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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante do cenario atual dos Residues Solidos, leis dispersas foram criadas em 

varies pontes do pais, conferindo tratamento isolado e por vezes ineficaz para 

a resolugao dos problemas enfrentados com a destinagao inadequada dos 

residuos solidos. Somente com a promulgacao da Politica Nacional de 

Residuos Solidos (PNRS), Lei Federal n°12.305, de 02 de agosto de 2010 e de 

seu Decreto Regulamentador (Decreto Federal n°7.404, de 23 de dezembro de 

2010) surgiu urn marco regulatorio amplo para todo o territorio nacional, 

fomentando a participacao dos catadores de materiais reciclaveis nos sistemas 

de gestao de residuos solidos como forma de inclusao social e economica. No 

municipio de Campina Grande-PB existem a Cooperativa de Trabalhadores de 

Materiais Reciclaveis (COTRAMARE) e a Cooperativa de Catadores (as) de 

Materiais Reciclaveis de Campina Grande (CATAMAIS) que sao organ izagoes 

formalizadas, alem dos catadores de materiais reciclaveis informais, que atuam 

de porta em porta em busca de materiais reciclaveis para comercializacao. 

Com a analise da viabilidade do potencial socioeconomico de inclusao de 

catadores de materiais reciclaveis em cooperativas a partir da geracao dos 

Residuos Solidos Urbanos no Municipio de Campina Grande - PB, este estudo 

buscou obter informagao de urn maior numero de individuos, visando divulgar a 

importancia da inclusao dos catadores em Cooperativas e/ou Assoc ia tes a 

partir do potencial socioeconomico da reciclagem dos residuos solidos urbanos 

no municipio. A partir da utilizagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software "Verdes®", verificou-se a 

capacidade de sustentacao das cooperativas de catadores de material 

reciclavel. Dessa forma estima-se que essa pesquisa venha proporcionar uma 

melhor observagao da realidade dos catadores do municipio de Campina 

Grande - PB, oferecendo contribuigoes para que novas pesquisas sejam 

elaboradas posteriormente e projetos sejam consolidados em favor da melhoria 

das atuais e futuras cooperativas e/ou associagoes de Catadores de Materiais 

Reciclaveis, pois mostra numeros socioeconomicos reais da vida dos catadores 

e da capacidade economica existente no municipio advindo dos residuos 

solidos gerados pela populagao. Conclui-se que a reciclagem de residuos 

solidos sob o ponto de vista ambiental e incontestavel, diante do fato de que 

toda a produgao dos bens gerados em todos os paises, mais cedo ou mais 

tarde acabara despejada no meio ambiente, a menos que seja reciclada. A sua 

viabilidade tecnica, de urn modo geral, pode ser considerada assegurada, em 

face dos avangos tecnologicos do processamento de materiais nas ultimas 

decadas. A sua viabilidade economica, por outro lado, so se evidencia 

plenamente ao se considerarem os custos decorrentes da nao reciclagem dos 

residuos e que projetos podem ser desenvolvidos, construidos e executados de 

forma a criar mudangas nas organizagoes das comunidades de catadores, 

permitindo sua inclusao no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Residuos Solidos, Catadores, Cooperativas. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

in the face of the current scenario of Solid Residues, some laws were created in 

various parts of the country, giving isolated treatment and sometimes ineffective 

to solve problems concerning inadequate destination of solid waste. Only with 

the promulgation of the National Politic of Solid Residues (PNRS), Federal Law 

No. 12,305, dated 02 August 2010 and its Decree Regulator (Federal Decree 

No. 7404 of December 23, 2010) appeared an important regulatory mark in the 

entire national territory, encouraging the participation of pickers of recyclable 

materials in the systems of solid waste management as a means of social and 

economic inclusion. In the city of Campina Grande-PB exists the Workers 

Cooperative of Recyclable Materials (COTRAMARE) and the Cooperative of 

Scavengers of Recyclable Materials of Campina Grande (CATAMAIS) 

organizations that are formalized, without informal scavengers of recyclable 

materials, which act door to door in search of recyclable materials for marketing. 

With the analysis of the potential viability of socioeconomic inclusion of 

recyclable material scavengers in cooperatives from the generation of Urban 

Solid Residues in the municipality of Campina Grande - PB, this study sought to 

obtain information from a greater number of individuals, aiming to disseminate 

the importance of inclusion of solid residues scavengers in Cooperatives and / 

or Associations from the socioeconomic potential of recycling of municipal solid 

residues in the municipality. From the use of the software "VERDES®", it was 

tested the support ability of cooperatives recyclable material scavengers. Thus, 

it is estimated that this research will provide a better observation of the reality of 

solid residues scavengers in Campina Grande - PB, offering contributions for 

new research to be done afterward and projects consolidated in favor of 

improvement of current and future cooperatives and/or associations of 

Recyclable Materials Scavengers, it shows real socioeconomic numbers of life 

of solid residues scavengers and economic capacity existing in the municipality 

from solid residues generated by the population. We conclude that the recycling 

of solid waste, from the point of view of environment, is indisputable, in face of 

the fact that all production of goods produced in all countries sooner or later end 

up being thrown in the environment, unless to be recycled. Its technical 

viability, in general, can be considered ensured in face of advanced 

technological processing of materials in recent decades. Its economic viability, 

on the other hand, only becomes evident when considering the full costs of not 

recycling residues and projects that can be developed, constructed and 

executed to create changes in organizations of community of solid residues 

scavengers, allowing their inclusion in labor market. 

Keywords: Solid Residues, Scavengers, Cooperatives. 
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1. INTRODUCAQ 

A destinagao dos residuos solidos urbanos e um problema constante em 

quase todos os municipios, estando mais evidente nas grandes cidades, que se 

defronta com a escassez de recursos para investimento na coleta, no 

processamento e disposigao final. 

Segundo Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2010, o 

quadro que indica a destinagao final dos residuos solidos no pais, apresentou uma 

mudanga significativa nos uitimos 20 anos, porem os vazadouros a ceu aberto, 

conhecidos como "lixoes", ainda sao a alternativa para a disposigao final dos 

residuos solidos, em 5 1 % dos municipios brasileiros. A gestao de residuos solidos 

apresenta assim, indicadores que revelam um baixo desempenho dos servigos de 

coleta e principalmente da disposigao final do residuo urbano. 

Diante desse cenario, geraram-se leis dispersas em varios pontos do pais, 

conferindo tratamento isolado e por vezes ineficaz, para a resolugao dos problemas 

enfrentados com a destinagao inadequada dos residuos solidos. Somente com a 

promulgagao da Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS), Lei Federal 

n°12.305, de 02 de agosto de 2010 e de seu Decreto Regulamentador (Decreto 

Federal n°7.404, de 23 de dezembro de 2010) surgiu um marco regulatorio amplo 

para todo o territorio nacional, fomentando a participagao dos catadores de materiais 

reciclaveis nos sistemas de gestao de residuos solidos, como forma de inclusao 

social e economica. 

Os principals mecanismos de operacionalidade da PNRS, tanto da coleta 

seletiva como da logistica re versa, priorizam a participagao e a atuagao estrategica e 

incisiva dos catadores de residuos e suas cooperativas. 

Os catadores ja resguardados pela Classificagao Brasileira de Ocupagoes 

(CBO) do Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE) que desde 2002, reconheceu a 

profissao do catador de material reciclavel, passaram a reunir condigoes de se 

tornarem trabalhadores formais. Esse grupo de profissionais consta daqueles que 

catam, selecionam e vendem materiais reciclaveis, tais como: papel, papelao e 

vidro, bem como materiais ferrosos e nao ferrosos e outros materiais passiveis de 

reaproveitamento. Contudo, observa-se que os catadores de materiais reciclaveis 

desempenham suas atividades em condicoes precarias, sofrem preconceitos e 
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possuem pouco reconhecimento do paps! que representam, para a economia e o 

meio ambiente. 

0 trabaiho em grupo organizado favorece de forma significativa, na 

construcao da identidade dos catadores de materiais reciclaveis, como uma 

categoria profissional, garantindo melhor qualidade de vida e fortalecimento da 

autoestima. No entender de Gongalves (2005), as cooperativas e assoc ia tes 

surgem como alternativas de insercio dos exclui'dos no mundo do trabaiho, tendo 

em vista a geracao de emprego e renda. 

No municipio de Campina Grande - PB existem a Cooperativa de 

Trabalhadores de Materiais Reciclaveis (COTRAMARE) e a Cooperativa de 

Catadores (as) de Materiais Reciclaveis de Campina Grande (CATAMAIS) que sao 

organizacoes formalizadas, alem dos catadores de materiais reciclaveis informais, 

que atuam de porta em porta em busca de materiais reciclaveis para 

comercializagao. 

A organizagao desses catadores de materiais reciclaveis em cooperativas 

e/ou assoc ia tes , se configura em uma alternativa de fortalecimento desses 

profissionais em busca de melhoria de condigoes de trabaiho, com estruturas fisicas 

mais adequadas e oportunidades de ganhos economicos, sociais, ambientais e de 

saude publica. 

Este estudo foi realizado com as cooperativas COTRAMARE E CATAMAIS e 

os catadores nao cooperados advindos do lixao, a partir da necessidade de se obter 

informagao de um maior numero de indivi'duos, no processo de reciclagem dos 

residuos solidos, visando divulgar a importancia da inclusao dos catadores em 

Cooperativas e/ou Associagoes a partir do potencial socioeconomico da reciclagem 

no municipio de Campina Grande - PB. 

A partir da utilizagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software "Verdes®" que tern por finalidade dar um 

direcionamento ou uma aproximagao do valor real da viabilidade economica da 

reciclagem, verificou-se a capacidade de sustentacao das cooperativas de catadores 

de material reciclavel. 

Dessa forma estima-se que essa pesquisa venha proporcionar uma melhor 

observagao da realidade dos catadores do municipio de Campina Grande - PB, 

oferecendo contribuigoes para que novas pesquisas sejam elaboradas 

posteriormente e projetos sejam consolidados em favor da melhoria das atuais e 

futuras cooperativas e/ou associagoes de Catadores de Materiais Reciclaveis, pois 
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mostra numeros socioeconomicos reais da vida dos catadores e da capacidade 

economica existente no municipio advindo dos resfduos solidos gerados pela 

populacao. 

Informacoes que podem aprimorar as pesquisas e os projetos 

socioambientais, tendo sua principal importancia, a quantidade de dados coletados, 

dando subsidios a todos aqueles interessados em cotaborar para a melhoria da 

qualidade de vida dos catadores, o fortalecimento das cooperativas e 

recuperacao/manutencao do meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar o potencial socioeconomico de inclusao de catadores de materiais 

reciclaveis em cooperativas a partir da geracao dos Residuos Solidos Urbanos no 

Municipio de Campina Grande - PB. 

2.2. Objetivos especificos 

> Realizar estudos de viabilidade economica a partir da composicao 

gravimetrica e volumetrica dos Residuos Solidos Urbanos (RSU) realizada em 2011 

na cidade de Campina Grande - PB, a partir da utilizacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software Viabilidade 

Economica da Reciclagem de Residuos Solidos - VERDES® v. 1.6-2007; 

> Tracar um perfil socioeconomico e fazer anaiise comparativa dos catadores 

cooperados da COTRAMARE e da CATAMAIS e os catadores que atuavam no lixao 

do municipio de Campina Grande - PB; 

> Oferecer elementos que possam auxiliar na elaboracao do Piano de 

Gerenciamento Integrado dos Residuos Solidos Municipal. 
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3. FUNDAMENTACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TEORICA 

3.1. Panorama da Situacao dos Residuos Sol idos 

Os residues solidos se constituem em uma preocupagao ambiental mundial, 

especialmente em grandes centres urbanos de passes subdesemvolvidos. Muito se 

conhece sobre as repercussoes da disposigao desses residuos a ceu aberto, sobre 

a saude humana, e das praticas sanitarias da populagao em relagao aos residuos. 

Sabe-se que a geracao de residuos solidos e proporcional ao crescimento 

populacional, e culmina por uma maior demanda de servigos de coleta publica, pois 

esses residuos, se nao forem coletados e tratados adequadamente, provocam 

efeitos diretos e indiretos na saiide publica e no meio ambiente. 

Os residuos solidos tornam-se um problema quando acumulados no ambiente 

e sao capazes de provocar incomodos, como mal-cheiro ou poluicao visual, bem 

como de indicativo na transmissao de doencas, passando a ser foco na solucao do 

problema quando se desloca da esfera individual para uma questao coletiva e/ou 

institucional. 

Entende-se que a discussao sobre as possiveis solucoes para o problema 

dos residuos, requer foruns mais amplos de debate com a populagao, que 

ultrapassem os limites de gabinetes governamentais e se aproximem cada vez mais 

da realidade local. 

Existe uma tecnica ambientalmente segura para dispor os residuos, 

denominada aterro sanitario. Esta tecnica surgiu na decada de 1930 e vem se 

aperfeigoando com o tempo. 

