maneira beneficia ao sexo masculino. De 

acordo com a TABELA 3 abaixo, verifica-se que o total da amostra de mulheres esta 

igualitariamente distribuido nas areas de Administracao e Reducao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 3 - SEXO DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR POR CADA AREA, 

SAO LUIS-MA-2001 

SEXO 

Masculino Feminino Total 

AREA Administrate n° de funcionarios 13 4 17 

Frequencia absohita 5,90% 50,00% 7,40% 

Porto n° de funcionarios 6 6 

Frequencia absoluta 2,70% 2,60% 

Refinaria n° de funcionarios 35 35 

Frequencia absoluta 15,80% 15,30% 

Of. Central n° de funcionarios 7 7 

Frequencia absoluta 3,20% 3,10% 

Reducao n° de funcionarios 160 4 164 

Frequencia absoluta 72,40% 50,00% 71,60% 

T O T A L 221 8 229 

100,00% 100,00% 100,00% 

b) Nivel de Escolaridade 

Em relacao ao nivel de escolaridade, constatou-se que a maioria 

(76,4%) dos funcionarios da ALUMAR possui nivel de escolaridade sarisfatorio de 

Ensino Medio. Destaca-se ainda, o fato de que 11,4% dos funcionarios pesquisados 

possuem Educacao Superior e 6,6% P6s-Graduac§o (TABELA 4). Na TABELA 5 se 

tem o percentual por area, destacando-se a Administracao com 60% dos funcionarios 

possuindo Pos-Graduacao. Isto se deve as areas da Refinaria e Reducao, onde existe 

uma maior quantidade de funcionarios desempenhando a atividade de operacao, mas 

que ao mesmo tempo estes se apresentam com uma educacao satisfatoria, com 16,7% e 

83,3% respectivamente Refinaria e Reducao possuindo o Cientifico. 
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T A B E L A 4 - NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR, 

SAO L U I S - MA-2001 

N I V E L DE ESCOLARIDADE 
N."DE 

FUNCIONARIOS 

ANTIGO PRJMARIO 

ANTIGO GTNASIO 

ANTIGO CLASSICO OU CIENTiFICO 

ENSENO FUNDAMENTAL OU 1° GRAU 

ENSINO MEDIO OU 2° GRAU 

EDUCACAO SUPERIOR 

POS-GRADUACAO 

2 

1 

6 

4 

175 

26 

15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

0,90 

0,40 

2,60 

1,70 

76,40 

11,40 

6,60 

T O T A L 229 100,00 

T A B E L A 5 - NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR POR AREA 

S A O L U I S - MA-2001 

ESCOLARIDADE 
1 

Antigo ] 
pnmario 

1 1 ! 
Antigo Antigo class. Knsino fund, Bisino medio 
ginasio ou cientifico oufgrau 1 ou2°grau 

Ensino \ Pds-

Superior Giaduacao 

1 Total 

Area Administ. N° de fiincion 

Frequencia ab. 

2 

1,10% 

6 

23,10% 

9 

60,00% 

17 

7,40% 

Porto N°de fimcion. 

Frequencia ab. 

6 

3,40% 

6 

2,60% 

Refinaria N^defuncioa 

Frequencia ab. 

I 

16,70% 

25 

14,30% 

6 

23,10% 

3 35 

20,00% 15̂ 0% 

Of. CentialN" de fimcion. 

Frequencia ah 

1 

50,00% 

6 

3,40% 

7 

3,10% 

Reducao N°defuncion. 

Frequencia ab. 

1 

50,00% 

1 5 4 

100,00% 8330% 100,00% 

136 

77,70% 

14 

53,80% 

3 164 

20,00% 71,60% 

T O T A L 2 

100,00% 

1 6 4 

100,00% 100,00% 100,00% 

175,00% 

100,00% 

15,00% 

100,00* 

15,00% 229 

100,00%100,00% 

Considerando o resultado acima, pode-se dizer que ha um rigor na selecao 

dos funcionarios para a admissao na empresa, estes devem ter o curso medio ou 2° grau 

completo no minimo. No entanto, apesar do nivel de escolaridade ser satisfatorio dos 

funcionarios da ALUMAR, atraves de entrevistas mformais, foi possivel observar que as 

oportunidades de continuar os estudos s§o poucas, principalmente pelos operadores. Os 

funcionarios recebem treinamento no que diz respeito ao processo operacional e a politica 

como um todo da empresa. Estes funcionarioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fleam especializados no processo 
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operacional de producao de aluminio, e nas demais atividades envolvidas nesse processo. A 

formacao adquirida na empresa e uma das melhores, ha uma preocupacao com a seguranca 

do operador ao executar uma tarefa. Sao constantes os treinamentos para conscientizar este 

funcionario nos processos operacionais, administrativos, de seguranca e meio ambiente da 

empresa. Mas apesar de todo essa formacao adquirida dentro da empresa, ainda e 

questionada a oporfunidade desse funcionario poder ter uma 

c)Tempo de Servico 

Em relacao ao tempo de servico dos funcionarios constatou-se que mais da 

metade (52,9%) trabalham na ALUMAR ha menos de 10 anos. Entretanto, verificou-se que 

mais de um terco (35,4%) sao trabalhadores jovens, ou seja, trabalham na empresa ha cinco 

anos ou menos. Destaca-se ainda um contingente significativo (30,6%) de funcionarios com 

tempo de servico entre 10 e 15 anos (TABELA 6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 6 - TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR 

S A O L U i S - MA-2001 

TEMPO D E S E R V I C O (ANOS) N.* D E FUNCIONARIOS % 

0 15 81 35,40 

5 110 40 17,50 

10 115 70 30,60 

15 120 38 16,60 

T O T A L 229 100,00 

FONTE: Pesquisa de campo 
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T A B E L A 7- TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR POR AREA, 

SAO L U I S - M A , 2001 

FAIXA ETARIA 

0 a 5 anos 5 a 10 anos 10 a 15 anos 15 a 20 anos Total 

Area Administ. Count 6 4 4 3 17 

% within tempo de servico 7,40% 10,00% 5,70% 7,90% 7,40% 

Porto Count 2 3 1 6 

% within tempo de servico 240% 7̂ 0% 2,60% 2,60% 

Refinaria Count 22 3 7 3 35 

% within tempo de servico 27,20% 730% 10,00% 7.90% 1530% 

Of. Central Count 1 5 1 7 

% within tempo de servico 1,20% 7,10% 2,60% 3,10% 

Reducao Count 50 30 54 30 164 

% within tempo de servico 61,70% 75,00% 77,10% 78,90% 71,60% 

T O T A 

L Count 81 40 70 38 229 

% within tempo de servico 100,00% 100.00% 100 00*.. 100,00% 100,00% 

Constatou-se ainda que a existencia de funcionarios que trabalham 

apenas ha dois meses enquanto que outros trabalham ha 240 meses (20 anos). O tempo 

medio de servico obtido foi de 109,56 meses (9,13 anos). Observa-se que esse valor 

medio foi representativo, pois nao existe elevada dispersao dos dados em torno destes 

valores (Coeficiente de Variacao moderado), (TABELA 8). 

T A B E L A 8 - VALORES DESCRrTTVOS (EM MESES) DO TEMPO DE 

SERVICO DOS FUNCIONARIOS DA ALUMAR, SAO LUIS - MA - 2001 

MINTMO MAXIMO MEDIA 

240 109,56 

DESVIO 

PADRAO 

68,08 

C O E F I C I E N T E 

D E 

VARIACAO(%) 

62,14 

N"DE 

FUNCIONARIOS 

I . 
229 

• Avaliacao do Desempenho Ambiental 

Para avaliar o desempenho ambiental da ALUMAR atraves do questionario 

aplicado junto aos funcionarios, de acordo com cada area que compoe a sua estrutura 

organizacional, foram considerados os dados demonstrados no Apendice I I , obtidos atraves 

do uso da Escala Itemizada. 
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a) Area da Administracao 

Na avaliacao da area da administracao foram considerados sete itens, isto se deve 

pelo fato da grande representatividade de pessoal que esta area tem em atingir todas as 

questdes relacionadas ao questionario. Nesse sentido, observou-se que a media geral obtida 

foi BOA com o valor de 1,28, (TABELA 9). 

Dentre os requisitos utilizados observou-se que tres deles obtiveram medias 

superiores a da avaliacao geral, I , V e VII, este ultimo apresentado a maior media (1,67), 

em contra parhda apresentando a menor media (1,17), se tem o item IV. O que se pode 

perceber e que ha uma grande preocupacao no recebimento, transporte e armazenamento de 

materiais na ALUMAR, isto para insumos utilizados na producao do aluminio, como 

tambem na manutencao da fabrica como um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 9 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE ADMINISTRACAO, ALUMAR SAO LUIS - MA - 2001 

ITENSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I MEDIA 

I - DVfPORTANCIA ECOLOGICA, RESPONSABILIDADES E POLITICA AMBIENTAL NA 

ESTRATEGIA DA ORGANIZACAO. 

n - COMUNICACAO E MARKETING DENTRO DA ORGANIZACAO 1,19 

H I - ESTRATEGIA DE OPERA£AO, PRODUCAO E SEGURANCA E M MATERIA DE MEIO 

AMBIENTE. 

IV - RECURSOS HUMANOS E M QUALIDADE AMBIENTAL 1,17 

V - ESTRATEGIA JURtDICA E FNANCEFRA E M QUALIDADE AMBIENTAL 1,39 

V U - ESTRATEGIA DE ABASTECIMENTO E TRANSFORMACAO 1,67 

VTII -VERIFICACAOEACAOCORRETrVA 1,27 

MEDIA G E R A L
 a )

 1,28 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compde a area. 

Fazendo parte desta area, se tem o departamento de SSMA, onde se 

pode ter um maior contato com as questoes relacionadas a seguranca, saude e meio 

ambiente da fabrica. Atraves de procedimentos, legislacao e politica ambiental da 

empresa, verificou-se o comprometimento desta em estar em con form idade com a 

legislacao, e desenvolvendo acoes voltadas a melhorar o seu desempenlio ambiental, 

controlando os impactos de suas atividades operacionais. 

Mestrado em Engennaria de Minas- UFPB 



Resultados e Discussao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA137 

Verificou-se tambem atraves dos queshoiiarios e entrevistas informais, o 

interesse da alta administracao da empresa em colaborar com a presente pesquisa, 

demonstrando comprometimento com emprego de um Sistema de Gestao Ambiental -

ISO 14001 da empresa a qual faz parte. 

b) Area do Porto 

Quanto a avaliacao da area do Porto, foi utilizado apenas um item (Estrategia 

de operacao, producao e seguranca em materia de meio ambiente), isto se deve pelo 

fato de que nesta area desenvolvem-se atividades basicamente operacionais. Obteve-se 

uma media BOA (1,36), (TABELA 10). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 10 - ITEM UTTLIZADO NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DO PORTO, ALUMAR, SAO LUIS - MA - 2001 

I T E M MEDIA 

UI - ESTRATEGIA DE OPERACAO, PRODUQAO E SEGURANCA E M MATERIA DE MEIO 

AMBIENTE. 

MEDIA G E R A L
( 1 )

 136 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compde a area. 

c) Area da Refinaria 

No que concerne a area da Refinaria, tres itens (II, III e IV) compuseram a sua 

avaliacao do desempenho ambiental. Nesse contexto, a media geral obtida foi BOA (1,22). 

O mesmo comportamento foi observado para as medias dos requisitos quando considerados de 

forma isolada, (TABELA 11). 
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T A B E L AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 - ITENS UTTLIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DA REFINARIA, ALUMAR, SAO LUIS - MA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2001 

ITENS MEDIA 

n - COMUNICACAO E MARKETING DENTRO DA ORGANIZACAO 

HI - ESTRATEGIA DE OPERACAO, PRODUCAO E SEGURANCA EM MATERIA DE MEIO 

AMBIENTE. 

IV - RECURSOS HUMANOS EM QUALIDADE AMBIENTAL 

1,19 

UO 

1^8 

MEDIA G E R A L
( I > 

142 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

d) Area da Oficina Central 

Somente um item (III) foi considerado para o desempenho ambiental da area da 

Oficina Central, cuja media obtida foi de 1,36 (BOA), (TABELA 12). 

T A B E L A 12 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DA OFICINA CENTRAL, ALUMAR, SAO LUIS - MA -2001 

ITEM MEDIA 

III - ESTRATEGIA DE OPERACAO, PRODUCAO E SEGURANCA EM MATERIA DE MEIO AMBIENTE. 1,36 

MEDIA G E R A L
( , ) 1,36 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

e) Area da Reducao 

Cinco requisitos foram utilizados na avaliacao da area da Reducao (I, I I , I II , VI 

e VIII). A media geral obtida para esses requisitos foi de 1,28 (MUITO BOA). Todos 

os requisitos utilizados obtiveram media com valores muito proximos ou superiores a 

geral, exceto o item VI (Estrategia de pesquisa e desenvolvimento em qualidade 

ambiental), que obteve a menor media (0,33 - REGULAR). (TABELA 13). 
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T A B E L A 13 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL SEGUNDO 

A AREA DA REDUCAO, ALUMAR, SAO LUIS - MA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2001 

ITENS MEDIA 

I - I M P O R T A N C I A ECOLOG1CA, RESPONSABILIDADES E POLJT1CA A M B I E N T A L N A 

ESTRATEGIA D A O R G A N I Z A C A O . 

n - C O M U N I C A C A O E M A R K E T I N G D E N T R O D A O R G A N I Z A C A O 

H I - ESTRATEGIA D E OPERACAO, PRODUCAO E SEGURANCA E M M A T E R I A D E M E I O 

A M B I E N T E . 