O aterro sanitario pode ser entendido como a disposigao final de residuos 

solidos no solo, fundamentado em principios de engenharia e normas operacionais 

especificas, com o objetivo de confinar o residuo no menor espaco e volume 

possiveis, isolando-o de modo seguro para nao gerar danos ambientais e para a 

saude publica. Os residuos dispostos em aterros estao isolados do meio ambiente 

externo por meio da impermeabilizagao do solo, da cobertura das camadas de 

residuo e da drenagem de gases e lixiviado 

As diretrizes da Agenda 21 Brasileira indicam como estrategias para o 

gerenciamento adequado dos residuos: a minimizagao da produgao de residuos; a 

maximizagao de praticas de reutilizagao e reciclagem ambientalmente corretas; a 
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promocao de sistemas de tratamento e disposigao de residuos compativeis com a 

preservagao ambiental; a extensao de cobertura dos servigos de coleta e destino 

final, 

Atualmente com a aprovacao da Politics Nacional de Residuos Solidos - Lei 

n° 12.305/10, os aterros sanitarios deverao ser maioria no pais e disporao nao 

residuos e sim rejeitos que e a parte dos residuos onde nao exista mais nenhuma 

forma possivel de reaproveitamento, determinando como todo o circuito dos 

residuos solidos deve ser trabalhado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. A Geragao dos Residuos Solidos e sua Problematica 

O Brasil se defronta com dados preocupantes em relagao a geragao de 

residuos solidos urbanos. As mudangas nos padroes de produgao e consumo, o 

desenvolvimento industrial e os servigos tecnologicos tern provocado alteragoes na 

composigao e na qualidade de residuos solidos gerados, exigindo que a prestagao 

dos servigos seja intensificada, visando encontrar solugoes integradas para gestao 

destes residuos. 

Segundo Cardoso Filho, (2011), os problemas ambientais urbanos afetam 

aproximadamente 80% da populagao brasileira. Nao obstante ao tema, amplo e 

complexo, a problematica dos residuos solidos adquire dimensao consideravel, em 

fungao da sua gravidade frente as consequencias indesejaveis para a saude, o bem-

estar da populagao e a qualidade do meio ambiente. 

Nas ultimas tres decadas, grande parte dos municipios brasileiros, a exemplo 

do municipio de Campina Grande/PB, apresentaram uma intensa urbanizagao, esta 

decorrente do processo evolutivo industrial e da massificagao populacional, 

provocando com isso, o surgimento de alguns problemas, tanto sociais como 

ambientais. 

A degradacao do meio ambiente urbano surge, na medida em que as cidades 

comegam a receber pessoas oriundas principalmente do interior e de outras 

localidades ou nacionalidades, a procura de trabaiho e melhores condigoes de vida, 

provocando um verdadeiro "inchamento" das cidades, tendo em vista a falta 

moradia, escolas, empregos, saneamento basico, saude, dentre outros, principios 
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fundamentals para a obtencao de uma sadia qualidade de vida, ja que esta esta 

iigada diretamente a qualidade do meio ambiente que vivemos (PEREIRA, 2013). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. A importancia Economica, Social e Ambiental da Reciclagem 

A reciclagem como politica ambiental tern sido observada, em varios pontos 

de vista. Alguns autores destacam sua importancia economica, outros seu 

significado socioambiental. Alem daqueles pesquisadores que trabalham no campo 

da sociologia do meio ambiente, outros estudiosos, tambem tern analisado sobre o 

significado social da atividade e do papel dos agentes nela envolvidos no processo 

de produgao da reciclagem. 

As proprias relacoes de trabaiho, que se estabeleceram no processo de 

catacao e as questoes das cooperativas de catadores, sao temas que tern 

preocupado os cientistas sociais. 

Calderoni (2003) relata que a reciclagem contribui nao so para o 

desenvolvimento economico de forma sustentavel, mas tambem com os fatores que 

tornam a reciclagem uma atividade economicamente viavel, que se volta para a 

protecao ambiental e ao desenvolvimento sustentavel, referindo-se a economia de 

energia, agua e materias-primas bem como da reducao da poluigao do subsolo, do 

solo, da agua e do ar, concorrendo para a promocao de um desenvolvimento 

socioeconomico, onde os ganhos se revertem para a sociedade como um todo. 

Um fator importante de destaque esta na reciclagem, enquanto mecanismo 

capaz de poupar energia eletrica. Apesar de defender a adocao da reciclagem pelas 

administragoes municipals, onde Calderoni (2003) demonstra preocupagao com o 

sistema atualmente adotado, em seu ponto de vista, os rendimentos gerados, nao 

sao distribuidos de forma a garantir renda para aqueles que mais se esforgam na 

sua realizagao. 

Com o aumento da oferta, mais uma vez as impiedosas leis do mercado se 

impoem. Enquanto a industria da reciclagem aumenta os seus ganhos, os pregos de 

compra dos materiais caem e os catadores continuam cada vez mais pobres. 

A industria obtem a maior parte dos ganhos, 66% do total, 1 1 % ficam com o 

municipio, 10% com os sucateiros e os 13% restantes distribuidos entre o grande 

numero de catadores, que desenvolvem esta atividade como uma alternativa a 

marginaiidade. 
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De acordo com o Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Santa 

Catarina - (2011), com o surgimento da reciclagem, varios tipos de produtos 

passaram a serem reciclados, criando desta forma novas atividades, que atualmente 

geram um faturamento de cerca de 1,2 bilhoes de dolares anuais no Brasil, e que 

podera chegar a 5,8 bilhoes nos proximos anos. A partir disto, presume-se um 

mercado bastante promissor e ainda pouco explorado. 

Segundo o CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem (2011), ja 

sao cerca de 500 mil a 01 milhao os catadores de papeis, metais, plasticos e vidros. 

O numero e de tal ordem que levou o Ministerio do Trabaiho a reconhecer o 

catador na nova Classificacao Brasileira de Ocupacoes, no ano de 2002. Esse 

cenario pode ser observado a qualquer momento, em especial nas areas urbanas, 

onde as carrocinhas dos catadores de rua se multiplicam. 

Quando Cunha, (1995), considera que, os atuais catadores dos lixoes e os de 

rua precisam ser estimulados a se organizarem em cooperativas, a fim de que sejam 

resgatados da marginalidade social a que estao relegados, e que seu trabaiho deve 

ser reconhecido como atividade profissionai e integrado aos servigos de limpeza, 

principalmente nos programas de coleta seletiva, percebemos que sua preocupacao 

vai alem do crescimento economico obtido com a reciclagem. 

Para Conceicao (2003), os catadores incluidos aqueles organizados em 

cooperativas, continuam exercendo uma atividade subumana e degradante, onde ao 

investigar um grupo de cooperativas de catadores de material reciclavel em Sao 

Paulo, verificou que existe uma enorme distancia entre, os principios do 

cooperativismo e as reais condicoes de funcionamento das referidas cooperativas. 

Tavares, (2004) considera que, trabaiho em cooperativa pode ser um brutal 

mecanismo de intensificacao da exploracao do trabaiho, onde o carater de 

legalidade que se atribui a essa forma de exploracao, pode ser gerador de uma 

explosiva difusao do modelo "cooperativista", pelas condicoes em que o trabaiho 

pode ser ofertado a um empreendimento, que nasce subvencionado pelo Estado e 

por capitalistas, nao pode pretender funcionar como uma cooperativa genuina, 

capaz de superar a divisao social do trabaiho. 

A pratica da catacao adquiriu um novo status em um pat's que gera residuo 

em massa, onde e alto o indice de desemprego e que assumiu, pelo menos no 

discurso, a ideia do desenvolvimento sustentavel. 
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3.4. A Organizacao e Profissionalizacao dos Catadores de Material Reciciavei 

A categoria dos catadores foi reconhecida, atraves da portaria n° 397 de 09 

de outubro de 2002, na Classificacao Brasileira de Ocupacao (CBO) do Ministerio do 

Trabaiho e Emprego (MTE), sob o codigo 5192 - 05 - Catadores de Materiais 

Reciclaveis. 

Sua Descrigao diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Catadores sao aqueles que: catam, selecionam e vendem materiais 

reciclaveis como papel, papelao e vidro, bem como materiais ferrosos e nao 

ferrosos e outros materiais reaproveitaveis (BRASIL, 2002). 

Condicdes gerais de exercicio: 

O trabaiho e exercido por profissionais que se organizam de forma 

autonoma ou em cooperativas. Trabalham para venda de materiais a 

empresas ou cooperativas de reciclagem. O trabaiho e exercido a ceu 

aberto, em horarios variados. O trabalhador e exposto a variacoes 

climaticas, a riscos de acidente na manipulacao do material, a acidentes de 

transito e. muitas vezes, a violencia urbana. Nas cooperativas surgem 

especial izacSes do trabaiho que tendem a aumentar o numero de postos, 

como os de separador, triador e enfardador de sucatas (BRASIL, 2002a). 

Formacao e experiencia: 

O acesso ao trabaiho e iivre, sem exigencia de escolaridade ou formacao 

profissional. As cooperativas de trabalhadores ministram varios tipos de 

treinamento a seus cooperados, tais como cursos de seguranca no trabaiho. 

meio ambiente, dentre outros (BRASIL, 2002a). 

A formacao de cooperativas de reciclagem de residuos solidos vem sendo 

estimulada por orgaos governamentais, amparados por projetos de assistencia 

social das instituigoes religiosas, setor privado, ONG's, entre outros, com o objetivo 

de gerar renda aos catadores, pessoas excluidas do mercado formal de trabaiho. 

No entanto, os "empresarios" destas cooperativas, vivem um paradoxo da 

modernidade, visto que sendo cooperativados, sao ou deveriam ser seus proprios 

patroes, mas ao mesmo tempo encontra-se em um ambiente de precariedade das 

relagoes e condigoes do trabaiho, explorados pela propria cooperativa, que os 

coloca a servigo de outrem. 
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Em Dezembro de 2010 foi instituida a Lei n°7.405, que trata da inclusao soda! 

e economica dos catadores de materia! reciclavel, atraves do Programa Pro-Catador 

que tern por objetivo promover e integrar acoes voltadas aos catadores de materiais 

reutilizaveis e reciclaveis tais como: 

I - capacitacao, formacao e assessoria tecnica; 

II - incubagao de cooperativas e de empreendimentos sociais solidarios que 

atuem na reciclagem; 

III - pesquisas e estudos para subsidiar acoes que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

SV - aquisicao de equipamentos, maquinas e veiculos voltados para a coleta 

seletiva, reutilizagao, beneficiamento, tratamento e reciclagem pelas cooperativas e 

associagoes de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis; 

V - implantacao e adaptagao de infraestrutura fisica de cooperativas e 

associagoes de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis; 

VI - organizagao e apoio a redes de comercializagao e cadeias produtivas 

integradas por cooperativas e associagoes de catadores de materiais reutilizaveis e 

reciclaveis; 

VII - fortalecimento da participagao do catador de materiais reutilizaveis e 

reciclaveis nas cadeias de reciclagem; 

VIII - desenvolvimento de novas tecnologias voltadas a agregagao de valor ao 

trabaiho de coleta de materiais reutilizaveis e reciclaveis; e 

IX - abertura e manutencao de linhas de credito especiais para apoiar projetos 

voltados a institucionalizagao e fortalecimento de cooperativas e associagoes de 

catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis. 

Dispondo ainda sobre a participagao dos catadores e cooperativas nas 

atividades desenvolvidas pelo Programa bem com da execugao das agoes, onde os 

orgaos do Governo Federal envolvidos poderao firmar convenios, contratos de 

repasse, acordos de cooperagao, termos de parceria e ajustes com orgaos ou 

entidades da administragao publica federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, consorcios publicos, cooperativas e associagoes de catadores de 

materiais reutilizaveis e reciclaveis e entidades sem fins lucrativos que atuem na 

incubagao, capacitagao, assistencia tecnica e no desenvolvimento de redes de 

comercializagao, de cooperativas ou de outras formas de associagao de catadores 
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de materiais reutilizaveis e reciclaveis, ou na sua inclusao social e economica 

(BRASIL, 2010b). 

Outras leis que tratam do meio ambiente serao dispostas no item a seguir, 

onde se mostrara os pontos relacionados a direitos e deveres sobre a preservacao 

do meio ambiente, recursos hfdricos, crimes ambientais, residuos solidos e 

catadores entre outros. 

3.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Legislacao Pertinent© 

O Brasil possui um farto acervo ambiental de Leis, Decretos, Decretos-Leis, 

Instrucoes Normativas, Normas Reguladoras, Portarias e Resolugoes a fim de 

orientar Estados e Municipios no trato com o meio ambiente. 

A Constituicao Federal Brasileira em seu capitulo VI - Do Meio Ambiente, Art. 

225, estabelece que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos tern o direito ao meio ambiente ecoiogicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder publico e a coietividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as 

presentes e futuras geracoes (BRASIL, 1988c) 

Ainda de acordo com Constituicao Federal em seus Art. 23, Inciso VI, e Art. 

30, Inciso II, os municipios tern a competencia para proteger o meio ambiente e 

combater a poluicao em qualquer de suas formas e suplementar a legislacao federal 

e a estadual no que couber (BRASIL, 1988c). 

O Brasil conta com a Politica Nacional do Meio Ambiente - Lei n° 6.938/81 

que institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formacao e aplicacao, e da outras providencias. Essa e a mais relevante norma 

ambiental depois da Constituicao Federal de 1988, pela qual foi recepcionada, visto 

que tracou toda a sistematica das poiiticas piiblicas brasileiras para o meio 

ambiente. 

A Politica Nacional do Meio Ambiente tern por objetivo a preservacao, 

melhoria e recuperacao da qualidade ambiental propicia a vida, visando assegurar, 

no pais, condicoes ao desenvolvimento socioeconomico, aos interesses da 

seguranca nacional e a protecao da dignidade da vida humana. 

Dessa maneira, o objetivo geral da Politica Nacional do Meio Ambiente esta 

dividido em preservacao, melhoramento e recuperacao do meio ambiente. Preservar 

e procurar manter o estado natural dos recursos naturais impedindo a intervencao 
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dos seres humanos. Signiftca perenizar, perpetuar, deixar intocados os recursos 

ambientais. 

Melhorar e fazer com que a qualidade ambiental se torne progressivamente 

melhor por meio da intervengao humana, realizando o manejo adequado das 

especies animais e vegetais e dos outros recursos ambientais. E a atribuicao ao 

meio ambiente de condicoes melhores do que ele apresenta. 

Esta lei visa entre outras coisas a compatibilizagao do desenvolvimento 

socioeconomico com a preservacao da qualidade do meio ambiente e do equilibrio 

ecologico, bem como a preservacao e restauracao dos recursos ambientais com 

vistas a utilizacao racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutengao do equilibrio ecologico propicio a vida e da imposicao, ao poluidor e ao 

predador, da obrigagao de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao 

usuario da contribuicao pela utilizacao de recursos ambientais com fins economicos 

(BRASIL, 1981d). 

A Lei n°9.433/97 trata da Politica Nacional de Recursos Hidricos que dispoe 

sobre os objetivos de assegurar a atual e as futuras geragoes, a necessaria 

disponibilidade de agua, em padroes de qualidade adequados aos respectivos usos, 

a utilizacao racional e integrada dos recursos hidricos, com vistas ao 

desenvolvimento sustentavel a sua prevengao e a defesa contra eventos 

hidrol6gicos criticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais (BRASIL, 1997e). 

O Pais conta com a Lei n° 11.445/07 que estabelece as diretrizes nacionais 

para o Saneamento Basico com base em alguns principios, dentre eles o Art. 02, 

inciso III onde cita que deve haver abastecimento de agua, esgotamento sanitario, 

limpeza urbana e manejo dos residuos solidos realizados de formas adequadas a 

saude publica e a protecao do meio ambiente (BRASIL, 2007f). 

Quando se cita a problematica do saneamento basico e dificil nao lembrar a 

Educagao Ambiental que e regida pela Lei n° 9.795/99 e se entende como os 

processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competencias voltadas para a conservacao 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (Art. 01 da Lei n° 9.795/99). 



26 

Em seu Art. 02 propoe que a Educacao Ambiental deve estar presents em 

todos os niveis e modatidades do processo educative, em carater formal e nao 

formal. 

No Art. 11a dimensao ambiental deve constar dos curriculos de formacao de 

professores, em todos os niveis e em todas as disciplinas. E os professores em 

atividade devem receber formacao complementar em suas areas de atuacao, com o 

proposito de atender adequadamente ao cumprimento dos prinefpios e objetivos da 

Politica Nacional de Educacao Ambiental (BRASIL, 1999g). 

Ja a Lei n°9.605/98 dispoe sobre a Lei de Crimes Ambientais nas sancoes 

penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente e da 

outras providencias. No seu Art. 61 , diz que aquele que causar poluicao de qualquer 

natureza em niveis tais que resultem ou possam resultar em danos a saude 

humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruicao significativa 

da biodiversidade e passive! de multa (BRASIL, 1998h). 

Ja no Art. 62, Incisos I, II e III diz que tern a mesma penalidade aquele que 

tornar uma area, urbana ou rural, impropria para ocupacao humana, causar poluicao 

atmosferica que provoque a retirada, ainda que momentanea, dos habitantes das 

areas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto 

respiratorio ou olfativo e causar poluicao hfdrica que torne necessaria a interrupcao 

do abastecimento publico de agua de uma comunidade. 

Nos Incisos V, VI, VII, e VIII do mesmo artigo diz que lancar residuos solidos, 

Kquido, gasosos ou detritos, oleos ou substancias oleosas em desacordo com as 

exigencias estabelecidas em leis ou atos normativos, deixar aquele que tern 

obrigacao, de dar destinagao ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, 

embalagens, residuos ou substancias quando assim determinar a lei ou ato 

normativo, deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 

medidas de precaucao ou contencao em caso de risco ou de dano ambiental grave 

ou irreversivel e provocar pela emissao de efluentes ou carreamento de materiais o 

perecimento de especimes da biodiversidade e passivel de sancoes penais. 

O Art. 67 cita que disseminar doenca, praga ou especies que possam causar 

dano a agricultura, a pecuaria, a biodiversidade, a fauna, a flora ou aos 

ecossistemas tambem sao passiveis de multa. 

A partir do momento em que a Lei sobre crimes ambientais (Lei n° 9. 605 de 

1998) se enquadra na Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) demonstra um 
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alto nivel de aceitacao e importancia para os orgaos ambientais competentes, sendo 

que, esta legislacao foi criada antes da PNRS. Esta adequacao feita na Lei de 

Crimes Ambientais resguarda o grau de relevancia em se retratar uma gestao 

integrada dos residuos solidos esclarecendo as possiveis consequencias da nao 

responsabilizagao pelos danos causados. 

Quando se trata especificamente de residuos solidos nos reportamos a Lei n° 

12.305 da Politica Nacional de Residuos Solidos de 02 de Agosto de 2010 que 

enfatiza a reducao, o reuso e o reaproveitamento. 

A Politica Nacional de Residuos Solidos, que integra a Politica Nacional do 

Meio Ambiente, reune o conjunto de principios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e acoes adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperacao com Estados, Distrito Federal, Municipios ou particulares, com vistas a 

gestao integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos 

solidos. 

A PNRS possui principios gerais do direito ambiental e principios setoriais. 

Sao eles: 

a) a prevencao e a precaucao: por forca do principio da prevencao, sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ja se tern 

base cientifica para prever os danos ambientais decorrentes de determinada 

atividade lesiva ao meio ambiente, deve-se impor ao empreendedor condicionantes 

no licenciamento ambiental, para mitigar ou elidir os prejuizos". Por outro lado, pelo 

principio da precaucao, "se determinado empreendimento puder causar danos 

ambientais, contudo inexiste certeza cientifica quanto aos efetivos danos e a sua 

extensSo, mas a base cientifica razoavel fundada em juizo de probabilidade nao 

remoto da sua potencial ocorrencia, o empreendedor devera ser compelido a adotar 

medidas de precaucao para elidir ou reduzir os riscos ambientais para a populagao", 

b) o poluidor-pagador e o protetor-recebedor: aqui temos principios espelhos, pois 

um e justamente o reverso do outro, e as razoes para que o poluidor pague sao 

coerentes com a protecao daquele que protege a natureza. O principio do poluidor-

pagador "traduz-se na obrigagao do empreendedor de intemalizar as extemalidades 

negativas nos custos da produgSo (como a poluigSo, a erosSo, os danos a fauna e a 

flora etc.), bem como daquele que causa degradagao ambiental de arcar com os 

custos de sua prevengao e/ou reparagao. Isso porque o processo produtivo produz 

prejuizos que, quando afastado esse phncipio, que acabam sendo suportados pelo 

Estado e, consequentemente, pela sociedade, enquanto o lucro e auferido apenas 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pelo agente privado. Para minimizar esse custo imposto a sociedade, impoe-se sua 

intemalizagao, consubstanciada na obrigagao de que o produtor arque com o onus 

da prevengao/reparagao"; 

c) a visao sistemica, na gestao dos residuos solidos, que considere as variaveis 

ambiental, social, cultural, economica, tecnologica e de saude publica; 

d) o desenvolvimento sustentavel: trata-se do desenvolvimento "capaz de satisfazes 

as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das geragoes futuras de 

satisfazer as suas proprias necessidades"; 

e) a ecoeficiencia: de acordo com a PNRS, significa "a compatibilizagao entre o 

fomecimento, a pregos competitivos, de bens e servigos qualificados que satisfagam 

as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redugao do impacto 

ambiental e do consumo de recursos naturals a um nivel, no minimo, equivalente a 

capacidade de sustentagao estimada do planeta"; 

f) a cooperagao entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade: de acordo com a Constituicao Federal (art. 

225, caput), a defesa e a preservacao do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

para as presentes e futuras geragoes e dever do Poder Publico e da coletividade; 

g) a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: trata-se de 

desdobramento do principio da cooperacao; 

h) o reconhecimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel como um bem 

economico e de valor social, gerador de trabaiho e renda e promotor de cidadania; 

i) o respeito as diversidades locais e regionais; 

j) o direito da sociedade a informacao e ao controle social: sao corolarios dos 

principios da informacao e da participagao. Pelo principio da informacao, "quando a 

agio administrativa envolve problemas relacionados ao ambiente natural, alem de 

publicos, deverao os atos praticados e a propria situagao que gerou a tomada de 

decisao ser informados a sociedade, possibilitando, por parte desta, agoes 

tendentes a sua protegao". Por usa vez, o principio da participacao, "indissociavel da 

informagao e da cooperagao, diz respeito ao cumprimento, pela coletividade, da 

fungao ambiental privada, ou seja, da obrigagao, imposta constitucionalmente a toda 

a coletividade, de cuidar do meio ambiente"; 

k) a razoabilidade e a proporcionalidade: esses principios constitucionais implicitos 

se aplicam de forma plena no direito ambiental, e especialmente na PNRS. 

A Politica Nacional de Residuos Solidos tern os seguintes objetivos: 
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a) protegao da saude publica e da qualidade ambiental; 

b) nao geracao, redugao, reutilizacao, reciclagem e tratamento dos residuos solidos, 

bem como disposigao final ambientalmente adequada dos rejeifos; 

c) estimulo a adogao de pad roes sustentaveis de produgao e consumo de bens e 

servigos; 

d) adogao, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

e) redugao do volume e da periculosidade dos residuos perigosos; 

f) incentivo a industria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de materias-

primas e insumos derivados de materiais reciclaveis e reciclados; 

g) gestao integrada de residuos solidos; 

h) articulagao entre as diferentes esferas do poder publico, e destas com o setor 

empresarial, com vistas a cooperagao tecnica e financeira para a gestao integrada 

de residuos solidos; 

i) capacitagao tecnica continuada na area de residuos solidos; 

j) regularidade, continuidade, funcionalidade e universalizagao da prestagao dos 

servigos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, com adogao 

de mecanismos gerenciais e economicos que assegurem a recuperacao dos custos 

dos servigos prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, observada a Lei n° 11.445, de 2007; 

k) prioridade, nas aquisigoes e contratagoes governamentais, para: produtos 

reciclados e reciclaveis; bens, servigos e obras que considerem criterios compativeis 

com padroes de consumo social e ambientalmente sustentaveis; 

I) integracao dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis nas acoes que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

m) estimulo a implementagao da avaliagao do ciclo de vida do produto; 

n) incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestao ambiental e empresarial 

voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos 

residuos solidos, incluidos a recuperacao e o aproveitamento energetico; 

o) estimulo a rotulagem ambiental e ao consumo sustentavel. 

Alem dos principios e objetivos ja citados, a PNRS possui os seguintes 

instrumentos, que sao ferramentas para que se possa efetivar a politica nacional: 

a) os pianos de residuos solidos; 

b) os inventarios e o sistema declaratorio anual de residuos solidos; 
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c) a coleta seletiva, os sistemas de logistics reversa e outras ferramentas 

relacionadas a implementacao da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos; 

d) o incentivo a criagao e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 

de associacao de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis: 

e) o monitoramento e a fiscalizagao ambiental, sanitaria e agropecuaria; 

f) a cooperagao tecnica e financeira entre os setores publico e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, metodos, processos e 

tecnologias de gestao, reciclagem, reutilizagao, tratamento de residuos e disposigao 

final ambientalmente adequada de rejeitos; 

g) a pesquisa cientifica e tecnologica; 

h) a educacao ambiental; 

i) os incentivos fiscais, fmanceiros e crediticios; 

j) o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico; 

k) o Sistema Nacional de Informagoes sobre a Gestao dos Residuos Solidos (Sinir); 

I) o Sistema Nacional de Informagoes em Saneamento Basico (Sinisa); 

m) os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saude; 

n) os orgaos colegiados municipals destinados ao controle social dos servigos de 

residuos solidos urbanos; 

o) o Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos; 

p) os acordos setoriais; 

q) no que couberem, os instrumentos da Politica Nacional de Meio Ambiente, entre 

eles: os pad roes de qualidade ambiental; o Cadastro Tecnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; o Cadastro 

Tecnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; a avaliagao de 

impactos ambientais; o Sistema Nacional de Informagao sobre Meio Ambiente 

(Sinima); o licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

r) os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 

s) o incentivo a adogao de consorcios ou de outras formas de cooperagao entre os 

entes federados, com vistas a elevagao das escalas de aproveitamento e a redugao 

dos custos envolvidos. 
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Como diretriz da PNRS, tem-se que, na gestao e gerenciamento de residuos 

solidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: nao geracao, redugao, 

reutilizagao, reciclagem, tratamento dos residuos solidos e disposigao final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Para se atingir os objetivos da politica nacional, poderao ser utilizadas 

tecnologias visando a recuperagao energetica dos residuos solidos urbanos, desde 

que tenha sido comprovada sua viabilidade tecnica e ambiental e com a implantagao 

de programa de monitoramento de emissao de gases toxicos aprovado pelo orgao 

ambiental. 