V I - ESTRATEGIA D E PESQUISA E DESENVOLVTMENTO E M Q U A L I D A D E A M B I E N T A L 

vm - VERTFICACAO E A C A O CORRETTVA 

U 8 

1 3 7 

0,33 

137 

MEDIA G E R A L (it 1.28 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

f) Avaliacao geral 

Apos a analise da avaliacao de cada area, parte para uma avaliacao geral do 

desempenho ambiental da empresa em foco. A media geral obtida foi MUITO BOA (1,28), 

apresentado valores entre 1,10 e 1,36. As areas que apresentaram as melhores avaliacdes 

foram a do Porto e a da Oficina Central, ambas com o mesmo valor (1,36). (TABELA 14) 

T A B E L A 14 - AVALIACAO GERAL DO DESEMPENHO AMBIENTAL SEGUNDO AS 

AREAS DA EMPRESA, ALUMAR SAO LUIS - MA - 2001 

AREAS MEDIA 

A D M I N I S T R A C A O 135 

PORTO 136 

R E F I N A R I A 132 

O F I C I N A C E N T R A L 136 

R E D U C A O 1,10 

MEDIA G E R A L "» 1,28 

( 1 ) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada area que compoe a empresa. 
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4.4.2 Terminal Maritimo de Ponta da Madeira-CVRD 

• Perfil dos Funcionarios 

As variaveis consideradas para tracar o perfil dos funcionarios da CVRD foram as 

mesmas empregadas na ALUMAR: sexo, nivel de escolaridade e tempo de empresa. 

a) Sexo 

O sexo majoritario entre os funcionarios pesquisados do Terminal Maritimo de 

Ponta da Madeira da CVRD foi o masculino (95,0%). Somente 5,0% pertencem ao sexo 

feminino. (TABELA 15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 15 - SEXO DOS FUNCIONARIOS DA 

CVRD, SAO LUIS - MA - 2001 

SEXO 
N.°DE 

FUNCIONARIOS 
% 

MASCULINO 211 95,00 

FEMININO 11 5,00 

T O T A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA222 100,00 

b) Nivel de Escolaridade 

Atraves da TABELA 16 verificou-se que o Ensino Medio foi o nivel de 

escolaridade predominante entre os funcionarios da CVRD foi de 66,2%. E bastante 

significativo o numero de funcionarios com Educacao Superior (9,9%) e Pos-Graduacao 

(5,9%). 
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T A B E L A 16 - NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS FUNCIONARIOS 

DA CVRD, SAO LUIS - MA - 2001 

NIVEL DE ESCOLARIDADE ^ ^ 1 0 8 % 

ANTIGO PRIMARIO 9 4,00 

ANTIGO GINASIO 9 4,00 

ANTIGO CLASSICO OU CENTTFICO 3 1,40 

ENSINO FUNDAMENTAL OU l
0

GRAU 19 8,60 

ENSINO MEDIO OU 2" GRAU 147 6630 

EDUCACAO SUPERIOR 22 9,90 

POS-GRADUACAO 13 5,90 

T O T A L 222 100,00 

c) Tempo de Servico 

De acordo com a TABELA 17 pode-se verificar que a CVRD e composta na sua 

maioria (63,1%) de funcionarios que trabalham de cinco anos ou menos. Foi expressivo o 

numero de funcionarios com tempo de trabalho entre 10 e 15 anos. 

T A B E L A 17 - TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DA CVRD, 

SAO L U I S - M A - 2 0 0 1 

TEMPO DE S E R V I C O (ANOS) 
N . ' D E 

FUNCIONARIOS 
% 

0 15 140 63,10 

5 1 10 17 7,70 

10 115 51 23,00 

15 J 20 12 5,40 

20 126 2 0,90 

T O T A L 222 100,00 

O funcionario com maior tempo de trabalho na empresa foi de 312 meses (ou 

26 anos) enquanto que se constatou a presenca de funcionarios com apenas inn mes de 

trabalho. Apesar de apresentar funcionarios com ate 26 anos de tempo de servico, 

verifica-se atraves da TABELA 17, que esse contingente representa apenas 0,9% do 

total dos funcionarios entrevistados. A media obtida para o tempo de servico foi de 

65,77 meses (5,48 anos). Este valor medio obtido nao foi representativo, pois existe 
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elevada dispersao dos dados em torno destes valores (Coeficiente de Variacao 

elevado). (TABELA 18). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 18 - VALORES DESCRTTIVOS (EM MESES) DO TEMPO DE SERVICO DOS 

FUNCIONARIOS DA CVRD, SAO LUIS - MA - 2001 

MINIMO MAXIMO MEDIA 

j 

DESVTO 

PA I) RAO 

COEFICTENTE 

DE 

VARIACAO(%) 

. 1 1 — 
N - D E 

FUNCIONARIOS 

1 312 65,77 76.67 116,57 222 

• Avaliacao do Desempenho Ambiental 

Para a avaliacao do desempenho ambiental da CVRD foram considerados os dados 

demonstrados no Apendice I I , obtidos atraves do uso da Escala Itemizada. 

a) Area de Operacao Portuaria 

Para a avaliacao do desempenho ambiental na area de Operacao Poiluaria, foram 

considerados todos os itens do questionario. A media geral obtida para esta area foi de 0,72 

(proxima ao concerto BOM, que e 1 na Escala Itemizada). Esse mesmo comportamento foi 

observado para os requisitos de forma isolada, apresentando maior media (0,90) para o item 

I (Importancia Ecologica, Responsabilidades e Politica Ambiental na Estrategia da 

Organizacao), (TABELA 19). 

A utilizacao do questionario completo, com todos os seus itens nessa area foi pela 

importancia da pesquisa em poder avaliar o SGA dessa organizacao apos a certificacao, e 

pela composicao dessa area, onde fazem parte a Administracao, Manutencao, Embarque e 

Descarga, vindo atender a todas as questdes relacionadas ao questionario. 
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T A B E L A 19 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE OPERACAO PORTUARIA, CVRD, 

SAO LUIS - MA - 2001 

ITENS MEDIA 

0,90 

0,74 

I - IMPORTANCIA ECOLOGICA, RESPONSABHJDADES E POLITICA AMBIENTAL NA 

ESTRATEGIA DA ORGANIZACAO. 

II - COMUNICACAO E MARKETING DENTRO DA ORGANIZACAO 0,67 

m - ESTRATEGIA DE OPERAgAO, PRODUCAO E SEGURANCA EM MATERIA DE MEIO 

AMBIENTE. 

IV - RECURSOS HUMANOS EM QUALIDADE AMBIENTAL 0,67 

V - ESTRATEGIA JURIDICA E FTNANCEIRA EM QUALIDADE AMBIENTAL 0,78 

VI - ESTRATEGIA DE PESQUTSA E DESENVOL VTMENTO EM QUALIDADE AMBIENTAL 0,56 

VII - ESTRATEGIA DE ABASTECIMENTO E TRANSFORMACAO 0,73 

Vni-VERMCACAOEACAOCORRETTVA 0£7 

MEDIA G E R A L
 m

 0,72 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

Pode-se cotistatar atraves do questionario e de entrevistas infonnais nesta area, o 

comprometimento da alta administracao do Porto na implantacao da ISO 14001 e, no 

desenvolvimento de programas de controle de impactos ambientais das atividades no Porto, 

tendo um melhoramento continuo de suas atividades operacionais, isto pode ser verificado 

com uma media boa de avaliacao (0,90) na TABELA 19, referente ao item I . 

b) Area de Meio Ambiente 

Quanto a avaliacao da area de Meio Ambiente, dois itens (III e VT), foram 

considerados. A media geral obtida foi de 0,87 (BOA). Esta mesma situacao foi 

comprovada para os itens isoladamente. (TABELA 20). 

T A B E L AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE MEIO AMBIENTE, CVRD, SAO LUIS - MA - 2001 

ITEM MEDIA 

m - ESTRATEGIA DE OPERACAO, PRODUCAO E SEGURANCA EM MATERIA DE MEIO Q ^ 

AMBIENTE. 

VI - ESTRATEGIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM QUALIDADE AMBIENTAL 0,81 

MEDIA G E R A L
( 1 )

 0,87 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 
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c) Area de Apoio (GASEN) 

A avaliacao da area de apoio (GASEN) foi REGULAR com media de 0,47, nao 

apresentando diferencas significativas entre os requisitos utilizados. (TABELA 21). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 21 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE APOIO (GASEN), CVRD, SAO LUIS - MA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2001 

ITENS MEDIA 

UI - ESTRATEGIA DE OPERACAO, PRODUCAO E SEGURANCA EM MATERIA DE MEIO 
AMBIENTE. 

VI - ESTRATEGIA DE PESQUISA E DESENVOLVTMENTO EM QUALIDADE AMBIENTAL 0,43 

MEDIA G E R A L
( , ) 

0y47 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

d) Area de Operacao (GUSA/SOJA) 

Apenas um requisito foi utilizado para avaliar a area de Operacao (GUJA/SOJA), 

com conceito proximo a BOM (0,78). (TABELA 22) 

T A B E L A 22 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE OPERACAO (GUSA/SOJA), CVRD, 

SAO LUIS -MA-20 0 1 

I T E M MEDIA 

III - ESTRATEGIA DE OPERACAO, PRODUCAO E SEGURANCA EM MATERIA DE MEK> 

AMBIENTE. 
0,78 

MEDIA G E R A L
( l ) 0,78 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

e) Area de Recursos Humanos 

Somente o item IV foi uti lizado na avaliacao da area de Recursos Humanos, o 

qual apresentou uma media de 0,71 (proximo ao conceito BOM). (TABELA 23). 
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T A B E L A 23 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE RECURSOS HUMANOS, CVRD, 

SAO L U I S - M A - 2 0 0 1 

I T E M MEDIA 

I V - RECURSOS H U M A N O S E M Q U A L I D A D E A M B I E N T A L 0,71 

MEDIA G E R A L
( 1 ) 

0,71 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

f) Area de Comunicacao e Marketing 

O item III foi utilizado na avaliacao na area de Comunicacao e Marketing. A media 

obtida para esta area foi de 0,78 (proximo ao conceito BOM). (TABELA 24) 

T A B E L A 24 - ITENS UTILIZADOS NA AVALIACAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

SEGUNDO A AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, CVRD, 

SAO L U I S - M A - 2 0 0 1 

I T E M MEDIA 

U - C O M U N I C A C A O E M A R K E T I N G D E N T R O D A O R G A N I Z A C A O 0,78 

MEDIA G E R A L
( 1 ) 0,78 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada requisito que compoe a area. 

g) Avaliacao geral 

A TABELA 25 apresenta as medias obtidas de cada area que compoe a CVRD. 

Nesse sentido, foi possivel mensurar a media geral para o desempenho ambiental da 

respectiva empresa. A media obtida foi de 0,72 (proxima ao conceito BOM). Dentre as 

areas que compoe a estrutura organizational da empresa, destacou-se a do Meio Ambiente, 

que apresentou media superior (0,87) a media geral e de Apoio (GASEN) que apresentou 

media inferior (0,47). 
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T A B E L A 25 - AVALIACAO GERAL DO DESEMPENHO AMBIENTAL SEGUNDO AS 

AREAS DA EMPRESA, CVRD, SAO LUIS - MA - 2001 

AREAS MEDIA 

OPERACAO PORTUARIA 0,72 

MEIO AMBIENTE 0J87 

APOIO (GASEN) 0,47 

OPERAQAO (GUSA/SOJA) 0,78 

RECURSOS HUMANOS 0,71 

COMUNICACAO E MARKETING 0,78 

MEDIA G E R A L
 a ) 0,72 

(1) Media aritmetica dos valores obtidos das medias de cada area que compoe a 

empresa. 
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Por intermedio desta pesquisa, mostra-se o emprego de praticas ambientais atraves 

da implantacao de um Sistema de Gestao Ambiental segundo a norma ISO 14001 de duas 

empresas no Brasil, o Consorcio de Aluminio do Maranhao - ALUMAR e o Terminal 

Maritimo de Ponta da Madeira da CVRD. A pesquisa tem como um dos principals 

objetivos, avaliar o SGA em cada uma dessas empresas apos sua certificacao ambiental. 

Pode-se tracar o perfil dessas organizacoes, vendo seu comportamento apos a implantacao 

da ISO 14001, mostrando de que maneira sao tratadas as questdes ambientais para a 

manutencao e melhoria do SGA nessas empresas. 

De maneira geral o que se pode concluir com a avaliacao do SGA das empresas em 

estudo, e que estas ao implantar um SGA de acordo com os requisitos da norma ISO 

14001, adquiriram inovacoes no gerenciamento de suas questdes ambientais. Apesar de 

tanto a ALUMAR como o porto da CVRD ter adaptado o SGA ja existente, para ficarem 

em conformidade com os requisitos da norma, o que se pode perceber foi a busca imediata 

por melhorias no processo operacional e organizational como um todo, com o emprego de 

acoes e tecnologias de maior controle sobre os aspectos ambientais de suas atividades, 

vindo beneficiar acionistas, clientes, fornecedores, funcionarios e a comunidade a qual 

estas fazem parte. 

Pode-se perceber, o grau de comprometimento destas organizacoes em gerenciar 

suas atividades de maneira sustentavel, preservacionista, mostrando como e possivel 

desenvolver suas atividades industrials, tendo um SGA em conformidade com os requisitos 

da norma de Gestao Ambiental - ISO 14001. Verificou-se a importancia da parti cipacao de 

todos da organizacao; dos acionistas, fornecedores, clientes e dos funcionarios na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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implantacao de um SGA, alem da imrx>rtancia do comprometimento destes na manutencao 

desse sistema, baseando-se sempre no melhoramento continuo de suas atividades. 

Com o resultado da analise estatistica da avaliacao do SGA de ambas as empresas 

estudadas sendo "BOM", e este sendo reforcado com as observacoes em campo das 

atividades operacionais, verificando os principals aspectos ambientais dessas atividades, 

pode-se perceber o tratamento dado por estas organizacoes as questdes ambientais sobre a 

qual estas tem influencia. 

Verificou-se, entretanto, que apesar destas empresas apresentarem um Sistema de 

Gestao Ambiental - ISO 14001 satisfatorio, com uma media BOA, sob um enfoque mais 

pratico, observou-se que estas apresentam pontos de melhoria, como em todo processo 

operacional, alem do que a Norma ISO 14001 nao estabelece requisitos absolutes para o 

desempenho ambiental alem do comprometimento, expresso na politica, de atender a 

legislacao e regulamentos aplicaveis e com a melhoria continua. Neste sentido sugere-se: 

no Capitulo a seguir, melhorias ao SGA empregado por estas empresas. 
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A avaliacao feita atraves do emprego de questionario e, de visitas as areas 

operacionais de cada uma dessas empresas proporcionou o surgimento de proposicoes de 

melhorias ao Sistema de Gestao Ambiental empregado nessas organizacoes. 