A Lei da PNRS ainda instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 

abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos servigos publicos de limpeza urbana e de manejo de 

residuos solidos, dando efetividade ao principio da cooperagao. A responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tern por objetivo: 

a) compatibilizar interesses entre os agentes economicos e sociais e os processos 

de gestao empresarial e mercadologica com os de gestao ambiental, desenvolvendo 

estrategias sustentaveis; 

b) promover o aproveitamento de residuos solidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

c) reduzir a geragao de residuos solidos, o desperdicio de materiais, a poluigao e os 

danos ambientais; 

d) incentivar a utilizacao de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de 

maior sustentabilidade; 

e) estimular o desenvolvimento de mercado, a produgao e o consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados e reciclaveis; 

f) propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiencia e sustentabilidade; 

g) incentivar as boas praticas de responsabilidade socioambiental. 

De acordo com o art. 32 da PNRS, embalagens devem ser fabricadas com 

materiais que propiciem a reutilizagao ou a reciclagem, e o responsavel pelo 

atendimento dessa determinagao e todo aquele que: manufatura embalagens ou 

fornece materiais para a fabricagao de embalagens; coloca em circulagao 

embalagens, materiais para a fabricagao de embalagens ou produtos embalados, 

em qualquer fase da cadeia de comercio. 
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Pelo art. 33 da nova legislacao, sao obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtos apos o uso pelo 

consumidor, de forma independente do servico publico de limpeza urbana e de 

manejo dos residuos solidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: agrotoxicos, seus residuos e embalagens, assim como outros 

produtos cuja embalagem, apos o uso, constitua residuo perigoso, observadas as 

regras de gerenciamento de residuos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos orgaos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas tecnicas; pilhas e baterias; pneus; oleos lubrificantes, seus residuos e 

embalagens; lampadas fluorescentes, de vapor de sodio e mercurio e de luz mista; 

produtos eletroeletronicos e seus componentes. 

A PNRS tambem previu que sao proibidas as seguintes formas de destinagao 

ou disposigao final de residuos solidos ou rejeitos: lancamento em praias, no mar ou 

em quaisquer corpos hidricos; lancamento in natura a ceu aberto, excetuados os 

residuos de mineracao; queima a ceu aberto ou em recipientes, instalacoes e 

equipamentos nao iicenciados para essa finalidade; outras formas vedadas pelo 

poder publico. 

Essas leis fazem parte de um grande aparato legislative que atuam para a 

protecao e manutencao do meio ambiente, onde se buscou informacoes que 

pudessem dar consistencia ao assunto abordado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. METODOLOGIA 

4.1 Eta pas da Metodologia 

A realizacao desta pesquisa foi executada de acordo as seguintes etapas: 

4.1.1 Caracterizagao da Area de Estudo 

O municipio de Campina Grande esta localizado no interior do estado da 

Paraiba, no agreste paraibano. na parte oriental do Planalto da Borborema (Figura 

1) a 132 km da capital Joao Pessoa - PB. Apresenta uma altitude media de 555m 

em relagao ao nivel do mar. 
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Segundo dados do 1BGE (2010) o municipio e composto por 49 bairros e 5 

distritos (Figura 2), tendo a area geografica um total de 594,179 km 2 , com populagao 

de 385,213 habitantes, com predominancia urbana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Distribuigao dos bairros de Campina Grande - PB. 

fMapa dos Bairros de Campina Grande j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'• • '. '• ^ • l i :. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"tiiv.trzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .1 K T . " 1ft f-5 fin?, 

Fonte: Seoretaria de Planejamento de Campina Grande, 2007. 
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4.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Levantamento de dados 

Para o levantamento de dados foram seguidas as seguintes etapas: pesquisa 

bibliografica; conhecimento e visitas ao local de estudo; aplicagao de questionarios 

com os cooperados e nao cooperados (apendice 01) e entrevistas (apendice 02) 

com os representantes das cooperativas de catadores. 

Na pesquisa bibliografica se deu inicio no segundo semestre de 2011 e foram 

utilizados livros, revistas, artigos cientificos ou outro material impresso e/ou obtido 

via internet. 

A proposta do local se deu a partir de informagoes previas acerca dos 

trabalhos da COTRAMARE e CATAMAIS. 

A primeira visita possibilitou um diagnostico geral do local e para um primeiro 

contato com as pessoas que la se encontravam, bem como para confirmar a 

possibilidade de desenvolvimento deste trabaiho, a partir do segundo semestre de 

2012. 

A pesquisa direta teve inicio no mes de agosto de 2012 com os catadores nao 

cooperados, onde foi apresentado o objetivo da pesquisa e, diante da afirmativa de 

concordancia, aplicou-se o questionario socioeconomico (apendice 01). 

No mes de setembro de 2012 procedeu-se a aplicagao do questionario aos 

catadores cooperados e entrevistas com os representantes da COTRAMARE e 

CATAMAIS, seguindo um roteiro, onde as informagoes necessarias seriam 

contempladas. Este roteiro fora apresentado aos cooperados para que estes 

soubessem do conteudo e a importancia da coleta destes dados no desenvolvimento 

e construgao da pesquisa. 

Paralelamente foram realizadas as entrevistas (apendice 02) gravadas com 

os representantes das cooperativas e os questionarios foram aplicados aos 

cooperados, sendo agendados previamente. 

Na pesquisa documental analisaram-se as Leis 12.305/2010 (Politica 

Nacional de Residuos Solidos), n° 11.445/2007 (Politica Nacional de Saneamento 

Basico), n°6.938/81 (Politica Nacional de Meio Ambiente), n° 9.605/98 (Lei de 

Crimes Ambientais), Lei n°9.433/97 (Politica Nacional de Recursos Hidricos), para 

mostrar alguns recursos legais existentes nos temas abordados na pesquisa, alem 

da utilizacao de dados do Instituto de Geografia e Estatistica (IBGE) para o auxilio 

na geragao dos dados. 
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eletronicas que possibilitam obter resultado confiaveis quando sao adicionados 

dados tambem confiaveis a partir de seus aplicativos diversos. 

Essa ferramenta foi utilizada na construcao de graficos a partir de calculos 

obtidos no Programa SPSS 13.0 para elaboracao das discussoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.6.2 Metodologia Utilizada para Verificacao da Viabilidade Economics: 

Aplicagao do Software VERDES® v.1.6-2007 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Software Verdes® e uma ferramenta que possibilita aos interessados verificar a 

Viabilidade Economica da Reciclagem dos Residuos Solidos e foi desenvolvido 

pelos professores Magera, Robles e Fiocco (2007), utilizada nessa pesquisa. 

Os principais indicadores utilizados pelos autores para se achar a viabilidade 

economica da reciclagem dos residuos solidos foram: 

> Populacao do local em estudo 

> Produgao de residuo solido urbano 

> Composigao do residuo solido urbano em porcentagem 

> Tarifa de energia eletrica media cobrada para as classes A1 e A2 

> Peso da lata de aluminio 

> Economia de energia eletrica obtida na producao por meio da reciclagem da 

lata de alumfnio 

> indice de reciclagem da lata de aluminio 

> Consumo per capita de latas de aluminio no Brasil 

> Custo da tonelada de bauxita 

> Composigao de uma tonelada de aluminio 

> Redugao na poluicao da agua em 97% 

> Redugao na poluigao do ar em 95% 

> (ndice de reciclagem de vidro 

> Quantidade anual estimada de vidro para embalagem 

> Quantidade anual estimada da reciclagem do vidro 

> Produgao a partir da reciclagem 

> Consumo de energia 

> Economia de energia a partir da producao com cacos 

> Custo da fabricagao do vidro Soda-Cal a partir da mistura com os cacos 
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> Redugao na poluigao do ar sm 20% 

> Redugao no consumo de agua em 50% 

> Indice de reciclagem de papel e papelao 

> Consumo de energia eletrica na produgao da tonelada de papel a partir da 

materia-prima 

> Economia de agua para cada tonelada de papel reciclada 

> Redugao na poluigao da agua em 35% 

> Redugao na poiuicao do ar em 74% 

> Indice de reciclagem do plastico 

> Consumo de energia eletrica na produgao da tonelada do plastico 

> Consumo de energia eletrica a partir de material reciclado 

Prego da tonelada de plastico no Brasil, usando-se como base as resinas 

termoplasticas que compoem o produto: 

> Redugao da poiuicao do ar em 80% 

> Redugao na poiuicao da agua em 40% 

> indice da reciclagem da lata de ago no Brasil 

> Quantidade de lata de ago consumida per capita 

> Prego da tonelada de ferro-gusa 

> Redugao no consumo da agua com a reciclagem 

> Valor do metro cubico da agua 

> Economia de energia eletrica a partir da reciclagem 

> Redugao no consumo de agua com a reciclagem em 40% 

> Redugao na poluigao do ar com a reciclagem em 85% 

> Redugao na poiuicao da agua com a reciclagem em 76% 
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5.0 RESULTADOS 

5.1. Caracterizagao dos Catadores Cooperados e nao Cooperados do 

Municipio de Campina Grande - PB. 

O municipio de Campina Grande - PB, conta atualmente com as cooperativas 

COTRAMARE (15 cooperados) e CATAMAIS (8 cooperados), que coletam em 

diversos pontos da cidade e aproximadamente 200 catadores nao cooperados 

cadastrados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, que atuavam 

diretamente no lixao municipal que funcionou por quase 20 anos, mas que devido ao 

seu rapido fechamento pelo governo municipal em Janeiro de 2012, os catadores 

ficaram sem opcao para continuar seu trabalho e sem apoio do governo municipal, 

se espalharam pela cidade em busca de material, ja que os resfduos solidos 

urbanos estao sendo encaminhados para o "aterro sanitario" do municipio de 

Puxinana que fica a 18 km de Campina Grande. 

As cooperativas COTRAMARE e CATAMAIS contam com apoio e/ou 

convenio de algumas empresas, industrias e instituicoes, que doam parte dos seus 

residuos auxiliando na manutencao dessas entidades. 

Os materials coletados sao comercializados aos chamados "atravessadores" 

que lucram com o trabalho das cooperativas, comprando os residuos com precos 

inferiores de mercado e passam diretamente as industrias recicladoras. 

Os catadores nao cooperados nao contam com nenhum tipo de apoio, e uma 

parte desse grupo passa a maior parte do tempo recolhendo material nas ruas, a 

outra parte desse grupo fica com tempo ocioso, pois sem ter local para trabalhar 

ficaram sem muitas perspectivas de trabalho. 

5.2. Resultado das Observacdes dos Locais de Coleta e das Entrevistas 

Em visita a COTRAMARE, conforme aprovagao dos cooperados e 

estabelecido dia e hora previamente agendados, tiveram inicio a sequencia de 

entrevista com a coordenadora/presidente e aplicagao do questionario aos 

cooperados. 
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Foram abordados assuntos relacionados a vida pessoal, social, financeira e 

profissional bem como da expectativa de vida, enquanto cooperados. 

Segundo a Presidente da COTRAMARE iniciou seus trabalhos como uma 

associacao, mas devido a necessidade de participar do Projeto Usina Verde que 

estava responsavel pela implantacao de urn aterro sanitario no municipio, a 

associacao deveria se tornar uma cooperativa, o que foi viabilizado/realizado atraves 

de urn grupo que dava apoio a entidade. 

Hoje a cooperativa COTRAMARE trabalha com 15 cooperados, na faixa etaria 

de 23 a 64 anos. Em relacao a escolaridade, apenas uma pessoa esta cursando o 

ensino medio, nove nao conclufram o ensino fundamental e cinco nao tern instrucao 

formal (analfabeto), mas que recebem instrucao de alguns professores voluntarios 

que ministram algumas aulas nas dependencias da cooperativa. 

Em entrevista concedida, a presidente da cooperativa COTRAMARE relatou 

que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA das varias dificuldades que passaram para conseguir coletar os materiais nos 

locais especificados pelos doadores, a falta de estrutura motora e" a maior delas, 

onde fazem esse trabalho puxando urn carrinho feito de uma estrutura de ferro 

bastante pesada, quando lotada de material podem chegar a triplicar o peso do 

carrinho, sendo levado ate a cooperativa pela forga bragal do catador (Figura 3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 3 - C a r r i n h o s p u x a d o s a t racao h u m a n a ut i l i zados p e l o s c a t a d o r e s 

Fonte: Figuras A e B (arquivo de pesquisa, 2012). C (CIRNE, 2009). 

Ela relatou ainda que apesar de toda a parceria e apoio que recebem ainda e 

muito pouco diante do tamanho da necessidade que existe na cooperativa e 

principalmente no municipio, visto que nao existe nenhum projeto, apoio, convenio 

ou parceria com a Prefeitura, o que dificulta a ampliacao e o desenvolvimento do 

trabalho desse grupo no ambito financeiro e ambiental. 

Concluiu-se a entrevista com a informagao que, diante de tantos esforgos, 

e!es encontram dificuidade em comerciaiizar diretamente com as industrias 
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recicladoras, tendo que entregar seus materiais a terceiros que minimizam os 

valores e ficam com a maior parcela do lucro do trabalho da cooperativa e ainda nao 

sabem dizer qual o destino dos residuos coletados por eles quando sao vendidos 

aos atravessadores. 

A Figura 4 mostra a fachada da COTRAMARE e a Figura 5 mostra as 

instalagoes atuais onde sao acondicionados os residuos coletados e preparados 

para a venda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 4 - F a c h a d a d a C O T R A M A R E 

Fonte: A (arquivo de pesquisa,2012); B (CIRNE, 2009). 

F igura 5 - Ins ta lagoes d a C O T R A M A R E 

Fonte Arquivo de Pesquisa, 2012 

A visita a CATAMAIS, conforme dia e hora previamente agendados tiveram 

inicio a sequencia de entrevista com o presidente e aplicagao de questionarios com 

os cooperados. 
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Como foi feito na primeira cooperativa visitada na CATAMAIS tambem se 

abordou assuntos relacionados a vida pessoal, social, financeira e profissional bem 

como da expectativa de vida, enquanto cooperados. 

De acordo com o presidente da CATAMAIS, o trabalho dessa cooperativa se 

iniciou a partir de uma divisao de grupos dentro da COTRAMARE, que devido a 

divergencias de opinioes entre seus cooperados, buscaram char outra entidade que 

pudessem trabalhar com o mesmo segmento. 

Atualmente a cooperativa CATAMAIS trabalha com 8 cooperados, na faixa 

etaria de 35 a 64 anos. Em relacao a escolaridade, apenas uma pessoa tern o 

ensino medio conclufdo, cinco nao concluiram o ensino fundamental e dois nao tern 

instrucao formal (analfabeto). 

O presidente da cooperativa CATAMAIS relatou que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA existem varias 

dificuldades para o grupo, mas que os principals sao: falta de apoio da prefeitura na 

organizagao da coleta seletiva e falta de equipamentos e transporte, o que dificulta 

ainda mais a chegada dos materials na cooperativa, salientando que a cooperativa 

precisa urgentemente de uma sede propria, pois o local onde estao instalados tern 

uma estrutura ffsica muito prec^ria e que j6 foi recebida ordem de despejo emitido 

pelo proprietario do imovel por falta de pagamento do aluguel (Figuras 6 e 7). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 6 - En t rada da C A T A M A I S 

Fonte: Arquivo de Pesquisa, 2012. 
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Fonte: Arquivo de Pesquisa, 2012. 

Ele relatou ainda que tambem encontrarn dificuldade em comercializar seus 

materiais diretamente com as industrias recicladoras e que nao sabem dizer qual o 

destino e dado aos residuos quando saem do galpao da cooperativa. 

Outras dificuldades podem ser observadas no local de funcionamento de cada 

cooperativa, como falta de sede propria, precariedade de equipamentos, falta de 

Equipamento de Protecao Individual - EPI's, entre outros. 

Pode ser observado nessas visitas que seus cooperados sao pessoas 

simples. A maioria de pouca ou nenhuma escolaridade, de idades variadas e alguns 

com saude fragil, devido aos maus tratos do trabalho, pelo uso de bebidas alcoolicas 

ou cigarro ou mesmo pela idade ja avancada como pode ser observada nas Figuras 

8, 9 e 10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 8 - C o o p e r a d a C A T A M A I S na s e p a r a c a o d o s mater ia is 

Fonte: Arquivo de Pesquisa 
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P6de-se ouvir relatos diversos desse grupo de catadores, onde reclamavam 

da falta de compromisso do gestor municipal no tocante a urn suposto centro de 

triagem prometido aos catadores para que esses viessem a ter maior comodidade e 

facilidade no trabalho, mas que nao saiu nem do papel. Houve reclamacoes sobre o 

recebimento de cestas basicas que foram entregues durante algum tempo 

juntamente com uma ajuda de custo, durante apenas 3 meses apos o fechamento 

do lixao, para o pagamento de conta de energia e compra de gas de cozinha. 

Pode ser observadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco a precariedade de suas residencias, a dificuldade 

de chegar ate elas pela falta de infraestrutura das vias de acesso, falta de 

saneamento basico e seguranca. 

A falta de imagem neste ponto da pesquisa deu-se pela ausencia de 

seguranca policial, o que dificultou em alguns momentos o deslocamento ate as 

residencias dos catadores, onde foi aconselhado a nao utilizar nenhum objeto de 

valor nessas visitas e tambem pela negativa dos proprios entrevistados em se 

deixarem ser fotografados. 

Com a ajuda da Kder comunitaria local, foi possivel realizar a aplicacao do 

questionario aos catadores nao cooperados. Ela mesma relatou em alguns 

momentos de conversa as dificuldades que a comunidade passa desde o 

fechamento do lixao, e disse: quando estavamos no lixao nunca faltou nada em 

casa, sempre tinhamos comida para comer, apesar de pouco tinhamos um 

dinheirinho para pagar nossas contas ou comprar algum remedio. Nao nos faltava 

nada! Sempre encontravamos comida boa que vinha dos restaurantes em tarn bores 

e levavamos para comer em casa, as criangas gostavam muito, a gente sabe que 

poderia fazer mal, mas era o que tinha naquele momento e nunca sentimos nada 

porque comemos comida do lixo. Agora nem essa comida a gente tern e nao 

sabemos se ainda teremos comida boa em casa como a que tiravamos de la. 

Esse relato se assemelha a tantos outros que foram ditos por outros 

catadores que angustiados pediam ajuda para melhorarem sua situacao. Fato que 

pode ser verificado em muitas outras cidades do pais, onde se reproduzem na voz 

de cada individuo participante deste ciclo de informalidade, a busca incessante por 

melhores condicoes de trabalho e sobrevivencia. 

Notou-se, durante as visitas, conversas e nas entrevistas, um desejo latente 

entre os cooperados em dar continuidade nos estudos, possibilitando melhores 

condicoes de vida, e consequentemente, melhorias para eles na cooperativa. 
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Percebeu-se, nos relatos dos cooperados, que questao relevante foi a 

mudanca para sujeito de sua propria vida e historia, em relacao a condicao anterior 

de subjugado, sujeitado, ou seja, ha um forte sentimento de emancipacao, liberdade, 

independencia, deixando de ser objeto e passando a ser sujeito de suas vontades e 

caminhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Perfil dos Catadores Cooperados e nao Cooperados. 

Observando as experiencias vividas pelos catadores, constatou-se fragilidade 

e precarizacao do trabalho, visto que de um lado (catadores cooperados) apesar das 

dificuldades tem-se parcerias e apoio de instituicoes publicas e privadas, do outro 

(catadores nao cooperados) que continuam sem nenhum apoio e sem o 

cumprimento das promessas do poder publico em oferecer infraestrutura necessaria 

para o trabalho. 

Para a obtencao dos dados apresentados, utilizou-se das informacoes 

referentes a todos os individuos participantes da COTRAMARE E CATAMAIS e de 

111 catadores localizados no bairro Mutirao. 

Todos os graficos apresentados contam com uma tabela do SPSS, para 

verificacao dos dados, (apendice 03) 

Com a obtencao de alguns dados verifica-se que o trabalho dos cooperados e 

nao cooperados, e desenvolvido na sua maioria por mulheres (61,2%), como pode 

apresentado na FiguraH. 

Quando se analisa o genero por tipo de organizacao, verifica-se uma pequena 

diferenca na COTRAMARE, onde sua maioria e composta por homens (53,3%), mas 

que existe uma igualdade entre os generos (50% - 50%) na CATAMAIS ha uma 

predominancia das mulheres de 64% no grupo de catadores nao cooperados como 

F igura 1 1 - G e n e r o do C a t a d o r C o o p e r a d o e Nao C o o p e r a d o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S e x o d o C a t a d o r 
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mostra o Figura 12, o que evidencia que apesar da necessaria forca ffsica, as 

mulheres estao se destacando na atividade necessidade de assumir o papel de 

provedora da famflia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 12 - G e n e r o do C a t a d o r por T ipo de Organizagao 

COTRAMARE 

• CATAMAIS 

• N3o Cooperados 

Masculino Femlnino 

Genero do Catador 

Com relacao a idade dos catadores - Figura 13 constata-se a existencia de 

poucas pessoas jovens na faixa etaria dos 17 a 22 anos (18,7%), possivelmente por 

ser uma atividade onde ha muita discriminacao em relacao a condicao humana de 

trabalho que nao desperta o interesse dos jovens. 

F igura 13 - Idade do C a t a d o r C o o p e r a d o e Nao C o o p e r a d o 

A c i m a d a 4 0 

3 5 - 4 0 

1 

2 9 - 3 4 

1 7 - 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percent ual (%) 

A maior parcela de catadores esta na faixa etaria acima de 40 anos (31,3%),o 

que pode dificultar a insercao desse trabalhador em atividades que necessitem mais 

desenvoltura ffsica. 

Fato que pode ser constatado quando se analisa essa variavel por tipo de 

organizacao, onde 40% dos catadores da COTRAMARE tern idade acima de 40 

anos, 87,5% dos catadores da CATAMAIS tern idade acima de 40 anos e 26,1% dos 

catadores nao cooperados tern idade acima de 40 anos como consta na Figura 14, 
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evidencia-se, assim que esses individuos ja passam por exclusao do mercado de 

trabalho devido a idade, onde os mais jovens tern prioridade nas melhores 

oportunidades oferecidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 14 - Idade do C a t a d o r por T ipo de Organizagao 

1 7 - 2 2 2 3 - 2 8 2 9 - 3 4 3 5 - 4 0 A c i m a d e 4 0 

I d a d e d o C a t a d o r ( a n o s ) 

O nfvel de escolaridade foi analisado como um fator limitante para o 

desenvolvimento da atividade da catacao que se observou durante o periodo de 

pesquisa junto aos catadores cooperados e nao cooperados, pelo fato de 

desconhecer e ter acesso as informacoes e por ter na sua maioria, analfabetos 

funcionais onde se tornam inaptos para realizarem simples tarefas como pequenas 

anotacoes, pela Figura 15, constata-se que a grande maioria nao chegou a concluir 

o ensino fundamental complete o que torna um indicativo de dificuldade no 

desenvolvimento de trabalhos administrativos. 

A escolaridade dos catadores e baixa, analfabetos sao 19,4%, que e um 

numero alto para os padroes atuais, os que nao conseguiram concluir o Ensino 

Fundamental e de 68,7%, os que chegaram ate Ensino Fundamental 7,5%. A soma 

dos analfabetos com os que concluiram ou nao Ensino Fundamental e 95,6%, 

portanto a maioria nao tern condicoes de acessar melhores oportunidades de 

trabalho. 
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F igura 15 - Nivel de E s c o l a r i d a d e d o Ca tador C o o p e r a d o e Nao C o o p e r a d o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao observar a Figura 16, os maiores indices no nivel de escolaridade se 

apresentou independente do tipo de organizagao, naqueles em que nao chegaram a 

concluir o ensino fundamental, logo apos os indivfduos que nao tern instrucao 

formal, e apenas na CATAMAIS pode se verificar 12,5% que concluiram o ensino 

medio. 

A falta de oportunidade de trabalho para esses catadores torna-se ainda mais 

evidente com esses indicadores. E a demanda nesse tipo de trabalho e complacente 

com o baixo grau de escolaridade, pois o trabalho desenvolvido caracteriza-se por 

nao requerer nivel mfnimo de escolaridade. 

F igura 16 - Nivel de E s c o l a r i d a d e do C a t a d o r por T ipo de Organizagao 

COTRAMARE 
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E n s i n o 
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E n s i n o 
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completo 

no medio 
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i s l n o medio 
c o m pleto 

N i v e l d e E s c o l a r i d a d e d o C a t a d o r 

Em analise da Figura 17 constata-se que 75,40% dos catadores sobrevivem 

com menos de um salario mfnimo, 21,60% con segue obter um salario mfnimo e 

apenas 4% consegue obter ate dois sal£rios mfnimos. 
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Verificou-se que o desemprego somado a falta de opcao e a sobrevivencia 

sao os fatores principals que levam as pessoas para a coleta de materiais 

reciclaveis. Conclui-se que essa e uma das atividades que oferece condicoes de 

manutencao das necessidades minimas de sobrevivencia quando ha uma exclusao 

do mercado formal de trabalho. 

F igura 17 - R e n d a Fami l iar Mensal d o C a t a d o r C o o p e r a d o e Nao C o o p e r a d o 

i 
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Quando observada a Figura 18, o rendimento mensal decorrente da venda do 

material reciclavel coletado pelos catadores autonomos pode chegar a R$ 644,00 

contando com o auxilio do (Programa Assistencial do Governo Federal) Bolsa 

Famflia, e de trabalhos extras que sao feitos por outras pessoas da familia, 

mostrando a carencia das condicoes financeiras para custear sua sobrevivencia. 