• Maior intensificacao em desenvolver programas para a lender crises e 

emergencias ambientais, dizendo respeito aos treinamentos e simulados, e a 

manutencao mais representativa do setor juridico na empresa; 

• Um melhor conhecimento dos riscos ambientais de suas atividades, services e 

produtos, podendo desenvolver tecnologias especificas para atender tal simacao, 

ou ate mesmo atraves de parcerias com empresas e insutuicoes de ensino, 

desenvolvendo programas e projetos de pesquisas voltados a atender possiveis 

riscos ambientais do seu processo; 

• Treinamentos mais especificos aos funcionarios, no sentido de conscientizar e 

informar dos impactos e riscos ambientais das atividades desempenhadas por 

estes, orientando inclusive como proceder em sihiacoes de risco ambiental; 

• Tendo estas empresas programas voltados ao controle de seus processos, 

produtos, servicos e impactos ambientais, sendo excelentes em gerenciamento 

organizational e ambiental, e certificadas na ISO 9000 e 14000, intensificar a 

manutencao as instalacoes, simbolos exteriores e equipamentos; 

• A ritulo de trabalhos futuros, proceder a acompanhamentos de lnudancas 

ocorridas no Sistema de Gestao Ambiental e Organizational da empresa 

advindas com o funcionamento do SGA - ISO 14001, fazendo um levantamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do comportamento dos funcionarios da empresa, vendo o reflexo na conduta 

desses profisslonais diante as mudancas tecnoldgicas; 

• Prom over reunides, para proporcionar melhor relacionamento entre os 

funcionarios da empresa, incentivando inclusive sugestdes por parte deste no 

desenvolvimento de acoes voltadas a melhorar as atividades operacionais e 

ambientais da empresa; 

• Maior intensificacao na comunicacao interna e externa de documentos, e acdes 

relevantes a organizacao; 

• Maior acompanhamento e esclarecimento as mudancas organizacionais na 

empresa, verificando de que maneira estas influenciam no sistema operacional e 

ambiental da empresa; 

• Acompanhamento a mudancas no Sistema de Gestao Ambiental - ISO 14001, 

no surgimento de inovacdes tecnoldgicas de gerenciamento ambiental, que 

venham beneficiar o processo operacional da empresa. 
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SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 

SGA - ISO 14001 

Data: 

I - IDENTIFICACAO DO ENTRE VISTADO 

1. Nome: 

2. Sexo: 5. Cargo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 • Masculino 
2 • Feminino 

3. Data de 
nascimento: 

4. Escolaridade 

1 • Antigo primario 

2 rJAntigo ginasio 
3 • Antigo classico ou cientifico 
4 • Ensino fundamental ou 1° grau 
5 • Ensino medio ou 2° grau 
6 • Graduacao 
7 • Pos-Graduacao (Especializacao, 

Mestrado ou Doutorado) 

II - AVALIACAO DO SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL - SGA 

As perguntas a seguir sao para avaliar o SGA implantado nesta Organizacao, seu 

desempenho ambiental. Seu auxilio, respondendo de maneira sincera ira colaborar para a 

melhoria continua do Sistema de Gestao Ambiental implantado nesta Organizacao. 

6. Tempo de 
empresa 
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I Importancia ecologica, responsabilidades e Politica Ambiental na 
estrategia da Organizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Como voce avalia a consciencia ambiental dentro e fora da sua ©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

organizacao? 

7. De que maneira voce avalia a distnrjmcao de responsabilidades com 

relacao as questdes ambientais dentro e fora da sua empresa? 

8. Como voce avalia as atividades de auditoria do meio ambiente em sua 

empresa no programa de gestao ambiental? 

9. Como voce avalia a estrutura e organizacao para a Qualidade total 

dentro da sua empresa? 

10. Como voce avalia a "Qualidade de Vida" no sentido amplo na sua 

Organizac5o? 

11. Como voce qualifica os processos e procedimentos de sua empresa 

para o meio ambiente? 

12. Como voce classifica a Politica Ambiental da sua empresa? (sendo esta 

comprometida com a melhoria continua, com a natureza, com a escala e 

impacto ambiental de suas atividades, produtos e services). 

13. Como voce classifica a Politica Ambiental da sua empresa com relacao 

ao comprometimento com o atendimento a legislacao e normas ambientais 

aplicaveis por ela? 

14. Como voce classifica a Politica Ambiental da sua empresa com relacao 

a documentacao e implementacao? 

15. Como voce avalia a definicao dos objetivos e metas ambientais para os 

diversos setores da sua organizacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

© © <D © © 

© 0 0 © © 

© 0 © 

© 0 0 © © 

0 © © 

© 0 0 © © 

© 0 0 © © 

©0 0 © © 

© 0 0 © 
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Otimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Pessimo 

16. Como voce avalia o program a de gestao ambiental implantado na sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 © © © 

empresa? (sendo este programa baseado nos objetivos e metas da Politica 

de meio ambiente da sua empresa) 

17. Como voce avalia o programa de gestao ambiental em relacao a © 0 © © © 

contemplacSo e analise initial de novos projetos, processos e produtos ou 

servicos? 

18. Como voce avalia o nivel de consciencia dos funcionarios para a © © 0 © © 

importancia da conformidade com a politica ambiental, procedimentos e 

requisitos do SGA? 

19. Como voce classifica o nivel de responsabilidade dos funcionarios com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE 0 © 

relacao a documentacao na sua empresa? 

20. Como voce avalia o programa de gestao ambiental em relacao a © 0 0 © © 

contemplacao e analise initial de novos projetos, processo e produtos ou 

servicos? 

21. Como voce avalia o fornecimento de recursos para a implementacao e © © 0 © © 

controle do sistema de gestao ambiental na sua empresa? 

II Com un icacao e Marketing dentro da Organizacao 

22. Como a Politica ambiental tem sido comunicada dentro e fora da sua © © 0 © © 

empresa? 

23. Como voce avalia a intencao da sua Organizacao em modificar os 

processos/procedimentos/produtos no sentido ecologico, em funcao: do 

publico em geral, dos clientes, fornecedores, seguros, acionistas, 
© © © © 

colaboradores/assessores? 
© 

24. Como voce avalia o arquivo, documentacSo e comunicacao do © © 0 © © 

desempenho do SGA na sua empresa? 
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Otimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Pessimo 

25. Como voce qualifica a comunicacao com acionistas, funcionarios e ©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 0 @ 

agentes externos (orgaos ambientais e outros) com relacao as questoes 

ambientais da sua empresa? 

26. Como voce qualifica a comunicacao interna entre varios niveis e © 0 0 © ® 
funcSes da sua organizacao com relacao aos seus aspectos ambientais? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l 
i © 0 0 © © 

27. Como voce avalia a disponibilidade da politica ambiental da sua © 0 0 © © 

empresa ao publico? 

28. Como voce avalia a comunicacao interna entre os varios niveis e © 0 0 © ® 
funcoes da sua organizacao com relacao aos seus aspectos ambientais , 

incidentes ambientais e SGA? 

29. Como voce avalia o nivel de recebimento, documentacao e resposta a © 0 ® @ ® 

comunicacoes pertinentes das partes interessadas externas com relacao aos 

aspectos ambientais e SGA da sua empresa? 

30. O resultado das auditorias e documentado e cotnunicado a alta direcao © 0 0 © ® 
da sua empresa. Como voe avalia essa comunicacao? 

Il l Estrategia de operacao, producao e seguranca em materia de meio ©00©© 
ambiente. 

31. Como esta a seguranca das atividades operacionais na sua area? © 0 0 © ® 
32. Como esta o nivel de responsabilidade dos funcionarios com relacao ao © 0 0 © ® 
meio ambiente na sua empresa? 

33. Como esta o controle de incidentes operacionais de seguranca na sua ©00©© 
area'? 

34. Como esta a manutencao de equipamentos, maquinas e instrumentos © 0 0 © ® 
operacionais na sua area? 
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Jessimo 

35. Como voce avalia o desempenho ambiental dos tecnicos na sua © ® 

empresa? 

36. Como esta o entendimento dos funcionarios as ferramentas de © ® ® © ® 

seguranca na sua area? 

37. As normas de seguranca com relacao as atividades operacionais sao 

transmitidas por tecnicos da sua empresa. Como voce avalia essa 

transmissao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. © ® © © © 

38. Como esta ousode EPFs na sua area? © © ® © © 

39. Como esta o cumprimento as normas de seguranca na sua area? © ® © © © 

40. Como esta o cumprimento dos procedimentos em caso de incidentes ® ® © @ © 

operacionais e ambientais na sua area? 

_____—-—______B sfi 

41. Como esta o entendimento dos funcionarios as atividades © © © © © 

desempenhadas por estes na sua area? 

42. Como esta o monitoramento ambiental das atividades operacionais na © ® © © © 

sua area? 

43. Como estao as inspecoes operacionais e ambientais na sua area? © © © © © 

44. Como esta o entendimento dos funcionarios aos impactos ambientais 

do processo operacional na sua area? 

45. Como esta seu entendimento sobre o Programa de Segregacad de 

Residuos? 
46. Como esta seu entendimento sobre ISO 14001? © © © © © 

IV Recursos Humanos em Qualidade Ambiental 

47. Como voce avalia o nivel de escolha dos funcionarios levando em 

consideracao o fator ambiental? 
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Otimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Pessimo 

48. Como voce avalia o cumprimento, acesso e registros do programa de 

treinamento? 

© ® © © 

49. Como voce classifica o processo de avaliacao e qumificacao, e 

experiencia para os profissionais alocados nas fimcoes, e com 

responsabilidades ambientais? 

© ® © © © 

50. Como esta o comportamento e eficacia ambiental por parte dos 

funcionarios? 

© ® 

* 
© © 

51. Como voce avalia o nivel de formac5o, sensibilizacao e 

responsabilidade dos funcionarios para com as questdes ambientais? 

© ® © © © 

52. Como se encontra o piano de emergencia para os funcionarios em caso 

de acidente tecnico e nao tecnico na empresa? 

© ® © © © 

53. Como voce qualifica a busca de melhoria ambiental dos 

colaboradores/assessores nas fimcoes por estes desempenhadas? 

© ® © © © 

V Estrategia juridica e fmanceira em qualidade ambiental 

54. Como voce avalia a responsabilidade juridica da empresa com relacao 

as questoes ambientais? 

© ® © © © 

55. Como voce avalia piano de acao em caso de crise fmanceira com 

relacao ao fator ambiental na Organizacao? © ® © © © 

56. Como voce avalia o organograma anual da empresa com relacao as 

funcoes contabilidade e auditoria ambiental? © ® © • 
57. Como voce qualifica o nivel de auditoria juridica na empresa com 

relacao aos problemas ambientais e de seguranca? © ® © © © 

58. Como voce qualifica os procedimentos de identificacao e acesso a 

legislacao da sua empresa e outros subscritos por ela, aplicaveis aos 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos e services? 

© ® © © © 
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Apendice zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

59. Como voce avalia a manutencao e atualizacao da docvimentacSo 

referente aos requisitos legais por responsaveis nas areas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

© © 

VI Estrategia de pesquisa e desenvolvimento em qualidade ambiental 

60. Como voce qualifica a pesquisa, desenvolvimento, tecuicas e 

tecnologias da empresa com relacao ao meio ambiente? © © © © © 

61. Como voce qualifica as influencias ambientais de fora da empresa para 

a escolha de tecnologias a serem empregadas na sua Organizacao? © © © © © 

62. Como voce avalia o acompanhamento dado as tecnologias e tecnicas 

ambientais fora da sua empresa? © © © © © 

VII Estrategia de a basteci men to e transformacao 

63. Como voce avalia as compras realizadas pela empresa levando em 

consideracao as especificacoes ambientais? 

© © © © 

64. Como voce qualifica a transmissao das normas de qualidade de 

produto e meio ambiente aos fornecedores da empresa? © © © © © 

65. Como voce qualifica o tratamento dado aos produtos e servicos 

adquiridos por sua empresa apos eles serem utilizados? © © © © © 

66. Como voce avalia os produtos (insumos) foraecidos a empresa com 

relacao as especificacoes ambientais? 

© © © © 

67. Como voce qualifica o armazenamento das compras feitas por sua 

empresa em consideracao as especificacoes ambientais? © © © 

68. Como voce classifica o controle dado as materias-primas e ccmipras de 

pereciveis levando em consideracao as especificacoes ambientais na sua 

empresa? 

© © © © © 
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® © @ © zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

69. Como estao as medicSes dos impactos dos processos de transformacao 

com relacao ao meio ambiente? 

68. Como voce classifica os produtos intermediarios, fluidos e energia © © © © © 

necessaria, para a atividade da Organizacao no panorama ambiental? 

70. Como voce avalia o produto final da sua empresa no panorama do © ® © © 

meio ambiente? 

71. Como voce avalia a preocupacao por parte da empresa do uso do © ® ® © © 

cliente aos seus produtos? 

72. Como voce qualifica o codigo de exigencias ambientais em relacao aos © ® © © 

fornecedores da Organizacao? 

VIII Verificacsio e Acsio Corretiva 

73. A organizacao deve manter procedimentos documentados para © ® ® © © 

monitorar e medir, periodicamente, as caracterisricas principais de suas 

operacfies e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o 

meio ambiente. Como voce avalia esses procedimentos? 

74. Os equipamentos de monitoramento devem ser calibrados e mantidos, © © © © © 

e os registros desse processo devem ficar retidos, segundo procedimentos 

definidos pela organizacao. 

Como voce qualifica esses equipamentos e registros? 

75. A empresa deve estabelecer e manter um procedimento documentado 

para avaliacao periodica do atendimento a legislacao e regulamentos 

ambientais pertinentes. 

De que maneira voce avalia esse procedimento? 

76. A organizacao deve estabelecer e manter procedimentos para definir © ® © © 

responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as nao-

conformidades adotando medidas para mitigar quaisquer impactos e para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

® © © zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I 
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Bom 

Regular 

Ruim 

Pessimo 

iniciar e concluir acdes corretivas e preventivas. 

Como voce avalia esseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r cKx di m e nt os e medidas para mitigar quaisquer 

impactos? 

77. A organizacao deve implementar e registrar quaisquer mudancas nos © ® CD © © 

procedimentos documentados, resultantes de acdes corretivas e 

preventivas. 

Como voce qualifica essa acao, de implementacao e registro de mudancas 

nos procedimentos? 

78. A organizacao deve estabelecer e manter procedimentos para © ® © © © 

identificacao, manutencao e descarte de registros ambientais. 

Como voce avalia esses procedimentos e sua manutencao? 

79. Os registros ambientais devem ser legiveis e identificaveis, permitindo © ® ® © © 

rastrear a atividade, produto ou servico envolvido. 

Como voce qualifica esses registros? 