Mas quando se analisou o rendimento das cooperativas, percebe-se que 

apenas na COTRAMARE 26,7% dos cooperados conseguem obter rendimento 

acima de um salario minimo mensal contando com o auxilio do Bolsa Famflia e 

trabalhos extras de outras pessoas da famflia. 
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O rendimento familiar do catador influencia diretamente na sua condicao de 

moradia, cujas residencias sao de extrema humildade. Sua maioria 79% sao da 

propriedade do proprio catador ou de algum membro da famflia, o que implica na 

desnecessidade de pagar aluguel, 50,7% contam com telefone fixo ou movel, 100% 

tern energia eletrica, 67,9% tern agua encanada, apenas 18,7% tern rede de esgoto, 

64,9% contam com a coleta de lixo e 87,3% tern banheiro interno como consta no 

Quadro 1. 

Q u a d r o 1 - C o n d i c o e s de Moradia do C a t a d o r C o o p e r a d o e nao C o o p e r a d o 

Percentua l 

Frequenc ia Percentua l Va l ido 

Va l ido Casa A lugada 22 16,4 16,4 

Casa Propr ia 106 79,1 79,1 

Casa Ced ida 6 4,5 4,5 

NAO SIM NAO SIM NAO SIM 

Tele fone 6 6 6 8 49 ,3 50,7 49 ,3 50,7 

Eletr ic idade 0 100 0 100 0 100 

Agua Encanada 43 91 32,1 67 ,9 32,1 67 ,9 

Rede de Esgoto 109 25 81,3 18,7 81 ,3 18,7 

Coleta de Lixo 47 87 35,1 64 ,9 35,1 64 ,9 

Banhei ro Interno 17 117 12,7 87 ,3 12,7 87,3 

Total 134 1 0 0 % 1 0 0 % 

Quando se analisa as mesmas condicoes de moradia separadamente por tipo 

de organizacao (Quadro 2) verificou-se que a situacao muda quando se trata da 

COTRAMARE onde 33,3% fazem uso de casas alugadas, fato que pode ser 
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explicado, pois o maior percentual de rendimento foi detectado nesta cooperativa, 

deixando claro que esses cooperados contam com condicoes financeiras de fazer 

uso desse tipo de moradia. Nesta mesma cooperativa, 13,3% fazem uso de casa 

cedidas ou emprestadas, o que influencia na renda mensal detectada, visto que nao 

utilizam seu rendimento com pagamento de aluguel, e 53% tern sua casa propria 

que pode tambem influenciar no rendimento familiar pois que nao precisam pagar 

aluguel. Na CATAMAIS 100% dos cooperados possuem casa propria. 

Ja no caso dos catadores nao cooperados, 81,1% tern casa propria, 15,3% 

fazem uso de casa alugada, fato que pode ser explicado quando se examina as 

condicoes dessa moradia. Porem verifica-se um ambiente desprovido quase que 

totalmente de um minimo de conforto e saneamento basico. Apenas 3,6% moram 

em casa cedida, onde precisam usufruir de doacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - C o n d i c o e s de Moradia do C a t a d o r por T ipo de O r g a n i z a c a o 

C O T R A M A R E C A T A M A I S Nao C o o p e r a d o s 

Frequenc ia Percentua l Frequenc ia Percentual F requenc ia Percentua l 

Casa 

Alugada 
5 33 ,3 0 0 17 15,3 

Casa Propria 8 53 ,3 8 100 90 81,1 

Casa Cedida 2 13,3 0 0 4 3,6 

NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM 

Telefone 4 11 26,7 73,3 3 5 37 ,5 62 ,5 59 52 53,2 46 ,8 

Eletricidade 0 15 0 100 0 8 0 100 0 111 0 100 

Agua 

Encanada 
0 15 0 100 2 6 25 ,0 75 ,0 41 7 0 36,9 63,1 

Rede de 

Esgoto 
5 10 33,3 66,7 6 2 75,0 25 ,0 9 8 13 88,3 1,7 

Coleta de 

Lixo 
2 13 13,3 86,7 5 3 62 ,5 37 ,5 4 0 71 36 ,0 64 ,0 

Banheiro 

Interno 
0 15 0 100 1 7 12,5 87,5 16 95 14,4 85 ,6 

Total 15 100,0 8 100,0 111 100,0 

Na COTRAMARE, 73,3% dos cooperados possuem telefone fixo ou movel, 

100% contam com energia eletrica e agua encanada em sua residencia, 66,7% 

contam com rede de esgoto, 86,7% tern coleta de lixo passando por suas casas e 

100% tern banheiro interno. 
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Na CATAMAIS, 62,5% dos cooperados possui telefone fixo ou movel, 100% 

tern energia eletrica em suas residencias, 75% tern agua encanada em casa, apenas 

25% contam com rede de esgoto, 37,5% tern coleta de "lixo" passando por suas 

residencias e 87,5% tern banheiro interno em casa. 

Com os catadores nao cooperados, 46,8% contam com telefone fixo ou 

movel, 100% tern energia eletrica em suas residencias, 63,1% tern agua encanada 

em sua casa, apenas 1,7% tern rede de esgoto, 64% coleta de "lixo" passando por 

sua residencia, e 85,6% tern banheiro interno. 

Observou-se que as condicoes de moradia dos catadores nao cooperados se 

mostram mais precarias, na sua maioria, com pouco ou nenhum saneamento basico, 

onde aqueles que nao tern agua encanada em casa passam a se utilizar de acoes 

ilicitas para obter o liquido indispensavel a manutencao da vida e das atividades 

domesticas. 

Sem a rede de esgotamento sanitario, o esgoto passa a ser lancado nas ruas, 

trazendo doencas e constrangimentos aos moradores que convivem com insetos e 

animais trazidos pelo esgoto. 

Onde criancas e idosos sao os mais afetados por serem mais susceptiveis, ha 

uma forte contribuicao dos residuos que sao jogados em terrenos baldios. 

A situacao de inseguranca, devido ao trabalho de coletar materiais reciclaveis, 

leva o catador a sofrer acidentes devido a falta de Equipamentos de Protecao 

Individual - EPI's. A Figura 19, apresenta que 15% sofreram codes diversos na 

atividade, 4% sofreram quedas, 2% tiveram queimaduras e 3% tiveram algum 

acidente com maquinas ou carros. 

Sao numeros pequenos, mas sao suficientes para causar grandes 

consequencias na vida daqueles que sofreram algum acidente ou mesmo retirando 

qualquer condicao de desenvolver seu trabalho. 
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Figura 19 - Tipo de Acidente Sofrido pelo Catador Cooperado e Nao Cooperado 

Acidente de Trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando se trata esses dados pelo tipo de organizacao (Figura 20), percebe-

se que esses numeros se elevam nas cooperativas como na COTRAMARE que 

apresentou 13,3% de acidentes com cortes e 6,3% em acidentes com maquinas e 

carros. 

A CATAMAIS apresentou 2,5% de acidentes com quedas, o que pode ser 

justificado pelo fato de nao haver a presenca de materiais cortantes em meio ao 

material coletado e tambem por se utilizarem da prensa hidraulica pra enfardar o 

material e outros equipamentos que podem gerar riscos ao catador quando esse nao 

se utiliza do equipamento de protecao individual ou mesmo ter um funcionamento 

precario. 

Os catadores nao cooperados apresentaram um percentual de 16,2% para 

acidentes com cortes, 4,5% para acidentes com quedas, 1,8% em acidentes com 

queimaduras e 2,7% tiveram acidentes com maquinas ou carros. Isso mostra a 

inseguranca no trabalho desse catador que nao tern nenhum tipo de protecao que 

evite se cortar, queimar ou cair de carros de coleta. 



55 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 20 - Tipo de Ac iden te Sofr ido pelo C a t a d o r por T ipo de O r g a n i z a c a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo de Acidente 

C O T R A M A R E 

• CATAMAIS 

• Nao Cooperados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando se questionou se o catador teve ou tern algum tipo de doenca 

adquirida no trabalho da catagao, apenas 22% alegaram que sofrem de problemas 

respiratorios. 2% tiveram ou tern alguma doenca na pele e 9% alegaram outras 

doengas que nao souberam explicar ao certo, mas que disse ter sido adquirida no 

trabalho como verifica-se na Figura 21, comprovando a falta de equipamentos de 

protecao individual para que o catador se mantenha protegido das doengas que 

existentes e disseminadas pelos residuos. 

Quando se observa esses numeros pelo tipo de organizagao como mostra a 

Figura 22 verifica-se que na COTRAMARE 13,3% tiveram ou tern alguma doenga 

respiratoria e 6,7% alegaram outros tipos de doencas que nao souberam explicar. 

Na CATAMAIS 37,5% disseram sofrer de doengas respiratorias que pode ser 

justificada pela idade dos cooperados que tern na sua maioria, mais de 40 anos e 

pelo vfcio do cigarro e ainda 12,5% alegaram outras doencas. 



56 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os catadores nao cooperados apresentaram um percentual de 22,5% com 

doengas respiratorias, devido a inalagao de fumaga na queima de materias no lixao 

e pelos demais vfcios, 2,7% reclamaram de doengas de pele pela falta de protegao e 

9% alegaram outras doengas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F igura 22 - T ipo de D o e n c a do C a t a d o r por T ipo de O r g a n i z a c a o 

80 

C O T R A M A R E 

• CATAMAIS 

• Nao Cooperados 

Nenhuma Respiratorio Pele Outros 

Ti po de Doenca 

Quando foi perguntado ao catador sobre os locais onde coletavam os materiais 

reciclaveis, 11,2% disseram que coletavam nas ruas, 4,5% coletavam em empresas, 

76,9% coletavam no lixao, 3,7% coletavam no comercio, 3% coletavam em escolas 

e 14,2% coletavam em outros locais como consta no Quadro 3. 

Quadro 3 - L o c a l de Co le ta d o C a t a d o r C o o p e r a d o e 

Nao C o o p e r a d o 

Frequencia Percentual 

Valido NAO SIM NAO SIM 

Ruas 119 15 88,8 11,2 

Empresas 128 6 95,5 4,5 

Lixao 31 103 23,1 76,9 

Comercio 129 5 96,3 3,7 

Escolas 130 4 97,0 3,0 

Outros Lugares 115 19 85,8 14,2 

Total 134 100% 

Quando se analisou esses percentuais pelo tipo de organizagao como consta 

no Quadro 4, verificou-se que 100% dos cooperados COTRAMARE disseram coletar 

seus materiais em outros lugares, justificando-se pelo tipo de trabalho que e feito 

pela cooperativa, onde nao necessitam rasgar sacos de "lixo" para obter os 

residuos, recebem os materiais das empresas, comercio, escolas e condominios 
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atraves de parcerias, que selecionam os residuos e os entregam diretamente na 

cooperativa, sem que os cooperados tenham maiores contatos com os residuos. Em 

alguns casos nao chegam a acondicionar esses residuos na cooperativa, pois sao 

levados diretamente para a venda. 

No caso da CATAMAIS 62,5% disseram coletar seus materiais nas ruas, 

37,5% nas empresas, 25% no comercio, 50% nas escolas, 37,5% em outros lugares, 

em algumas situacoes, os cooperados tern contato direto com os residuos, mas que 

tambem mantem parcerias com empresas e comercio que entregam os residuos na 

cooperativa. 

Os nao cooperados disseram que 9% coletam nas ruas, rasgando sacolas de 

"lixo" para obter os residuos. 2,7% nas empresas, 92,8% no lixao, 2,7% nas escolas 

e 0,9% em outros lugares. 

Verificou-se que os cooperados tern mais restrigoes aos seus locais de 

coletas, recebendo materias de diversos lugares, mas que devem ter algum tipo de 

separagao para melhor serem trabalhados. 

Ja os catadores nao cooperados se encontram em sua maioria na coleta no 

lixao que hoje esta fechado, forgando-os a se espalharem pela cidade buscando 

coletar seus materiais pelas ruas e comercio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 4 - L o c a l de Co le ta d o C a t a d o r por T ipo de Organizagao 

C O T R A M A R E C A T A M A I S Nao C o o p e r a d o s 

Frequencia Percentual Frequencia Percentual Frequencia Percentual 

N A O SIM N A O SIM N A O SIM NAO SIM N A O SIM N A O SIM 

Ruas 100 0 100 0 3 5 37,5 62,5 101 10 91,0 9,0 

Empresas 100 0 100 0 5 3 62,5 37,5 108 3 97,3 2,7 

Lixao 100 0 100 0 8 0 100 0 8 103 7,2 92,8 

Comercio 100 0 100 0 6 2 75,0 25,0 108 3 97,3 2,7 

Escolas 100 0 100 0 4 4 50,0 50,0 111 0 100 0 

Outros 0 100 0 100 5 3 62,5 37,5 110 1 99,1 0,9 
Lugares 

99,1 0,9 

Total 15 100,0 8 100,0 111 100,0 

Os indicatives observados mostra a necessidade de agoes mais atuantes por 

parte do poder publico municipal onde os catadores devem ser tratados como 
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indivfduos dotados de capacidade fisica e intelectual para o desenvolvimento de 

atividades que compreendem a organizacao e operacao das cooperativas. 