80. Os registros ambientais devem ser arquivados e mantidos de forma a © © © © © 

permitir sua pronta recuperacao, sendo protegidos contra avarias, 

deterioracao ou perda. 

De que maneira voce avalia a manutencao e arquivamento dos registros? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^) W ^ 

^ O © © © 

81. As auditorias do SGA abrangem os requisitos legais e as boas praticas © © © © © 

de gestao ambiental. Como voce qualifica essas auditorias? 

82. O resuftado das auditorias e documentado e comunicado a alta direcao © © © © © 

da Unidade. Como voce avalia essa comunicacao? 

83 Como voce qualifica, o piano de acdes corretivas elaboradas a partir © © © © © 

dos resultados das auditorias do SGA? 
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APENDICE I - MEDIAS OBTIDAS DA ALUMAR 

AREA DE ADMINISTRACAO 

GRAU DE AVALIACAO 

ITEM QUESTOES 6TIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO TOTAL MEDIA
 m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  P / XP /  P / XP /  P / XP /  P / XP P / XP /  / XP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 2 2 4 7 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

0 
- - -1 - -

-2 
-

9 11 1,22 

8 1 2 2 8 8 - 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -1 - - -2 - 9 10 1,11 

9 4 2 8 5 5 - 0 - - -1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -2 - 9 13 1,44 

10 5 2 10 3 3 1 0 0 - -1 - - -2 - 9 13 1,44 

11 2 2 4 6 6 1 0 0 - -1 - - -2 - 9 10 1,11 

12 6 2 12 3 3 - 0 - - -1 - - -2 - 9 15 1,67 

13 7 2 14 2 2 - 0 - - -1 - - -2 - 9 16 1,78 

14 5 2 10 2 2 2 0 0 - -1 - - -2 - 9 12 1,33 

15 5 2 10 4 4 - 0 - - -1 - - -2 - 9 14 1,56 

16 3 2 6 6 6 - 0 - - -1 - - -2 - 9 12 1,33 

17 5 2 10 4 4 - 0 - - -1 - - -2 - 9 14 1,56 

18 4 2 8 4 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 9 12 1,33 

19 4 2 8 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 5 - 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -1 - - -2 - 9 13 1,44 

20 4 2 8 4 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 9 12 1,33 

21 3 2 6 6 6 - 0 - - -1 - - -2 - 9 12 1,33 

22 8 2 16 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 9 17 1,89 

MEDI A
, 2 ) 1,43 

23 2 2 4 5 1 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 - - -2 - 7 9 1,29 

24 5 2 10 1 1 1 1 0 0 - -1 - - -2 - 7 11 1,57 

25 2 2 4 3 1 3 2 0 0 - -1 - - -2 - 7 7 1,00 

26 1 2 2 4 1 4 2 0 0 - -1 - - -2 - 7 6 0,86 

II 27 3 2 6 2 1 2 2 0 0 - -1 - - -2 - 7 3 1,14 

28 4 2 8 1 1 1 2 0 0 - -1 - - -2 - 7 9 1,29 

29 1 2 2 4 4 2 0 0 - -1 - - -2 - 7 6 0,86 

30 2 2 4 4 1 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 7 8 1,14 

31 4 2 8 3 1 3 - 0 - - -1 - - -2 - 7 11 1,57 

MEDIA
 , 2 > 1,19 

III 32 1 2 2 5 5 - 0 - - -1 - - -2 - 6 7 1,17 

33 1 2 2 5 5 - 0 - - -1 - - -2 - 6 7 1,17 

34 3 2 6 2 2 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

35 2 2 4 4 4 - 0 - - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

36 1 2 2 5 5 - 0 - - -1 - - -2 - 6 7 1,17 

37 1 2 2 5 5 - 0 - - -1 - - -2 - 6 7 1,17 

38 3 2 6 1 1 2 0 0 - -1 - - -2 - 6 7 1,17 

39 5 2 10 1 I 1 - 0 -1 -2 6 11 1,83 

40 1 2 2 5 5 — 0 
"

1 

— 
-2 6 7 1,17 
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41 3 2 6 3 1 3 - 0 - - -1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ -2 _ 6 9 1,50 

continua 

42 2 2 4 4 1 4 0 - - -1 - _ -2 - 6 8 1,33 

43 1 2 2 5 1 5 - 0 - - -1 _ _ -2 - 6 7 1,17 

44 1 2 2 4 1 4 1 0 0 - -1 _ -2 _ 6 6 1,00 

45 3 2 6 3 1 3 - 0 - - -1 - _ -2 - 6 9 1,50 

46 4 2 8 2 1 2 - 1 - - 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ , \ _ 6 10 1,67 

47 2 2 4 4 1 4 - 0 - - -1 - - -2 - 6 8 1,33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEDIA'
2 1 

1,31 

48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 - 4 4 1 0 0 - -1 _ _ -2 - 5 4 0,80 

49 3 2 6 2 2 - 0 - - -1 _ _ _ _ 5 8 1,60 

50 1 2 2 4 4 - 0 - - -1 - - -2 - 5 6 1,20 

IV 51 1 2 2 3 3 1 0 0 - -1 _ -2 _ 5 5 1,00 

52 - 2 - 5 5 - 0 - - -1 - - -2 - 5 5 1,00 

53 3 2 6 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 - - -2 - 5 8 1,60 

54 - 2 - 5 1 5 - 0 - - -1 - - -2 - 5 5 1,00 

MEDIA (2) 1,17 

55 3 2 6 3 3 0 - -1 _ -2 - 6 9 1,50 

56 2 2 4 4 4 0 - -1 _ _ -2 - 6 8 1,33 

57 3 2 6 3 3 - 0 - -1 _ _ -2 - 6 9 1,50 

V 58 2 2 4 4 4 0 - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

59 2 2 4 4 4 0 - -1 _ _ -2 _ 6 8 1,33 

60 2 2 4 4 4 0 - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

MEDIA'
2 1 1,39 

64 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 4 1 1 0 - - -1 _ _ -2 - 3 5 1,67 

65 3 2 6 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 0 - - -1 _ _ -2 - 3 6 2,00 

66 2 2 4 1 1 - 0 - - -1 _ _ _2 - 3 5 1,67 

67 1 2 2 2 2 - 0 - - -1 _ _ -2 - 3 4 1,33 

68 1 2 2 2 2 0 - - -1 _ _ -2 - 3 4 1,33 

VII 69 2 2 4 1 1 - 0 - - -1 _ _ -2 - 3 5 1,67 

70 3 2 6 - - 0 - - -1 - - -2 - 3 6 2,00 

71 2 2 4 1 1 0 - - -1 _ -2 - 3 5 1,67 

72 2 2 4 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 3 5 1,67 

73 3 2 6 - - - 0 - - -1 _ _ -2 - 3 6 2,00 

74 1 2 2 2 2 0 - - -1 _ _ -2 - 3 4 1,33 

MEDIA
 m 1 ,67 

75 3 2 6 2 1 2 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

76 1 2 2 3 1 3 2 0 0 - -1 - - -2 - 6 5 0,83 

77 4 2 8 1 1 1 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 9 1,50 

78 2 2 4 4 1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

79 1 2 2 4 1 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 6 1,00 

80 1 2 2 4
 1 

4 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 6 1,00 

VIII 

Mestrado em Engenharia de Minas 



81 1 2 2 4 1 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 6 1,00 

conclusao 

82 3 2 6 2 1 2 1 0 0 - -1 - -2 - 6 8 1,33 

83 4 2 8 2 1 2 0 - -1 - -2 - 6 10 1,67 

84 4 2 8 2 1 2 0 - -- -1 - -2 - 6 10 1,67 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEDIA
< 2 ) 1,27 

MEDIA GERAL 
(V) 1,35 

FONTE: Pesquisa de campo 

NOTA: Sinais convencionais utilizados: 

- Dado numerico igual a zero, nao resultante de arrendortdamento. 

(1) As madias sao obtidas pelo quociente errtre a somat6ria do Peso (P) x FreqOencia ( / ) pela base total de cada requisito. 

(2) Media aritmetica obtida das medias de cada questao que compoe o requisito. 

(3) Media aritmetica obtida das medias de cada requisito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AREA DA REFINARIA (ALUMAR) 

G R A U D E A V A L I A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / p / X P / p / X P / / X P 

2 3 2 2 4 4 1 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -1 - - - 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 6 8 1,33 

24 5 2 10 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 6 11 1,83 

2 5 1 2 2 4 1 4 1 0 0 -1 - - -2 - 6 6 1,00 

26 1 2 2 3 1 3 1 0 0 1 -1 -1 - -2 - 6 4 0 ,67 

II 2 7 2 2 4 4 1 4 - 0 - - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

2 8 1 2 2 2 1 2 2 0 a 1 -1 -1 - -2 - 6 3 0 ,50 

2 9 2 2 4 4 1 4 - 0 - - -1 - - -2 - 6 8 1,33 

30 1 2 2 5 1 5 - 0 - - -1 - - -2 - 6 7 1,17 

31 4 2 8 1 1 1 1 0 0 - -1 0 - - 2 0 6 9 1,50 

MEDIA ,2» 1.19 

3 2 5 2 10 2 2 1 2 2 2 0 0 - -1 - - - 2 - 2 9 3 2 1,10 

3 3 6 2 12 2 2 1 2 2 1 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 34 1,17 

34 4 2 8 24 1 24 1 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 3 2 1,10 

3 5 3 2 6 2 3 1 2 3 3 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 2 9 1,00 

36 7 2 14 19 1 19 3 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 33 1,14 

3 7 10 2 2 0 16 1 16 3 0 0 - -1 - -2 - 2 9 36 1,24 

38 5 2 10 17 1 17 7 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 27 0 ,93 

III 
3 9 18 2 36 11 1 11 - 0 - - -1 - - -2 - 2 9 47 1,62 

III 
40 9 2 18 18 1 18 2 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 36 1.24 

41 7 2 14 2 0 1 20 2 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 34 1,17 

4 2 4 2 8 2 3 1 23 2 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 31 1,07 

4 3 7 2 14 18 1 18 4 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 32 1,10 

4 4 8 2 16 17 1 17 4 0 0 - -1 - - -2 - 2 9 33 1,14 

4 5 7 2 14 18 1 18 3 0 0 1 -1 -1 - -2 - 2 9 31 1,07 

46 12 2 24 16 2 32 1 1 1 - -1 - - -2 - 2 9 57 1,97 

4 7 8 2 16 19 1 19 2 0 0 -1 - 2 2 9 3 5 1,21 

MEDIA (2» 1,20 

61 3 2 6 3 1 3 - 0 -1 - 2 6 9 1,50 

VI 6 2 2 2 4 4 1 4 - 0 -1 -2 6 8 1,33 

6 3 1 2 2 4 1 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 6 6 1,00 

MEDIA { 2 ) 1,28 

MEDIA G E R A L ( 3 ) 1,22 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S ina is c o n v e n c i o n a i s uti l izados 

- D a d o numer ico igual a ze ro , nao resultante de arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente errtre a somat6r ia do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a ( / ) pe la b a s e total de c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a questao que compoe o requisite. 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisi te . 
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AREA DA OFICINA CENTRAL (ALUMAR) 

I T E M Q U E S T 

G R A U D E A V A L I A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L I T E M Q U E S T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / / X P 

III 

32 2 2 4 5 1 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 - - -2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

7 9 1,29 

33 4 2 8 2 1 2 - 0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 - 1 -2 - 2 7 8 1,14 

34 3 2 6 3 1 3 1 0 0 - -1 - - -2 - 7 9 1,29 

35 - 2 - 7 1 7 - 0 - - -1 - - -2 - 7 7 1,00 

36 2 2 4 4 1 4 1 0 0 - -1 - - -2 - 7 8 1,14 

37 - 2 - 6 1 6 1 0 0 - -1 - - -2 - 7 6 0 ,86 

38 3 2 6 2 1 2 2 0 0 - -1 - - -2 - 7 8 1,14 

39 6 2 12 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 7 1 3 1,86 

40 4 2 8 3 1 3 - 0 - - -1 - - -2 - 7 11 1,57 

41 4 2 8 3 1 3 - 0 - - -1 - - -2 - 7 11 1,57 

42 - 2 - 7 1 7 - 0 - - -1 - - -2 - 7 7 1,00 

43 3 2 6 4 1 4 - 0 - - -1 - - -2 - 7 10 1,43 

44 4 2 8 2 1 2 1 0 0 - -1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -2 - 7 10 1,43 

45 3 2 6 4 1 4 - 0 - - -1 - - -2 - 7 10 1,43 

46 5 2 10 2 2 4 - 1 - - 0 - - -1 - 7 14 2 ,00 

47 4 2 8 3 1 3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— — -1 — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— -2 — 7 11 1,57 

MEDIA ( 2 ) 1,36 

MEDIA G E R A L ( 3 ) 1,36 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s c o n v e n c i o n a i s util izados 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resultante de arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente entre a somator ia do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a ( / ) pe la b a s e total d e c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a questao q u e c o m p d e o requisite. 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite 
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AREA DA REDUCAO (ALUMAR) 

G R A U D E A V A U A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A ( 1 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / / X P 

7 1 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 - - - 2 - 1 2 2 ,00 

8 - 2 - 1 1 1 - 0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 - - -2 - 1 1 1,00 

9 1 2 2 1 - - 0 - - -1 - - -2 - 1 2 2 ,00 

10 1 2 2 1 - - 0 - - -1 - - -2 - 1 2 2 ,00 

11 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 1 1 1,00 

12 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 1 1 1,00 

13 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 1 1 1,00 

I 
14 - 2 - 1 - 1 0 0 - -1 - - -2 - 1 0 0 ,00 

I 
15 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 1 1 1,00 

16 1 2 2 1 - - 0 - - -1 - - -2 - 1 2 2 ,00 

17 1 2 2 1 - - 0 - - -1 - - -2 - 1 2 2 ,00 

18 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 1 1 1,00 

19 1 2 2 
1 

- - 0 - - -1 - - -2 - 1 2 2 ,00 

20 - 2 - 1 1 - 0 - - -1 - - -2 - 1 1 1,00 

21 1 2 2 1 - - 0 - - -1 - - -2 - 1 2 2 ,00 

2 2 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - 2 - 1 1 1,00 

MEDIA 1 2 1 

1 , 3 8 

2 3 1 2 2 3 3 - 0 - - -1 - - - 2 - 4 5 1,25 

24 2 2 4 2 2 - 0 - - -1 - - -2 - 4 6 1,50 

2 5 1 2 2 3 3 - 0 - - -1 - - -2 - 4 5 1,25 

2 6 2 2 4 2 2 - 0 - - -1 - - -2 - 4 6 1,50 

II 2 7 1 2 2 3 I 3 - 0 - - -1 - - -2 - 4 5 1,25 

28 1 2 2 2 I 2 1 0 0 - -1 - - -2 - 4 4 1,00 

2 9 - 2 - 2 I 2 1 0 0 - -1 - - -2 3 2 0 ,67 

30 - 2 - 3 I 3 - 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -1 - - -2 - 3 3 1,00 

31 3 2 6 - I - 0 - - -1 - - - 2 - 3 6 2 ,00 

MEDIA (2) 1,27 

3 2 6 5 2 130 9 2 1 9 2 1 0 0 2 -1 - 2 3 - 2 -6 163 2 1 4 1,31 

33 61 2 122 9 3 1 9 3 4 0 0 1 -1 -1 4 -2 -8 163 2 0 6 1,26 

34 5 7 2 114 9 9 1 9 9 2 0 0 3 -1 - 3 2 -2 -4 163 2 0 6 1,26 

35 2 4 2 4 8 96 1 9 6 37 0 0 5 -1 - 5 1 -2 -2 163 137 0,84 

36 50 2 100 104 1 104 5 0 0 2 -1 - 2 2 -2 -4 163 198 1,21 

37 5 6 2 112 9 7 1 9 7 6 0 0 1 -1 -1 3 -2 -6 1 6 3 2 0 2 1.24 

38 5 2 2 104 95 1 9 5 11 0 0 1 -1 -1 4 -2 -8 163 190 1,17 

39 9 9 2 198 5 5 1 5 5 4 0 0 2 -1 - 2 3 -2 -6 163 2 4 5 1,50 

40 7 7 2 154 79 1 7 9 2 0 0 1 -1 -1 4 -2 -8 163 2 2 4 1,37 

41 6 7 2 134 8 7 1 8 7 4 0 0 3 -1 - 3 2 -2 -4 1 6 3 2 1 4 1,31 

42 4 2 2 84 109 1 1 0 9 7 0 0 5 -1 - 5 - -2 - 163 188 1,15 

III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c o n c l u s a o 

43 7 5 2 150 81 1 81 2 0 0 2 -1 -2 3 -2 -6 1 6 3 2 2 3 1,37 

44 58 2 116 93 1 9 3 7 0 0 4 -1 -4 1 -2 -2 163 2 0 3 1,25 

45 56 2 112 100 1 100 2 0 0 1 -1 -1 4 -2 -8 1 6 3 2 0 3 1,25 

46 8 2 16 145 2 2 9 0 6 1 6 4 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 - 163 3 1 2 1,91 

4 7 2 2 4 147 1 147 10 0 0 2 -1 -2 2 - 2 -4 163 1 4 5 0 ,89 

MEDIA < 2 ) 1,27 

61 - 2 - - 1 - 1 0 0 - - 1 - - - 2 - 1 0 0,00 

VI 6 2 - 2 - 1 1 1 - 0 - - -1 - - - 2 - 1 1 1,00 

6 3 - 2 - - 1 - 1 0 0 - - 1 - - - 2 - 1 0 0 ,00 

MEDIA ( 2 ) 0,33 

7 5 1 2 2 2 1 2 - 0 - - -1 - - - 2 - 3 4 1,33 

76 1 2 2 2 1 2 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- A - - - 2 - 3 4 1,33 

7 7 1 2 2 2 1 2 0 - -1 - - - 2 - 3 4 1.33 

78 1 2 2 2 1 2 0 - -1 - - 2 - 3 4 1,33 

7 9 2 2 4 1 1 1 - 0 - - -1 - - - 2 - 3 5 1,67 

VIII 
8 0 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
3 1 3 0 - -1 - - - 2 - 3 3 1,00 

81 1 2 2 2 1 2 - 0 - - -1 - - - 2 - 3 4 1,33 

82 1 2 2 2 1 2 - 0 - -1 - - - 2 - 3 4 1,33 

8 3 2 - 3 1 3 - 0 - -1 - - - 2 - 3 3 1,00 

84 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 - - - 2 - 3 3 1,00 

MEDIA m 1,27 

MEDIA G E R A L ( 3 ) 1,10 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s c o n v e n c i o n a i s uti i izados 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resuttante d e arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente entre a somator ia do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a { l) pela b a s e total de c a d a requis i te 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a questao que compoe o requisite. 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite 
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APENDICE II - MEDIAS OBTIDAS DO PORTO DE PONTA DA MADEIRA (CVRD) 

AREA DA OPERACAO PORTUARIA 

G R A U D E A V A L I A C A O 

I T E M Q U E S T 6 T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A ™ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / / X P 

7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 - 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

8 - 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 1 3 - 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

9 1 2 2 2 1 2 - 0 - - -1 _ _ . 2 - 3 4 1,33 

10 - 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 _ _2 - 3 3 1,00 

11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 _ - 2 - 3 3 1,00 

12 - 2 - 2 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

13 - 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

1 
14 - 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

1 
15 - 2 - 2 1 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

16 - 2 - 3 3 - 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

17 - 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 _ -2 - 3 3 1,00 

18 1 2 2 1 1 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

19 - 2 - 1 - 3 0 0 - -1 _ - 2 - 3 0 0 ,00 

2 0 - 2 - 1 1 2 0 0 - -1 - - - 2 - 3 1 0 ,33 

21 1 2 2 2 2 - 0 - - -1 _ - 2 - 3 4 1,33 

2 2 1 2 2 2 2 - 0 - - -1 _ - 2 - 3 4 1,33 

MEDIA(2> 0,90 

2 3 - 2 - - - 3 0 0 - -1 _ _ _2 - 3 0 0 ,00 

24 1 2 2 2 2 - 0 - - -1 - - - 2 - 3 4 1,33 

2 5 - 2 - 3 3 - 0 - - -1 _ _ -2 - 3 3 1,00 

2 6 - 2 - 1 I 1 2 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 1 0 ,33 

II 2 7 - 2 - 2 I 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

2 8 - 2 - 2 I 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

2 9 - 2 - 1 I 1 2 0 0 - -1 _ - 2 - 3 1 0 ,33 

3 0 - 2 - 2 I 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

31 1 2 2 1 I 1 1 0 0 - -1 _ - 2 - 3 3 1,00 

MEDIA ( 2 ) 0,67 

32 14 2 2 8 9 3 1 9 3 50 0 0 11 - 1 -11 3 - 2 -6 171 104 0,61 

33 3 3 2 6 6 8 0 1 8 0 48 0 0 9 -1 -9 1 -2 -2 171 135 0 ,79 

34 19 2 38 104 1 104 40 0 0 7 -1 -7 1 -2 - 2 171 133 0 ,78 

35 19 2 38 7 9 1 7 9 52 0 0 19 - 1 - 19 2 -2 -4 171 94 0 ,55 

36 18 2 36 9 5 1 9 5 46 0 0 10 -1 - 1 0 2 -2 -4 171 1 1 7 0 ,68 

37 2 8 2 56 7 5 1 7 5 6 2 0 0 3 -1 -3 3 -2 -6 171 122 0.71 

38 2 9 2 58 8 0 1 8 0 5 0 0 0 9 -1 -9 3 -2 -6 171 1 2 3 0 ,72 

39 4 8 2 96 80 1 8 0 36 0 0 2 1 - 2 5 -2 -10 171 164 0 ,96 

40 3 3 2 66 96 1 96 36 0 0 5 -1 - 5 1 -2 -2 171 155 0,91 

41 19 2 38 88 1 88 5 3 0 0 7 -1 -7 4 -2 -8 171 111 0 ,65 

III 
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42 2 2 2 44 109 1 1 0 9 33 0 0 6 -1 -6 1 -2 -2 171 145 

43 15 2 30 8 8 1 8 8 51 0 0 13 -1 - 1 3 4 -2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-8 171 9 7 

44 15 2 30 81 81 56 0 0 15 -1 - 1 5 4 -2 -8 171 88 

45 16 2 32 9 5 1 9 5 47 0 0 11 -1 -11 2 -2 -4 171 112 

46 36 2 72 86 1 8 6 36 1 36 8 I > 0 5 -1 -5 171 189 

4 7 21 2 4 2 101 1 101 3 8 0 0 7 -1 -7 4 - 2 -8 171 128 

corrtinua 

0 ,85 

0 ,57 

0,51 

0 ,65 

1,11 

0 ,75 

MEDIA<2> 0,74 

48 2 3 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

4 9 2 3 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

50 - 2 - 2 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

IV 51 2 - - 3 0 0 - -1 - - - 2 - 3 0 0 ,00 

5 2 2 2 2 1 0 0 - -1 _ . 2 - 3 2 0 ,67 

5 3 2 - - 3 0 0 - -1 - - - 2 - 3 0 0 ,00 

54 1 2 2 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 - - - 2 - 3 4 1,33 

MEDIA , 2 ) 0,67 

55 - 2 - 3 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

56 - 2 - 3 3 - 0 - - -1 _ _ _2 - 3 3 1,00 

2 1 1 2 0 0 - -1 - - - 2 - 3 1 0 ,33 

V 
58 - 2 - 3 3 - Q - - -1 _ - 2 - 3 3 1,00 

5 9 1 2 2 1 1 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 3 1,00 

6 0 - 2 - 1 1 2 0 0 - -1 - - - 2 - 3 1 0 ,33 

MEDIA*2' 0,78 

61 2 1 1 2 0 0 - -1 _ . 2 - 3 1 0 ,33 

VI 6 2 - 2 - 2 2 1 0 0 - -1 - - - 2 - 3 2 0 ,67 

6 3 2 2 2 1 0 0 - -1 _ _ - 2 - 3 2 0 ,67 

MEDIA*2' 0,56 

6 4 - 2 - 2 2 1 0 0 - -1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ . 2 _ 3 2 0,67 

6 5 - 2 - 2 1 2 1 0 0 - -1 _ _ -2 - 3 2 0 ,67 

6 6 1 2 2 1 1 0 0 - -1 _ _ -2 - 3 3 1,00 

6 7 - 2 - 2 2 1 0 0 - -1 _ _ -2 - 3 2 0 ,67 

6 8 - 2 - 2 2 0 0 - -1 - - - 2 - 3 2 0 ,67 

VII 6 9 - 2 - 2 2 0 0 - -1 _ -2 _ 3 2 0,67 

70 - 2 - 2 2 0 0 - -1 _ _ -2 - 3 2 0 ,67 

71 1 2 2 1 I 1 0 0 - -1 _ -2 - 3 3 1,00 

7 2 - 2 - 2 2 0 0 - -1 - - - 2 - 3 2 0 ,67 

7 3 - 2 - 2 I 2 I 0 0 - -1 _ _ . 2 - 3 2 0 ,67 

74 - 2 - 2 I 2 I 0 0 - -1 _ _ -2 - 3 2 0 ,67 

MEDIA ( 2 ) 0,73 

VIII 75 

76 

2 

2 

- - 2 -

- - 2 -

0 ,67 

0,67 
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77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

c o n c l u s a o 

0,67 

0 ,67 

0,67 

0 ,67 

0,67 

0 ,67 

0 ,67 

0 ,67 

MEDIA ( 2 ) 0,67 

MEDIA GERAL 0,71 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s c o n v e n c i o n a i s util izados: 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resultante de a rendondamento . 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente entre a somator ia do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a ( / ) pela b a s e total d e c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a q u e s t a o que compoe o requisite. 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite. 
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AREA DE MEIO AMBIENTE (CVRD) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

185 

G R A U D E A V A U A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A < 1 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / p / X P / P / X P / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf*P 

3 2 1 2 2 7 1 7 1 0 0 - -1 - - - 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

9 9 1,00 

33 1 2 2 5 1 5 3 0 0 - -1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -2 - 3 7 0,78 

34 1 2 2 6 1 6 2 0 0 - -1 - - -2 - 9 8 0,89 

35 2 2 4 7 1 7 - 0 

- -
-1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -2 - 9 11 1,22 

36 1 2 2 7 1 7 1 0 0 - -1 - -
-2 - 9 9 1,00 

37 2 2 4 6 1 6 1 0 0 - -1 

- -
-2 

-
9 10 1,11 

38 2 2 4 6 1 6 1 0 0 

-
-1 - - -2 - 9 10 1,11 

III 
3 9 5 2 10 3 1 3 1 0 0 - -1 - -

-2 

-
9 1 3 1,44 

III 
4 0 2 2 4 6 1 6 1 0 0 

-
-1 - - -2 - 9 10 1,11 

41 1 2 2 5 1 5 3 0 0 

-
-1 - -

-2 

-
9 7 0 ,78 

4 2 

-
2 - 6 1 6 3 0 0 

-
-1 - - -2 - 9 6 0,67 

4 3 1 2 2 6 1 6 2 0 0 - -1 - - -2 

-
9 8 0,89 

44 1 2 2 5 1 5 3 0 0 

-
-1 - - -2 - 9 7 0 ,78 

4 5 

-
2 

-
3 1 3 6 0 0 - -1 

- - -2 - 9 3 0 ,33 

46 

-
2 - 6 1 6 3 1 3 

-
0 - -

-1 - 9 9 1,00 

4 7 1 2 2 6 1 6 1 0 0 1 -1 -1 

-
- 2 

-
9 7 0,78 

MEDIA m 0,93 

61 3 2 6 5 1 5 1 0 0 

-
-1 - - - 2 

-
9 11 1,22 

VI 6 2 2 2 4 2 1 2 5 0 0 - -1 - - -2 

-
9 6 0,67 

6 3 1 2 2 4 1 4 3 0 0 1 -1 -1 

-
- 2 - 9 5 0 ,56 

MEDIA ( 2 ) 0,81 

MEDIA G E R A L ^ 0,87 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s convenc iona is uti l izados: 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resuttante de arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente errtre a somaton a do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a ( / ) pe la b a s e total de c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a questao q u e compoe o requisite 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite. 
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AREA DE APOIO (CVRD) 

G R A U D E A V A U A C A O 

I T E M Q U E S T 6 T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A < 1 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / / X P 