Ao avaliar a importancia da cooperativa de trabalho para a inclusao social, 

atraves do trabalho de catar e reciclar os residuos nas cooperativas de catadores 

COTRAMARE E CATAMAIS do municipio de Campina Grande na Paraiba observa-

se quao importante se faz esse trabalho para a comunidade e para os catadores. 

Muitos deles, antes de se afiliarem a alguma dessas cooperativas, se viam 

desempregados, sem destino, com filhos para sustentar, sem alimento em seus 

lares, sem identidade diante de seus familiares e da comunidade em que vivem. 

Na busca dessa identidade, atraves do uso excessivo de alcool, o abandono 

de suas obrigacoes diarias, a falta de informacao, bem como a pouca formacao e 

qualificacao os tornavam excluidos, aprofundando o sentimento de nao cidadaos. 

Observa-se que os cooperados estao na faixa etaria acima de 40 anos, 

embora a maioria deles nao possua ensino medio, perfazem uma populacao 

altamente carente justificada pela pouca aceitagao ou rejeigao no mercado 

profissional. 

Diante da realidade das cooperativas, confirma-se que o cooperativismo, no 

segmento de trabalho e servicos, e uma das oportunidades administrativas que 

deveria ser analisada e avaliada com maior seriedade, pois representa uma nova 

relacao de trabalho, com vantagens muito importantes e relevantes para todos os 

envolvidos no sistema. 

Muitas famflias, com pouca ou nenhuma expectativa de vida, podem ser 

mobilizados e organizados, em forma de assoc ia tes ou cooperativas, onde podem 

planejar, discutir, construir e sonhar com melhores dias para eles e suas famflias. 

Atraves da criacao de cooperativas ou assoc ia tes , com o apoio da iniciativa 

privada e em parceria com orgaos publicos, projetos podem ser desenvolvidos, 

construfdos e executados de forma a char mudancas nas organizacoes das 

comunidades de catadores, permitindo sua inclusao na sociedade. 

Os residuos solidos geram muito bonus, mas esta sendo desperdicado pela 

falta de compromisso do poder publico municipal, fato que pode ser verificado na 

Simulacao da Viabilidade Economica da Reciclagem, quando se inseriu dados do 

municipio de Campina Grande - PB, podendo ser observado a seguir. 
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5.4. Simulacao da Viabilidade Economica da Reciclagem dos Residuos Solidos 

- VERDES®. 

A partir das composicoes gravimetrica e volumetrica (solto) realizada por Farias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al. (2011) representados na Figura 23, obteve-se informacoes importantes como a 

quantidade de cada material utilizados nesta simulacao visto que foi necessario a 

insercao de dados especificos dos resfduos solidos urbanos do municipio de 

Campina Grande - PB. 

F i g u r a 23 - C o m p o s i c o e s Grav imetr ica e Volumetr ica (solto) d o s R e s i d u o s S o l i d o s U r b a n o s de 

C a m p i n a G r a n d e - P B . 

Composicao Gravimetrica Composisao Volumetrica 

a% mmm 

29% 'ilk P»b«I • petto: 

(Solto) 
a% mmm 

29% 'ilk P»b«I • petto: 
m maidi; 

•B BToxtoteSatittirios: H B f toa le Papalao: 

Onjanlco: 20%i •TexteisSanttarto*: 
45% A 

^ OWastteoK W&Sm ISOrsftnieo; 

Compoaitos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::M • •tttttcoi: 

Outros: ^ ^ ^ • ^ • • ^ ^ ^ Comp6«itos: 

Fonte: FARIAS etal, 2011. 

A Simulacao foi realizada a partir da utilizacao do software Viabilidade 

Economica da Reciclagem dos Residuos Solidos - VERDES® versao 1.5,2007 os 

dados numero de habitantes, valor do salario mlnimo, cotacao do dolar, quantidade 

de residuo gerado por habitante/dia da regiao em estudo, custo da reciclagem por 

tonelada e o custo evitado com a coleta, compuseram a base de dados do Programa 

como consta na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados de entrada para a simulacao 

N° de habitantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dados Iniciais - Camp ina Grande - Para iba - Brasi l 

I 385 .213 

Va lor do salario min imo R$ 

622 

Cotacao do dolar R$ 

i 2 1 

Quant idade de res iduo gerado por habi tante/d ia (em Kg) da Regiao em estudo. 

1 4 | Kg 

Custo da rec ic lagem por tone lada 

525 R$/Tone lada 

Custo evitado com a coleta 

126 1 R$/Tone lada 

No calculo realizado na simulacao para o municipio de Campina Grande se 

considerou parametros sugeridos pelo VERDES®, 2007, tais como: quantidade de 

residuos solidos gerados (habitante/dia), o valor para o custo da reciclagem em 

toneladas, o custo evitado com a coleta e o indice de reciclagem de residuos 

solidos, por nao existir dados oficiais no municipio. 

Para o parametro quantidade de lata de aluminio (unidades/mes) utilizou-se o 

mesmo percentual da composigao obtida por Leite (2008), fazendo-se as devidas 

alteracoes no percentual total atual obtido no peso do metal (ago) sendo que nao 

houve a mesma separagao dos metais ferrosos e nao ferrosos na composicao atual 

utilizada, obtendo-se o percentual em Kilograma a partir da pesagem de uma lata de 

aluminio. 

Multiplicou-se esse valor (peso da lata de aluminio) pelo numero encontrado na 

composigao anterior e subtraindo-se do total encontrado dos metais na composicao 

atual, explicado pelo calculo da Equagao (1): 

Calculo 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b-(cxa) = d (Equagao 1) 

3,5-(0,014x4,5) =3,44 

Onde: 

a = Quantidade de latas de aluminio encontrada na composigao feita por Leite, 

(2008). 

b = Quantidade total de metais encontrados na composicao feita por FariaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 

(2011). 

c = Peso da lata de aluminio utilizada. 
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d = Total encontrado de latas de aluminio utiiizado na simulacao para obtencao dos 

resultados apresentados. 

Os precos dos principals residuos solidos utilizados nesta simulagao foram 

obtidos no CEMPRE (2012) e foram considerados os valores praticados em Recife -

Pernambuco (em anexo), por ser o local mais proximo do municipio estudado e por 

se tratar de dados oficiais. 

Devido a inexistencia de indices e valores oficiais da composicao dos 

residuos solidos urbanos do municipio, os indices de composicao gravimetrica dos 

residuos solidos considerados no programa relacionam-se com as estimativas das 

medias nacionais de composicao dos residuos solidos no residuo domiciliar e 

consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita, onde foram considerados os valores do ano de 2011. 

A Tabela 2 mostra o resumo dos precos, indices de reciclagem e composigao 

gravimetrica considerados nesta simulagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 2 - Pregos de V e n d a no Mercado dos Produtos Rec ic lados 

Prego de Mercado dos produtos reciclados 

Preco de venda da lata de aluminio em toneladas 
R $ I 2500 I 

Preco de venda do vidro em toneladas 

R$ l 80 H 
Preco de venda do papel em toneladas 

R$ | 180 ~ | 

Preco de venda do plastico em toneladas 

R$ | 817 l 
Preco de venda da lata de aco em toneladas 

R$ | 300 I 

Consumo de oleo de cozinha por 

habitante/mes 
0.75 L i t r 0 S 

Consumo de agua por habitante/dia 200 | Litros 

indice de reciclagem dos residuos solidos Composigao dos residuos e/ou consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita 

Lata de aluminio | 95 | % Lata de aluminio I 4.5 I Unidades/mes 

O 
Vidro | 46 | % Vidro 2| % (**) 

Papel e papelao | 45 | % Papel e papelao | 9.25 | % (**) 

Lata de a?o | 47 | % Lata de apo | 3.44 | Kg/ano (**) 

Plastico | 32 | % Plastico | 22.45 | % (**) 

Organico | 46.9 % (**) 

(*) Calculo 1 (**) FARIAS et al, 2011 



62 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na analise macro ambiental (Tabeia 3) os ganhos e economias advindas do 

processo de reciclagem foram verificados em escala global onde se considerou as 

materias primas, consumo de energia e agua e a redugao dos poluentes 

provenientes do processo de fabricas e industrias (CIRNE, 2010). 

A Tabela 3 mostra os resultados em kilos e toneladas dos residuos organicos 

e inorganicos gerados por habitante (diario, mensal e anual), a economia obtida com 

a reciclagem e a perdida pela nao reciclagem dos 05 residuos (mensal e anual), e os 

potenciais empregos de 01 salario mfnimo a serem gerados. 

Esta analise permite visualizar a caracterizagao quantitativa dos resfduos 

solidos gerados na unidade de estudo, a economia obtida com a reciclagem dos 

materiais e a economia perdida pela nao reciclagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 3 - Anal ise Macro Ambien ta l 

I V iab i l idade Economica da Rec ic lagem de Res iduos Sol idos (Urbanos) - Macro Ambienta l 

Residuo gerado por habitante (organico e inorganico) Total de Residuo gerado (organico e inorganico) 

Residuo gerado por dia em kilos Residuo gerado por dia em toneladas 

I 1.4 | Kg | 539 Ton. 

Residuo gerado por mes em kilos Residuo gerado por mes em toneladas 

I 42 Kg | 16.178 | Ton. 

Residuo gerado por ano em kilos Residuo gerado por ano em toneladas 

| 504 Kg 194.147 J Ton. 

Economia obtida com a reciclagem (dos 5 residuos) 

Economia possivel por mes Empregos de 1S. M. potenciais a serem gerados por mes 

RS 21.597.433,00 I R$ 34.722 

Economia obtida por mes Empregos de 1 S.M gerados por mes 

RS 7.132.030,00 | R$ 11.466 

Economia possivel por ano 

R$ 259.169.205,00 

Economia obtida por ano 

R$ 85.584.369,00 

Economia perdida pela nao reciclagem (dos 5 residuos) 

Economia perdida por mes Empregos perdidos de 1 S.M. por mes 

R$ 14.465.402,00 23.256 

Economia perdida por ano 

R$ 173.584.835,00 | 

Nessa analise Macro ambiental observa-se que a reciclagem dos 05 

principais resfduos apresenta uma economia anual de R$ 85.584.369,00 e uma 

geragao potencial de empregos de 11.466 de 01 salario mfnimo, enquanto se perde 

anualmente R$ 173.584.835,00 pela nao reciclagem e 23.256 empregos deixam de 

ser gerados, mostrando o descaso do poder publico municipal, que contribui para o 



63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desperdicio dos recursos naturais, e a exclusao dos catadores no mercado de 

trabalho, quando deixam de atuar numa gestao adequada dos residuos solidos 

urbanos. 

Na analise mercadologica mensuram-se os ganhos com a venda dos resfduos 

no mercado local ou em suas proximidades, levando em consideragao as acoes de 

desenvolvimento, langamento e sustentacao de determinado produto no mercado 

consumidor. 

De acordo com o Servigo de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Santa 

Catarina - (2011), com o surgimento da reciclagem, varios tipos de produtos 

passaram a serem reciclados, criando desta forma novas atividades, que atualmente 

geram um faturamento de cerca de 1,2 bilhoes de dolares anuais no Brasil, e que 

podera chegar a 5,8 bilhoes nos proximos anos. A partir disto, presume-se um 

mercado bastante promissor e ainda pouco explorado. 

A Tabela 4 mostra o resultado anual para a viabilidade da reciclagem de 

resfduos solidos urbanos como latas de alumfnio, vidro, papel e papelao, plastico e 

latas de ago, pregos medios de venda, a economia obtida com a reciclagem e a 

perdida pela nao reciclagem dos 5 resfduos, e os potenciais empregos de 01 salario 

mfnimo a serem gerados, o ganho e a perda de energia, materia prima, de agua e 

com a coleta. 
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T a b e l a 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Ana l ise Mercado log ica 

Viabi l idade da R e c i c l a g e m de R e s i d u o s S o l i d o s ( U r b a n o s ) - Mercado 

Resultado Anual Resultado em Toneladas 

Latas de Aluminio Latas de Aluminio 

| RS 811.258,00 324 Ton. 

Vidro Vidro 

| R$ 310.635,00 | [ 3.882 ] Ton. 

Papel e Papelao Papel e Papelao 

| R$ 3.232.553,00 | | 17.958 Ton. 

Plastico Plastico 

| RS 35.609.827,00 | 43.586 Ton. 

Latas de Aco Latas de Aco 

| R$ 397.539,00 | 1.325 ] Ton. 

Total geral de toneladas por mes 

5.589 

Total geral de toneladas por ano 

| 67.077 

] Ton. 

Ton. 

Preco medio (de mercado) de venda por tonelada dos 

residuos 

Empregos potenciais a serem gerados de 1 

S.M. por mes 

J R$ 601,00 I I 5.407 | 

Resultado economico total potencial a ser conseguido com 

a reciclagem dos 5 principals residuos por ano. 