3 2 2 2 4 15 1 15 10 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

-1 

- -
-2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 7 19 0,70 

33 4 2 8 17 1 17 6 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 

- - -2 

-
27 2 5 0 ,93 

34 - 2 

-
16 1 16 8 0 0 2 -1 - 2 1 -2 - 2 2 7 1 2 0 ,44 

3 5 3 2 6 14 1 14 8 0 0 2 -1 -2 

-
-2 - 27 18 0 ,67 

36 3 2 6 17 1 17 7 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
27 2 3 0 ,85 

37 2 2 4 21 1 21 4 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
27 2 5 0 ,93 

3 8 2 2 4 14 1 14 8 0 0 3 -1 -3 

-
-2 

-
27 15 0 ,56 

III 
3 9 3 2 6 16 1 16 5 0 0 3 -1 - 3 - -2 

-
27 19 0,70 

III 
4 0 3 2 6 16 ' 16 5 0 0 3 -1 - 3 

-
-2 - 2 7 19 0,70 

41 1 2 2 13 1 13 1 3 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
2 7 1 5 0 ,56 

4 2 3 2 6 8 8 16 0 0 

-
-1 - -

-2 - 2 7 14 0 ,52 

4 3 1 2 2 11 11 1 3 0 0 2 -1 -2 

-
-2 

-
2 7 11 0,41 

44 2 2 4 10 10 13 0 0 2 -1 - 2 

-
-2 - 2 7 12 0,44 

4 5 1 2 2 11 11 11 0 0 4 -1 -4 

-
-2 

-
2 7 9 0 ,33 

4 6 2 2 4 10 10 2 1 2 3 0 10 -1 - 1 0 2 7 6 0 ,22 

4 7 

-
2 

-
5 I 5 6 0 0 7 -1 -7 9 -2 -18 2 7 -20 -0 ,74 

MEDIA m 0,51 

61 

-
2 - 2 I 2 8 0 0 - -1 

- - - 2 

-
10 2 0.20 

VI 6 2 

-
2 - 6 I 6 4 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
10 6 0,60 

6 3 2 5 I 5 5 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— -1 — — -2 — 10 5 0 ,50 

MEDIA m 0,43 

MEDIA G E R A L ( 3 ) 0,47 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s c o n v e n c i o n a i s uti l izados: 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resultante d e arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente entre a somater ia do P e s o ( P ) x Frequ«ncia ( / ) pe la b a s e total de c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a q u e s t a o q u e c o m p o e o requisite 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisi te . 
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AREA DE OPERACAO - GUSA/SOJA (CVRD) 

G R A U D E A V A U A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A , 1 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / P / X P / / X P 

3 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 - 7 1 7 3 0 0 - -1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -2 - 10 7 0 ,70 

33 2 2 4 4 1 4 4 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 - - -2 - 10 8 0 ,80 

34 1 2 2 6 1 6 3 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 - - 2 - 10 8 0 ,80 

3 5 1 2 2 - 1 - 9 0 0 - -1 - - -2 - 10 2 0 2 0 

36 1 2 2 5 1 5 3 0 0 1 -1 -1 - -2 - 10 6 0 ,60 

37 - 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 9 1 9 1 0 0 - -1 - - -2 - 10 9 0 ,90 

38 - 2 - 7 1 7 1 0 0 2 -1 - 2 - -2 - 10 5 0 ,50 

III 
39 2 2 4 7 1 7 1 0 0 - -1 - - -2 - 10 11 1,10 

III 
4 0 1 2 2 7 1 7 2 0 0 - -1 - - -2 - 10 9 0 ,90 

41 2 2 4 5 1 5 3 0 0 - -1 - - -2 - 10 9 0 ,90 

4 2 1 2 2 6 1 6 3 0 0 - -1 - - -2 - 10 8 0 ,80 

4 3 1 2 2 4 1 4 5 0 0 - -1 - - -2 - 10 6 0 ,60 

4 4 3 2 6 4 1 4 3 0 0 - -1 - -2 - 10 10 1,00 

4 5 - 2 - 8 1 8 2 0 0 - -1 - - -2 - 10 8 0 ,80 

46 - 2 - 7 1 7 3 1 3 - 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -1 - 10 10 1,00 

4 7 - 2 - 8 1 8 2 0 0 - -1 - - - 2 - 10 8 0 ,80 

MEDIA (2> 0,78 

MEDIA G E R A L ( 3 ) 0,78 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S ina is c o n v e n c i o n a i s util izados 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resultante de arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente entre a somator ia do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a ( / ) p e l a b a s e total d e c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a ques tao que c o m p o e o requis i te 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite. 

Mestrado em Engenharia de Minas 
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AREA DE RECURSOS HUMANOS (CVRD) 

G R A U D E A V A U A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ P / X P / P / X P / P / X P / / X P 

4 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1 1 2 0 0 - -1 - - -2 - 3 1 0 ,33 

4 9 - 2 - 3 1 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0 - - -1 - - -2 - 3 3 1,00 

50 - 2 - 2 1 2 1 0 0 - -1 - - -2 - 3 2 0 ,67 

IV 51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 - - -2 - 3 3 1,00 

52 - 2 - 2 1 2 1 0 0 - -1 - - -2 - 3 2 0,67 

53 - 2 - 3 1 3 - 0 - - -1 - - -2 - 3 3 1,00 

54 - 2 - 1 1 1 2 0 0 -1 - - - 2 - 3 1 0 ,33 

MEDIA ( 2 > 0,71 

MEDIA G E R A L ( 3 ) 0,71 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s c o n v e n c i o n a i s uti l izados 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resultante d e arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obt idas pelo quociente entre a somator ia do P e s o ( P ) x F r e q u e n c i a ( / ) pe la b a s e total d e c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a questao q u e c o m p o e o requisite. 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite 

Mestrado em Engenharia de Minos 
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AREA DE COMUNICACA 

O E MARKETING (CVRD) 

G R A U D E A V A U A C A O 

I T E M Q U E S T O T I M O B O M R E G U L A R R U I M P E S S I M O T O T A L M E D I A ( 1 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ P / X P / P / X P / P / X P / P / X P P / X P / / X P 

2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
1 1 1 1 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -1 

- -
- 2 - 2 1 0.50 

2 4 

-
2 

-
2 1 2 

-
0 

- -
-1 - -

-2 - 2 2 1,00 

2 5 

-
2 

-
1 1 1 1 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
2 1 0 ,50 

2 6 - 2 - 1 1 1 1 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
2 1 0 ,50 

II 2 7 

-
2 

-
1 1 1 1 0 0 

-
-1 

- -
-2 

-
2 1 0 ,50 

2 8 - 2 - 2 1 2 

-
0 - -

-1 - -
-2 

-
2 2 1,00 

2 9 

-
2 

-
2 1 2 

-
0 

- -
-1 

- -
-2 

-
2 2 1,00 

30 - 2 - 2 1 2 - 0 

- - -1 - - -2 

-
2 2 1,00 

31 2 

-
2 1 2 - 9 - 0 

- -
-1 - - - 2 

-
2 2 1,00 

MEDIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 0,78 

MEDIA G E R A L ^ 0,78 

F O N T E : P e s q u i s a de c a m p o 

N O T A : S i n a i s c o n v e n c i o n a i s util izados 

- D a d o numer ico igual a z e r o , nao resultante de arendondamerrto. 

(1) A s m e d i a s s a o obtidas pelo quociente errtre a somator ia do P e s o ( P )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x F r e q u e n c i a ( / ) pe la b a s e total de c a d a requisite. 

(2) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a questao que c o m p o e o requisite. 

(3) Media aritrnetica obtida d a s m e d i a s de c a d a requisite 

Mestrado em Engenharia de Minas 
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 1 9 4 
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195 

RESIDUOS DA ALUMAR 

IDENTIFICACAO E ANALISE INICIAL DOS ASPECTOS E 

I M P A C T O S - C V R D
 2 0 2 

PROCEDIMENTO D E SEPARACAO E RECOLHLMENTO D E 

RESIDUOS - C V R D
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206 
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Mestrado em Engenharia de Minas - UFPB 



A N E X O I - CRONOGRAMA D E IMPLANTACAO DA ISO 14001 - ALUMAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE JANEIRO 2000 

F A C I L 1 T A D O R E S Statin 1 2 3 4 5 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 

Formaciio das K<jui|n-i das Areas 

Statin 

Equ ipc Opcrae ional <l<> S G A 

Statin 

I n i n a i m n t o Equ ipcs L i d c r c s 

Treinamento E q u i p c s das Areas 

Vlalta dc Max Arai i jo - Assessor la 

» Equipe L i d e r I S O 14000 

96% 

Treinamento dc Dcsdobramento 

I S O 14001 p a r a L i d c r c s de Equipe 

96% Idcntlt lcacao c AvallacAo AipccttM 

B Impacto* 

96% 

E s c r c v e r e R c v l s a r Proccdimcntos 

Opt racional* 

62% 

I n ins inunto da l . idcranca Tatkra 

• Ks l ra lcg ica 

1 0 0 % 

r rc inamentu dc todo P O M ml nos 

Proccdimcntos O p c r . Res isado* 

5% 

DcfinicSo c Implcmcntacao dc 

Est ra icg ia de Comunicacao 

20% 

Real izacao da P r e Audit»r ia 

de Certif icacito 

L 
Treinamento dc Audi iores Internum 

Realizacfio da Audltor ia Interna 

A U D I T O R 1 A D E C E R T I F I C A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

Atividade concluida Atividade em andamento 

Ultima revisao: 03/04/00 Proxima Revisao: 04/04700 
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A N E X O I I - ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DA ISO 14001 - ALUMAR 

E Q U I P E I S O DA A L U M A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l a r i ce /1915 

is /1412 

E l iane /1618 

C o n c e i c a o / 1 4 1 2 

Arymar /1915 

Smarck /1631 

L a 

l a m o m / 1 8 7 8 

Oner io /1924 

Manoel C / 1 8 4 1 

JuMo T . /1692 

Hilton/ 

J . Rodr igues / 

A. F e m a n d e s / 1 5 7 5 

POT 

J . D o m i n g J 1 7 9 7 , 

F lavio/1420 

Tarc izo /1489 

Rolf/ 

C O 

Refinari 

a 

C O 

E Q U I P E 

L I D E R C . E d u a r d o / 1 9 8 7 

Fred s o n / 1 4 9 3 

Alexandra /1720 

L u i s C / 1 9 3 6 

Katymaria /1445 

Lindiomar/1478 

Ana C l a r a / 

J o s e J a c / 1 2 3 5 

Wilton S . / 1 8 6 5 

Luciano 

P. /1515 

C a r l o s S . / 1637 

J o a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U 

J o s e 0 . / 1 1 6 7 

C a r l o s A S.I 

Niltelias S.I 

A n g e l i n a M. 

S o u z a / 1 3 9 3 

E m a n o e l V . /1637 

Laerc io C . / 1550 

Merval P. /1994 

C a r l o s Santos / 

Roberlito S . / 1920 

Hilton S o u z a / 

Luc iano P . /1515 

J .Jac into A / 1 2 3 5 

Milana S a n t o s / 

C a r l o s S o a r e s / 

Arthur A z / 1 9 9 4 

Orlando M./1167 

F r a n c i s c o M./1817 

Daniel Si lva/ 

A B C / C 

VI 

M a n J S e r v i c o 

s 

Daniel S 7 1 9 8 8 ' 

Roberlito 

S . / 1920 

Arthur A / 1 9 9 4 

Merval P . /1994 

Franc is . 

M./1817 

Adail D. /1652 

Lueas-V-«a49, 

M a n . S a t a 

d e 

. c u b a s / P . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Redugio 
Man./CVI 

C O 

S e r g i o 

F J 1 6 1 9 

Serg io 

R . /1513 

Welgton/151 

3 

Danie l /1513 

L e o n i d a s A / 1 8 

Serg io M./1228 

Ra imundo J / 1 1 3 7 

Jon i a S. /1981 

Ra imundo P.I 

Paulo Z . / 1695 

S a l a 

d e 

E i e t r o d o 

s 

L i n g o t a m e n t 

u p 

J a r b a s C / 1 4 1 3 

A l y s o n P / 1 2 1 9 

E u z e b i o 

M./1875 

S a m i r a R./1551 

Luiz S.I 

Walber A / 

Marcos R.I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ir»i-a - o n 

S u b p r o d u t 

O S 

C a r l o s G . /1790 

Jorge MV 

Jorge B.I 

Marco CI 

J e r o n i m o /1836 

F r a n c i s c o F . / 

A S e n a / 

C leuber M / 1 6 5 9 

Andre S. /1171 

L u i s C B.I 

Waldmy L / 1 7 6 5 

G i toer toC . /1977 

Valdivino 

Sa /1671 

F r a n c i s c o CI 

Mestrado em Engenharia de Minas 
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B' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A N E X O III - FLUXOGRAMA: REQUISITOS DO SISTEMA D E GESTAO AMBIENTAL - ALUMAR 

NORMA ISO 14001 • NIVEL D E RESPONSABIL IDADE 

ISO 14001 

Mauricio Macedo 

' LANEJAMENTO 

4.3.1. Aspecto Ambiental 
(Ruiz da Silva) 

4.3.2. Requisites Legais 
• outros (Domingos) 

4.3.3. Piano e Metas 
(Montoro) 

4 .3 .4 . Krograma ae u . a . 

(Ruiz da Silva) 

IMPLANTACAO E 

OPERACAO 

4.4.1. Estruturae (Ruiz) 
Responsabilidade 

4.4.2. Train, Consc. • 
Competencia (RH) 

4.4.3. Comunicacao 
(Mauricio • 
Maria Cristina) 

4.4.4. Documentacao do 
SGA (Ruiz) 

4.4.5. Controle de Docum. 
(Montoro) 

4.4.6. Controle Operacional 
(Equipes ISO Areas) 

ACOES 
CORRETIVA 
E PREVENTIVA 

4.5.1. Monitoramento a 
Medicao 
(Ruiz/Rosber) 

E.L.A 
A N A L I S E 

CRlTICA 

4.5.2. Nao Conformidades 
e Praventivas 

(Jose Carlos/Domingos) 

4.5.3. Registro 
(Jose Carlos) 

4.5.4. AudKorias do SGA 
(Ruiz) 

4.4.7. Comite PianozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi atendimer 
Emergencias 
( R u i z , R o b s o n e E q u i p e s Areas) 



ANEXO IVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - LEVANTAMENTO E AVALIACAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS (ALUMAR) 

EXEMPLO: CONSOLIDADO REFINARIA 

Elaborate-: 27/05/2000 
Revisao (01): 29/11/2000 

IDENflFiCAtjAO c RITER OS DE SELEQAO 

A t i v i d a d e A s p e c t o s I m p a c t o s 
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P r o c e d i m e n t o s 

Refinaria e m Gera l C o n s u m o de Energia Eletr ica 
Estotamento de R N N R N A s 1 1 4 6 4 4 1 2 128 

Proj . C o n s e r v a c S o Energ ia R e s p . Emilio 

Jos ino 

Refinaria e m G e r a l C o n s u m o de agua 
Estotamento de R N N R N A s 3 1 4 7 4 4 1 2 3 8 4 s Testar uso de c o n d e n s a d o bom na E T A . 

P iano Oper . 2001 

Refinaria em G e r a l D e s c a r t e de esgoto tratado 
Cont . de a g u a s superf. N A s 4 1 4 8 4 4 1 1 256 s 

Elaora r projetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi ampl iacao da E T E . 

P iano Oper . 2001 

S e g r e g a c a o de e m b a l a g e n s 

de madeira 

Madeira reutilizavel: envio p/ doacBo ou 

venda G e r a c a o de 

r e s i d u e s pi bota fora de construcao 

Reuti l izacao de R N R 

Contaminagao do solo N A s 
2 1 2 4 

3 7 7 1960 R S 03 004 

Refinaria e m G e r a l C o n s u m o de material: vidro metal ico, 

plastico, borracha 
Esgotamento de R N N R N A s 1 1 3 4 

378 1950 R S 0 3 0 0 4 

Segregagao de Lixo c o m u m G e r a c a o de residuo pi Aterro Cont . do solo e lencol 

freatico 
N A s 3 1 3 6 1 4 1 1 3 6 

3 7 9 1950 R S 03 004 

S e g r e g a c a o de s u c a t a 

metalica 

G e r a c a o de residuo pi rec ic lagem 
Reut i l izacao de R N N R 

380 1950 R S 03 004 

Troca de correias 

transportadoras 

R e c i c l a g e m : envio para venda Envio 

pi patio de material de construeso 
Reuti l izacao de R N N R 

Cont . do solo N A s 
3 1 1 4 

381 1950 R S 0 3 004 

S e g r e g a c a o de papel Rec ic lave is : envio para venda N8o 

reciclaveis: envio pi Aterro 

Reutiliz. de R N N R e 

Cont . do So lo N A s 
2 1 3 6 1 4 1 1 2 4 

382 1950 R S 03 004 

SegregagSo de plastico Rec ic lave is : estocar pi venda N a d 

reciclaveis: envio pi Aterro 

Cont . do solo e 

Reutiliz. de R N N R 
N A s 1 1 3 4 

383 1950 R S 03 004 

S e g r e g a c a o de vidro Rec ic lave is : estocar pi venda N9o 

recicl,: envio pi Aterro 

Reut i l izacao de R N N R e 

Cont . de solo N A S 
1 1 3 4 

384 1950 R S 03 004 

5 

Situacao: Normal (N) Anormal (A)/ Emergencia (E) 
Significancia. Significative Percentil igual ou maior que 

Legislacao: Atende (S), N§o Atende (N), Nao Aplicavel (NA) 

70% (S), Controle Operacional ( C ). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sO 
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ANEXO V - PROCEDIMENTO DE SEPARAQAO E RECICLAGEM DE 
RESIDUOS DA ALUMAR 

NORMA/PROCEDIMENTO 

Titulo: 

PROGRAMA DE SE PAR AC AO E RECICLAGEM DE RESIDUOS DA ALUMAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.0. OBJETIVO: 

a) Estabelecer procedimento para separacao e reciclagem de residuos na fabrica; 

b) Padronizar o sistema de separacao, acondicionamento, coleta e destino final 
dos residuos gerados; 

c) Conscientizacao dos empregados e contratados sobre a importancia da 
reciclagem de residuos; 

d) Combater o desperdicio de materiais atraves da reciclagem, reduzindo custos 
e gerando receita atraves da comercializacao dos mesmos; 

e) Atualizar o inventario de residuos da fabrica. 

2.0. FONTE/BIBLIOGRAFIA: 

- Norma/Procedimento de Reciclagem de lampadas fluorescentes/bulbo usadas 
- Norma/Procedimento de asbesto/fibra ceramica refrataria 
- Norma/Procedimento de queima de 6leo usado dos moinhos-025 
- Norma/Procedimento de queima de oleo usado na calcinacao 

- Norma/Procedimento de incineracao de residuos do laboratorio 

3.0. DETALHAMENTO: 

1. Introdugao: 

O Programa de Separacao e Reciclagem de Residuos da Alumar, foi desenvolvido 
e implantado para estabelecer uma nova forma de gerenciar os residuos da 
fabrica. Este programa foi baseado na conscientizacao dos empregados, tanto de 
empresa contratadas quanto da Alumar, atraves de treinamento em separacao e 
reciclagem e na comunicacao visual para facilitar o entendimento e aplicacao dos 
conceitos do Programa. 

Mestrado em Engenharia de Minas- UFPB 
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2.2. Padronizacao de Cestos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas areas internas dos predios os cestos estao padronizados conforme abaixo: 

cesto pequeno azul = papel reciclavel 
cesto pequeno vermelho = plastico 
cesto pequeno marrom = lixo comum 

As areas internas das Salas de Cubas possuem lixeiras metalicas padronizadas 
conforme abaixo: 

Lixeira azul = papel reciclavel 
lixeira amarela = sucata de ferro 
lixeira marrom = lixo comum zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas areas externas aos predios estao colocados cestos de fibra na cor 

marrom para Lixo Comum 

2.3. Padronizacao das Pracas de Residuos: 

As Pracas de Residuos possuem os containeres pintados em cores especificas 
para cada tipo de residuo, localizados estrategicamente em diferentes pontes da 
fabrica, em areas pavimentadas, com placas de identificagao, indicando os tipos 
de residuos a serem dispostos. 

2.4. Procedimentos de Coleta, Transporte e Disposiqao (destino final) dos 
Residuos: 

a) Residuos de Papel Reciclavel: Diariamente sao coletados, por caminhao 
poliguindaste, todos os containeres com residuos de papel reciclavel da fabrica e 
transportados para o predio 008 da Refinaria. Os papeis sao separados, 
prensados e comercializados na forma de fardos, tendo como destino final a troca 
por produtos acabados (papel higienicos/cadernos e outros materiais) que sao 
doados para as comunidades vizinhas e entidades filantropicas 

b) Residuos de Vidro: Diariamente sao coletados, por caminhao poliguindaste, 
todos os containeres e cestos com residuos de vidro da fabrica e transportados 
para o predio 008 da Refinaria. Todo o vidro nao reciclavel tais como: espelhos, 
vidro de janelas e box de banheiro, vidros de automovel, tubos de 
televisores/micros e valvulas, sao separados do vidro reciclavel. Os vidros nao 
reciclaveis sao dispostos no Aterro Industrial e os vidros reciclaveis sao separados 
por cor, acondicionados em caixas de papelao e vendidos para reciclagem 
externa. 

Mestrado em Engenharia de Minas- UFPB 
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c) Sucata de Ferro: Diariamente sao coletadas, por caminhao munck, toda a 
sucata de ferro contida nos containeres da fabrica. Todo o material e vendido e 
enviado para as industrias de fundicao. 

d) Residuos de Plasticos: Diariamente sao coletados, por caminhao 
poliguindaste, todos os containeres com residuos de plasticos da fabrica e 
transportados para o predio 008 da Refinaria. Os plasticos sao separados por tipo, 
prensados e comercializados na forma de fardos. 

e) Residuos de Madeira: Diariamente sao coletados, por caminhao poliguindaste, 
todos os containeres com residuos de madeira da fabrica e transportados para 
Area de bota-fora de Construcao. A madeira e selecionada tendo como destino 
final a doacao para as comunidades vizinhas. A madeira nao reaproveitavel e 
queimada. 

f) Residuos de Borracha: Diariamente sao coletados, por caminhao 
poliguindaste, todos os containeres com residuos de borracha da fabrica e 
transportados para Area de bota-fora de Construcao. A borracha tern como 
destino final a venda para reciclagem externa e doacao para as comunidades 
vizinhas. 

g) Residuos de Asbestos/Fibra Ceramica Refrataria: Diariamente sao 
coletados, por caminhao poliguindaste, todos os containeres com residuos de 
asbesto/fibra ceramica refrataria da fabrica e transportados para o Aterro 
Industrial, onde e compactado e coberto com finos de refratarios em celula 
especifica do Aterro Industrial designada para este fim. 

h) Residuos de Lixo Comum: Diariamente sao coletados, por caminhao 
poliguindaste, todos os containeres com residuos de lixo comum da fabrica e 
transportados para o Aterro Industrial onde e compactado. 

i) EPIs Usados: Todos os EPIs usados gerados na fabrica sao enviados para o 
container localizado no patio do almoxarifado central. Os EPIs sao lavados, 
higienizados e doados para as comunidades vizinhas. 

j) Tijolos Refratarios Usados: Diariamente sao coletados, por caminhao 
poliguindaste, todos os containeres com tijolos refratarios usados da Reducao, e 
transportados para uma celula especifica do Aterro Industrial. O tijolo e 
selecionado e reutilizados em obras civis internas internas e doados para a 
Prefeitura de Sao Luis que os reutiliza em servicos de calcamento de ruas e obras 
de drenagem. 

k) Residuos de Hidrato: Diariamente sao coletados, por caminhao poliguindaste, 
todos os containeres com residuos de hidrato da Refinaria e transportados para o 
patio de hidrato onde retorna para o processo. 
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I)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Residuos de Alumina: Diariamente sao coletados, por caminhao poliguindaste, 
todos os containeres com residuos de alumina da Refinaria e transportados para a 
pilha de bauxita e retornar ao processo. 

m) Cinzas das Caldeiras: Diariamente sao coletadas, por caminhao basculante, 
toda a cinza gerada nas caldeiras da Refinaria e transportada para o patio de 
cinzas. A cinza armazenada no patio e utilizada na reabilitacao das Areas de 
Disposicao de Residuos de Bauxita. 

n) P6 de Carbono: O po de carbono gerado na Reducao e acondicionado em 
"big-bags" e transportado diariamente por caminhao graneleiro, tendo como 
destino final a venda para empresas que o utilizam como fonte de energia e 
materia-prima na fabricacao de novos produtos. 

o) "Scale" Diariamente sao coletados, por caminhao poliguindaste, todos os 
containeres com scale da Refinaria e transportados para o patio de scale, para 
posterior reciclagem no processo. 

p) Residuos de Cal: Diariamente sao coletados, por caminhao poliguindaste, 
todos os containeres com residuos de cal da Refinaria, e transportados para o 
patio de scale para posterior reciclagem no processo. 

q) Oleos Usados das Caixas Separadoras Agua/Oleo e dos Tambores 
Metalicos: Todo o dleo usado das caixas separadoras agua/oleo e dos tambores 
metalicos das areas, sao coletados diariamente por succao em caminhao tanque e 
transportado para queima na area 125 da Refinaria. 

r) Oleos Usados dos Moinhos - 025: Todo o oleo gerado pelo processo de 
lubrificacao dos moinhos-025 da Refinaria e coletado em caixas de papelao 
descartex e transportado diariamente para queima nas caldeiras da Refinaria. 

s) Residuos do Ambulatorio: Os residuos do ambulatdrio medico da Alumar sao 
coletados em caixa de papelao descartex e transportados diariamente para 
queima nas caldeiras da Refinaria. 

t) Lampadas Fluorescentes/Bulbo: Todas as lampadas fluorescentes usadas e 
de bulbo serao acondicionadas em caixas de papelao da embalagem original, 
enviadas para area de estocagem no patio da oficina central, depositadas em 
containeres especificos e transportadas para empresa externa onde e destruido e 
aproveitado o mercurio. 

u) Baterias Usadas de Veiculos: Todas as baterias usadas de veiculos da 
fabrica sao transportadas para area de estocagem no patio do almoxarifado 
central e vendidas para empresa recicladora. 
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v) Pilhas Usadas e Bateria de Celulares:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Todas as pilhas e baterias de ceiulares 
usadas da fabrica sao enviadas para o iaboratorio de instrumentacao da oficina 
central e devolvidas para o fabricante. 

v) Residuos Organicos dos Restaurantes: Os residuos organicos dos 
restaurantes da Alumar sao triturados, pesados, recolhidos diariamente por 
caminhao basculante e transportados para area da compostagem do Parque 
Ambiental, onde sao transformados em adubo organico para utilizacao na 
produgao de mudas do viveiro, paisagismo da fabrica, recuperacao de areas 
degradadas e reabilitacao das area de disposicao de residuos de bauxita. 

x) Tambores Metalicos: Todos os tambores metalicos vazios da fabrica sao 
transportados diariamente para o patio da oficina de veiculos, onde sao vendidos 
como sucatas de ferro. Os tambores sao prensados e enviados para industrias de 
fundicao. 

z) Graxa Usada: Toda agraxa usada da fabrica e acondicionada em caixas de 
papelao descartex e enviadas para queima nas caldeiras da Refinaria. 

2.5. Disposigao dos Residuos nos Containeres: 

As areas operacionais sao responsaveis pelo manuseio e acondicionamento 
correto dos residuos gerados em cada container especifico. As empresas 
contratadas juntamente com o Departamento de EHS sao responsaveis pela 
coleta e disposicao (destino final) dos mesmos. 

3. Areas de Disposigao dos Principals Residuos: 

Papel Reciclavel - Predio 008 da Refinaria 
Vidros - Predio 008 da Refinaria 
Tambores Metalicos - Patio da Oficina de Veiculos 
Plasticos - Predio 008 da Refinaria 
Madeira - Area de Bota-Fora de Construcao 
Borracha - Area de Bota-Fora de Construcao 
EPIs Usados - Patio do Almoxarifado Central 
Tijolos Refratarios Usados - Aterro Industrial 
Cinzas das Caldeiras - Patio de Cinzas 
Scale - Patio de Scale 
Baterias Usadas - Patio do Almoxarifado Central 
Lampadas Fluorescente/Bulbo Usadas - Patio da Oficina Central 
Residuos Organicos dos Restaurantes - Area de Compostagem do Parque 
Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. Responsabilidades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manuseio, separacao e acondicionamento dos residuos - Areas Operacionais 
Recolhimento, Transporte e Disposicao dos Residuos - Empresas 
contratadas/EHS 
Manutencao das Pracas de Residuos - Area Operacionais 
Manutencao de containeres, cestos e lixeiras metalicas - Areas Operacionais 

5. Treinamentos: 

As empresas contratadas para execucao dos servicos de coleta dos residuos tern 
seus empregados devidamente treinados, bem como sao realizados trabalhos de 
conscientizacao para todos os empregados da Alumar. 

6. Auditorias: 

Sao realizadas semanalmente auditorias em todo o sistema de coleta e disposicao 
de residuos da fabrica para verificacao da performance do Programa se 
Separacao Reciclagem. Os relatorios de auditoria sao encaminhados para os 
respectivos responsaveis das areas auditadas contendo recomendacoes e 
oportunidades de melhorias, bem como sao dados destaques para os pontos 
positivos observados durante a auditora. 
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Incendio nas instalacdes prediais 

R 2 3 NA 

Extintores de Incendios (GASON) 

Sistema de Hidrantes 
Danos ambientais 

6 A NA 3 

Uso de agua 
N 2 1 NA 
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7 A 2 3 
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ANEXO VII - PROCEDIMENTO DE SEPARACAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS (CVRD) 

GUIA PARA CONT ROLE DE RESiDUOS 
COR OPCIONAL 

DO C O L E T O R 
TIPOS DE RESIDUOS DISPOSICAO FINAL OBSERVACAO 

Baterias automotivas blindadas 

e nao blindadas (caminhao, 

veiculos leves, equipamentos, 

etc.) 

Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

As baterias devem ser 

protegidas da acao de 

chuva, colocadas em cima 

de estrados e para 

posterior venda via 

GALON 0 ' . 

AZUL/ PRETO Bateria de 6 volts e 9 volts 

Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Ulilizar bombonas 

plasticas, devidamente 

tampadas e guardadas em 

local coberto para 

posterior devolugao ao 

fornecedor via GALON 
LARANJA 

Bateria de celular 

Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Ulilizar bombonas 

plasticas, devidamente 

tampadas e guardadas em 

local coberto para 

posterior devolucao ao 

fornecedor via GALON 

Borracha nao contaminada 

(correia transportadora, 

camara de ar e pecas de 

borracha em geral). 

Galpao da Tupy area 

externa Em baia ja identificada 

Borra do separador agua/oleo Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 

AMARELO/CINZA Desengripantes spray Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 

Dormente descartado (usado) Galpao da Tupy area 

externa 

Em baia ja identificada 

Embalagem de produto 

quimico (frascos reagentes 

quimicos. vidraria de 

laboratorio, inseticida. 

fungicida, raticida, germicidas 

e formicida) 

Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 

Embalagem de produtos de 

limpeza 

Aterro Sanitario Somente devem ser 

destinado ao aterro, apos 

a tri-lavagem. Nao e 

permitido reutilizar 

embalagens de produtos 

de limpeza para uso 

domestico 

Filtro de ar Galpao da Tupy area 

externa 

Em baia ja identificada 

LIVRE(depende do 

recipiente do 

fornecedor) 

Graxa Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 

LIVRE Lampada fluorescente Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Acondiciona-los em sua 

embalagem original. 

LIVRE Lampada vapor de sodio Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Acondiciona-los em sua 

embalagem original. 

Mestrado em Engenharia de Minas - UFPB 



Anexos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 204 

COROPCIONAL 

DO COLETOR 
T1POS DE RESiDUOS DISPOSICAO FINAL 

continua 
OBSERVACAO 

CINZA + PRETO 

CINZA + PRETO 

Latas de tintas e de cola 

Latas de solventes (Thinner) 

Galpao de residuos 

perigosos 

Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 
AMARELO Limalha de ferro, bronze, aco, 

etc. 
Galpao da Tupy area 

externa 
Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 
Lona de freio Galpao da Tupy area 

externa 
Separar a parte metalica 

do material de atrito, 

enviando o material de 

atrito ao Galpao de 

Residuos Perigosos e a 

parte metalica ao Galpao 

da Tupy para ser 

comercializada como 

sucata metalica. 

Madeira industrial (embaiagens 

de pecas, caixotes, construcao 

civil) 

Galpao da Tupy area 

externa Em baia ja identificada 

LIVRE 

(Dependendo do 

recipient* do 

fornecedor) 

Oieo usado (queimado, 

degradado, de SAO, 

equipamentos e maquinas) 

S . A . O - Oficina Para ser destinado ao S A 

O, o oleo devera ter, em 

sua composicao, no 

maximo 5% da presenca 

de agua. 

IDENTIFICADO Oieo vegetal Galpao de residuos 
perigosos 

Emtamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia 

identificada. 

AZUUESCURO Papel, envelope, embalagem, 

plantas de copias fotografica 

jomal e revista. 

Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Para posterior venda via 

GALON 

AZUL/ESCURO Papelao reciclavel Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Para posterior venda via 

GALON 

AZUL/PRETO Pilha usada Area especifica para 

reciclagem localizada no 

Galpao da Tupy 

Para posterior venda via 

GALON 

Pneu de equipamento auxiliar 

(caminhao de apoio em geral. 

dnibus, patrol e pa 

carregadeira). 

Galpao da Tupy area 

externa 

Em baia ja identificada 

PRETO Residuo oleoso (filtros de oleo, 

mangueiras, embalagem de 

fluido de freio, po serragem, 

trapos, estopas, borracha, 

metais, papel, plastico. EPI, 

bota, madeira e qualquer tipo 

desses residuos contaminados 

com oleo e graxa). 

Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar e dipor em 

baia ja identificada 

V E R D E Liso organico (resto de 

alimento, aparas de came, 

cascas de frutas, cascas de 

verduras) 

VIVEIRO Todo lixo organico devera 

ser triturado no restaurante 

do Boqueirao, pesado e 

enviado ao Viveiro para 

compostagem. 

VERMELHO Residuo inerte (copos 
descartaveis, garrafas plasticas, 
lonas plasticas e sacos) 

Area especifica para 
reciclagem localizada no 
galpao da Tupy 

Para posterior venda via 
GALON 
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COROPCIONAL 

DO COLETOR 
TIPOS DE RESIDUOS DISPOSICAO FINAL 

conclusao 

OBSERVAQAO 

CAQUI Residuos ambulatorial 

(curativos, aigodao 

esparadrapo seringa e agulha) 

Galpao de residuos 

perigosos 

Entamborar em tambor de 

200 Lts e dispor na baia ja 

identificada 

Residuo vegetal (lixo verde, 

folhas, galhos, poda de arvores 

e corte de grama). 

Area da Odebrecht para 

recuperacao de areas 

degradadas (os residuos 

que nao sao vegetal 

devem ser retirados e 

destinados a sua 

respectiva destinacao 

conforme este 

procedimento) 

Resto de construcao civil 

(entulhos de obra, resto de 

demolicao e residuos de 

concreto) 

Aterro industrial As latas de tintas. cola, 

solvente e demais 

embalagens perigosas 

devem ser separadas e 

destinadas ao Galpao de 

Residuos perigosos. 

Residuo de minerio Deposito de esteril ou bota 

fora 

Aterro industrial/sanitario 

AMARELO Lixo comum (papel higienico. 

bombom, carbono, fax, 

marmitas e tampa de 

marmitas) 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

AZUL/CLARO Abrasivos (rebolos e pasta de 

aluminio) 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

CINZA Metais nobres (bronze, cobre, 

zinco e Aluminio) 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

MARRON Sucata metalica nao 

contaminada (pecas, arames, 

chapas e sucatas em geral) 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

Tambor metalico e de plastico 

usados (tambores em geral 

nao contaminados e em boas 

condicoes de uso) 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

PRETO/LARANJA Toner de impressora Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

PRETO/LARANJA Toner de fotocopiadora (xerox) Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

para posterior venda via 

GALON 

PRETO/LARANJA Cartucho de impressora HP. 

EPSON, etc. 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Esterco da E. T. E (lodo seco) VTVEIRO Area da composteira 

Residuo de fossa septica e ex. 

de gordura 

E T E - P O R T O 

Isopor Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

Embalagem de produtos 

quimicos (bombonas e baldes 

plasticos) 

Area especifica interna 

localizada no Galpao da 

Tupy 

Em baia ja identificada 

FONTE: CVRD (2001). (1) Ger§ncia de Logistica de Suprimentos e Importacao (GALON) 
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F L U X O G R A M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • • • 1 

M O N I T O R A M E N T O HJDRICO 
1 
1 M O N I T O R A M E N T O DO A R 

Costeiras 

Vazante 

Enchente 

Mare 

Treimestral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Potavel Subterraneos Residuarias 

Sao Luf8 

E.F.C 

Sao Luis 

Bebedouros 

Mensal 

E .F.C 

Pocos 

Des. Po 90s 

M snsal 

SSo Luis 

Trimestral 

Efluentes 

SSo Luis 

E.F.C 

S. 

E. 

A.O 

T . E 

Mensal 

Superficiais |Depo»rtarias 

S8o Luis E.F.C 

Montante 

Jusante 

Rios lagoas 

Trimestral Trimestral 

PTS 

AP 

PI 

MR 

ES 

PI PS 

PN AA MR PN GU AA 

Mensal 

AP 

ETA 

PI 

SI 

MB 

MBG 

MR 

ES 

P Z 

ACP 

ACP 

EFC - Estrada de Ferro Carajas AA - Area Administrativa PZ - Perizes 

SAO - Separador Agua/Oleo GU - Patio Gusa SI - Santa Ines 

ETE - Estacao de Tratamento de Esgoto PN - Pier de Navios AQP - Afailandia Pool 

PTS - Poeira Total em Suspensao AP - Acesso Principal AC - Agailandia 

PI - Poeira Inalavel ES - Estaleiro de Solda MBG - Maraba Gusa 

PS - Poeira Sedimentavel P l - Porto de Itaqui MB - Maraba 
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ANEXO ix -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AREAS OPERACIONAIS DA ALUMAR E DO PORTO D E PONTA DA MADEIRA 

A L U M A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AREAS SUB-AREAS DEPARTAMENTOS N° 

FUNCIONARIOS 

Adrninistracao Ger. Operacdes 2 

PlaneiarnentO'ABS 3 

Juridico ~ I 

Controladoria Controladoria 13 

E.H.S Meto Ambiente 6 

Relacoes Publicas 2 

Seguranca do Trabalho 15 

Sistemas/Autom. Automacao Refinaria 3 

Automacao Reducao 4 

Sistemas e Infonrrnacao 13 

Telecornunicacoes 1 

A & Logtstica Gerencia de Materials 1 A & Logtstica 

Compras 23 

Almoxarifado 22 

Seg Patrimonial Ger. Recursos Humanos 

Servico Social 

S 

t 

Ambulatorio Medico 10 

Adffl. Pessoal/F Pagamento 3 

Centro de Treinamento 6 

T O T A L ADMINISTRACAO 137 

Porto Porto Porto 36 

Manut Porto 15 

T O T A L PORTO 51 

Refinaria Gerencia Gerencia de Refinaria 6 

Eng. Processo 12 

laboratorio 45 

Engenharia Control© 

Oualidade/Manutencao 

7 

Eng. & Manutencao Porto 2 

Eng. EtetyForca-Refinaria 7 

Eng. Mecanica- Refinaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Extracao Digestio 47 

Clarificacao 50 

Manut. Digestao/Clarificacao 42 

Recuperacao Predpitacao 44 

Calcinacao 25 

Manut. 

Precipitacao/'Calcinacao 

28 

Manutencao Civil/Turno 1 

UtiHdades Casa de Forca 32 

Tratamento D'agua 5 

Manutencao Utilidades 19 

TOTAL 380 

Oficina Central Oficina Central Oficina Mecanica Central 51 

Servicos E1 erri co s Central I 

Servicos Eletricos - G. 

Tecnico 

3 

TOTAL OF1C3NA CENTRAL 55 

conclusao 

Mestrado em Engenharia de Minos - UFPB 
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ALUMAR (Continuacao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AREAS SUB-AREAS DEPART AMENTOS N° 

FUNCIONARIOS 

Reducao Gerencia Gerencia da Reducao 3 

Admirustracao Reducao 

Tecnologia e Qualidade 3 

Eietrodos Processos Eietrodos 1 

Anodo Verde 18 

Anodo Cozido 53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anodo Chumbado 42 

Manutencao Eietrodos 46 

Sala de Cubas Processo - Sala de Cubas 27 

Partida de Cuba Nova 10 

Sala Cubas Linha I 139 

Sala Cubas Linha 1I 168 

Sala Cubas Linha H I 120 

Revestimento de Cubas 55 

Manut. & Servicos Manutencao Sala de Cubas 26 

Manutencao Pontes Roiantes 42 

Manutencao Distribuicao 

Alumina 

22 

Manutencao Preditiva 8 

A! i mentadores Sala de Cubas 9 

Sistema Distribuicao Alumina 25 

Distribuicao Alumina 1612 13 

Distribuicao Alumina 1622 12 

Distribuicao Alumina 1632 12 

Compressores/Banho 22 

Eng. Manutencao Servicos 6 

Manutencao Compressores e 

Banhos 

9 

CVT Movimentacao de Cargas 13 

Cent. Veiculo 

Industrial/Operacao 

184 

Cent. Veiculo 

Industrial/Manutencao 

26 

Lingotamento Lingotamento 121 

Expedicao 3 

Manutencao Lingotamento 25 

Forca Manutencao Sistema Forca 8 

TOTAL REDUCAO 1272 

T O T A L DE FUNCIONARIOS 1895 

FONTE: ALUMAR (2001) 

Mestrado em Engenharia de Minos - UFPB 
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CVRD 

AREAS SUB-AREAS N° Total de Funcionarios 

Operacao Administraeao 7 
Portuaria Manutencao 211 

Embarque 60 

Descarga 132 

TOTAL OP. PORTUARIA 410 
Meto Ambiente Sistemas 4 

Consultoria e Monitoramento 20 

TOTAL MEIO AMBIENTE 24 

Apoto (GASEN) ETE/ETA/ETEF 7 

Jardinagem e Paisagismo 30 

M. Civil 35 

TOTAL APOIO (GASEN) 72 

Operacao 
(GUSA/SOJA) 

Operacao 26 

RH RH 1 

TOTAL (GUSA/SOJA) e RH 27 

Comunicacao e Mar Comunicac§o & Marketing 1 

TOTAL DE FUNCIONARIOS 534 

FONTE: CPPM (CVRD, 2001) 
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