Resultado economico total potencial a 

ser conseguido com a reciclagem dos 5 

principais residuos por mes 

I R$ 40.361.815,00 I R$ 3.363.484,00 J 

R e s u l t a d o s F i n a i s 

Economia obtida anualmente pela reciclagem Economia perdida anualmente pela nao 

reciclagem 

Custo da reciclagem Custo da reciclagem 

| RS 12.991.742,00 RS 22.223.837,00 

Custo evitado com a coleta Custo verificado com a nao coleta 

| RS 3.118.018,00 | RS 5.333.720,00 

Ganho de energia eletrica Perda de energia eletrica 

| RS 14.555.334,00 | RS 25.639.408,00 

Ganho de materia-prima Perda de materia-prima 

| R$ 78.899.631,00 | RS 162.389.253,00 

Ganho de agjja Perda de agua 

R$ 2.003.128,00 | RS 2.446.288,00 

Total Total 

R$111.567.853,00 | RS 218.032.506,00 

Nota: 

A economia obtida da energia eletrica, materia-prima e 

Economia possivel (ou Potencial) de ser 

conseguida anualmente com a reciclagem: 

agua correspondem aos seguintes recursos naturais: 

bauxita, madeira, ferro gusa, areia e petrbleo. 
| RS 329.600.359,00 

A analise mercadologica mostra a viabilidade de fazer a reciclagem dos 

residuos solidos urbanos, mostrando numeros convincentes como consta na Tabela 

4, onde se verifica que o comercio da reciclagem se torna bastante lucrativo e 

ambientalmente sustentavel quando o mesmo e praticado de forma correta e 

consciente com o prego medio de mercado de venda por tonelada de R$ 601,00 

com um resultado economico potencial a ser conseguido por ano de R$ 
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40.361.815,00 e um total de 5.407 empregos que podem ser gerados, mostrando 

que esse nicho tern capacidade de manter-se equilibrado a partir de sua 

arrecadacao, se tornando um investimento bem vantajoso para o municipio, lucrativo 

para as cooperativas e, benefico para o meio ambiente. 

Em uma analise feita por Cirne (2010) no municipio de Campina Grande -

PB, esta detectou indices da reciclagem inferiores dos encontrados atualmente 

nesta analise, onde pode ser constatado um aumento atual na atividade da 

reciclagem, ressaltando que para a obtencao dos indices maximos de 

reaproveitamento, e fundamental a separacao na fonte geradora com garantia da 

inclusao de um maior numero de catadores organizados e capacitados no domfnio 

do fluxo reverso dos residuos solidos. 

O balanco ambiental (Tabela 5) proporciona a verificacao da economia ou nao 

dos recursos naturais como a bauxita, areia, barrilha, calcario, feldspato, arvores, 

minerio de ferro e petroleo, atraves do processo de triagem e reciclagem dos 

residuos solidos domiciliares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 5 - Balango Ambien ta l 

B a l a n c o Ambienta l 

Ganhos ambientais com a reciclagem Perdas ambientais com a nao 

reciclagem 

Economia de bauxita (Aluminio) Perda de bauxita (Aluminio) 

| 1.541 I Ton. 81 ] Ton. 

Economia de areia, barrilha, calcario e feldspato (vidro). Perda de areia, barrilha, calcario e 

feldspato (vidro). 

| 2.143 | Ton. | 2.516 | Ton. 

Media de arvores poupadas (papel e papelao) Media de arvores perdidas (papel e 

papelao) 

161.627 | Arvores p l97 .544 "| Arvores 

Economia de minerio de ferrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (390) Perda de minerio de ferro (aco) 

| 710 | Ton. | 800 I Ton. 

Economia de petroleo (plastico) Perda de petroleo (plastico) 

| 1.046 | Barris | 2.222 | Barris 

A Tabela 5 mostra que os ganhos ambientais sao enormes quando a 

reciclagem e tratada como um dos fatores primordiais para o equilibrio do meio 

ambiente quando se deixa de retirar 1.541 toneladas de bauxita para a obtencao do 

aluminio, 2.143 toneladas de areia, barrilha, calcario e feldspato para a obtencao do 

vidro, 161.627 arvores sao poupadas visto que e o componente principal para a 

confeccao do papel e papelao, 710 toneladas de minerio de ferro para a obtencao do 
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aco deixam ser extraidos e 1.046 barris de petroleo deixam de ser extraidos das 

reservas naturais nao renovaveis. 

As menores perdas verificadas sao da bauxita (81 ton.) que e materia-prima 

do aluminio, podendo ser explicado pela alta rotatividade do material e por possuir 

um alto valor no mercado reciclador. 

A Tabela 5 mostra ainda que as perdas pela nao reciclagem podem ser 

maiores se comparados com os ganhos, visto que quando se usa materias primas 

para a obtencao de determinados tipos de produtos, no geral, esses materiais 

gerados nao podem retornar para a natureza como e o caso do vidro e do plastico. 

A Tabela 6 mostra o consumo anual em toneladas das latas de aluminio, a 

economia obtida e perdida com energia e materia prima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 6 - Rec ic lagem das Latas de A lumin io 

L a t a s de Aluminio 

Consumo anual de latas 

| 20.801.502 | Unidades 

Peso total em toneladas 

| 324 | Ton. 

Economia obtida com a reciclagem 

Total reciclado em toneladas Economia de energia obtida por ano 

[ 308 ~ ] Ton. | RS 678.329,00 

Economia de materia-prima obtida Total geral proporcionado pela reciclagem 

| RS 97.107,00 | R$ 775.436,00 

Economia perdida pela nao reciclagem 

Total nao reciclado Economia de energia eletrica perdida por ano 

[ 16 | Ton. | RS 35.701,00 

Economia de materia-prima perdida Total geral perdido pela nao reciclagem 

| RS 5.110,00 | R$ 40.812,00 

A lata de aluminio e o material reciclavel mais valioso. O prego pago por uma 

tonelada e, em media, de R$ 3.000 (base novembro/2011) - o quilo equivale a 75 

latinhas e e usada basicamente como embalagem de bebidas. Cada brasileiro 

consome em media 54 latinhas por ano, volume bem inferior ao norte-americano, 

que e de 375. Alem de reduzir o "lixo" que vai para os aterros a reciclagem desse 

material proporciona significativo ganho energetico. Para reciclar uma tonelada de 

latas gastam-se 5% da energia necessaria para produzir a mesma quantidade de 

aluminio pelo processo primario. Isso significa que cada latinha reciclada economiza 

energia eletrica equivalente ao consumo de um aparelho de TV durante tres horas. A 
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reciclagem evita a extragao da bauxita, o mineral beneficiado para a fabricacao da 

alumina, que e transformada em liga de alumfnio. Para cada tonelada do metal 

(alumfnio) produzido exige a extracao de cinco toneladas de minerio (bauxita). 

A reciclagem de metal no Brasil tern tido um crescimento vertiginoso, pela 

contribuicao direta do alumfnio em detrimento ao material ferroso, haja vista os 

precos atrativos aplicados no mercado de compra das latas de alumfnio. A tonelada 

da lata de alumfnio alcanca R$ 3.000 - (base de novembro de 2011) como informa o 

CEMPRE, (2012), onde ha uma economia de R$ 97.107,00 com o reaproveitamento 

do alumfnio, permitindo uma redugao no consumo de agua e poluigao do ar. 

O municipio de Campina Grande tern potencial de produgao anual de 

20.801.502 latinhas, ou seja, pode ser consumida essa quantidade de latas de 

alumfnio pela populagao local, o que e equivalente a 324 toneladas/ano. Em de 

2010, esse total foi de 311 toneladas/ano (CIRNE, 2010). 

Devido ao trabalho intenso dos catadores consegue-se resgatar 308 

toneladas/ano, o que gera uma economia de materia prima de R$ 97.107,00 e R$ 

678.329,00 em energia/ano. 

As 16 toneladas que nao sao resgatadas gera um onus de R$ 5.110,00 em 

materia prima e R$ 37.701,00 em energia/ano, justificada pelo grande interesse dos 

catadores nesse material por ter um alto valor de mercado para a venda bem como 

uma excelente aceitagao pelas industrias recicladoras. 

A Tabela 7 mostra a quantidade de vidro descartado por ano, a economia 

obtida e perdida com consumo de energia e materia prima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 7 - Rec ic lagem do V idro 

Vidro 

Quantidade de vidro descartado por ano 

3.882 I Ton. 

Economia obtida com a reciclagem 

Total reciclado em toneladas 

1.786 

Economia de materia-prima obtida 

R$ 225.055,00 

Ton. 

Economia de energia obtida por ano 

R$ 148.836,00 

Total geral proporcionado pela reciclagem 

R$ 373.892,00 

Economia perdida pela nao reciclagem 

Total nao reciclado 

2.096 

Economia de materia-prima perdida 

R$ 264.195,00 

] Ton. 

Economia de energia eletrica perdida por ano 

R$ 174.721,00 | 

Total geral perdido pela nSo reciclagem 

R$ 438.917,00 I 
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0 vidro apresenta uma capacidade de reciclagem infinita, pois este material 

pode ser reciclado varias vezes sem perder sua capacidade fisica e tecnica original. 

O Brasil produz em media 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano, 

usando cerca de 45% de materia-prima reciclada na forma de cacos. Parte deles foi 

gerada como refugo nas fabricas e parte retornou por meio da coleta seletiva 

(CEMPRE,2012). 

O principal mercado para recipientes de vidros usados e formado pelas 

vidrarias, que compram o material de sucateiros na forma de cacos ou recebem 

diretamente de suas campanhas de reciclagem. Alem de voltar a produgao de 

embalagens, a sucata pode ser aplicada na composigao de asfalto e pavimentagao 

de estradas, construgao de sistemas de drenagem contra enchentes, produgao de 

espuma e fibra de vidro, bijuterias e tintas reflexivas (CEMPRE, 2012). 

Em 2010 o Brasil reciclou 47% das embalagens de vidro, representando 470 

mil ton/ano. Desse total, 40% e oriundo da industria de envaze, 40% do mercado 

difuso, 10% do "canal frio" (bares, restaurantes, hoteis etc.) e 10 % do refugo da 

industria. 

Robles Jr. (2003) cita que o ponto de vista das economias geradas, observa-

se que para a fabricagao do vidro atraves de materias primas virgem, e necessario 

que o forno da vidraria atinja a temperatura de 15000°C enquanto que se forem 

utilizados na composigao 30% de cacos, a temperatura de fusao baixa para 1300°C 

resultando numa economia consideravel de energia no processo, com rendimento 

de R$ 225.055,00 na reciclagem, montante que deixa de ser gasto para a produgao 

do vidro com materia prima e R$ 148.836,00 com energia/ano. 

Mesmo o vidro tendo a capacidade infinita de reciclagem, R$ 264.195,00 

ainda sao gastos anualmente com a utilizagao de materia prima e R$ 174.721,00 

com energia para a producao de novos produtos, o que sinaliza que novas formas 

de produgao ainda nao sao utilizadas para o reaproveitamento do produto ja 

existente. 

Cirne (2010) detectou 5.434 toneladas de vidro presentes no "lixo" por ano, 

onde 2.499 toneladas sao reaproveitadas no processo da reciclagem e 2.934 

toneladas sao desperdigadas pela nao separagao e envio ao destine final. 

O baixo indice de reciclagem do vidro e justificado pela dificuldade de 

manuseio por se tratar de material cortante e de facil contaminagao caracterizando-

se como material de risco para os catadores, alem da diffcil lavagem, grande volume 
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e peso para ser transportado, as industrias preferem produzir novos produtos a 

reciclar o ja existente devido as dificuldades ja citadas. 

A Tabela 8 mostra a quantidade de papel e papelao descartado por ano, a 

economia obtida e perdida e toneladas com o consumo de agua, energia e materia 

prima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 8 - Rec ic lagem do Papel e Pape lao 

Papel e Pape lao 

Quantidade de papel e papelao descartado 

por ano 

17.958 Ton. 

Economia obtida com a reciclagem 

Total reciclado em toneladas 

8.081 

Economia de materia-prima obtida 

R$ 5.091.271,00 

Economia de agua obtida por ano 

Ton. | R$ 1.982.201,00 

Economia de energia obtida por ano 

R$ 3.693.208,00 

Total geral proporcionado pela reciclagem 

R$ 10.766.681,00 

Economia perdida pela nao reciclagem 

Total nao reciclado 

9.877 

Economia de materia-prima perdida 

R$ 6.222.665,00 

Economia de agua perdida por ano 

] T o n - I R$ 2.422.691,00 

Economia de energia perdida por ano 

R$ 4.513.921,00 

Total geral proporcionado pela n l o reciclagem 

R$ 13.159.277,00 

Alem de ser de origem renovavel, o papel esta entre os produtos que 

apresentam boa taxa de reciclagem no Brasil. No total, 46% de todos os papeis que 

circularam no Pais, em 2009, foram encaminhados a reciclagem pos-consumo. 

E importante ressaltar que grande quantidade de aparas de papel reciclavel e 

utilizada na fabricacao de outros produtos, como telhas, sem ser computada nas 

estatisticas de recuperacao. Alem disso, tambem nao se excluem os papeis que nao 

sao passiveis de reciclagem, como os higienicos, que contem impurezas. Se esses 

quesitos passassem a ser avaliados, a taxa de recuperacao subiria 

expressivamente, nao sendo reciclados pelo alto custo apresentado. 

Diferentemente do vidro, o papel perde suas propriedades e caracteristicas ao 

ser reciclado em comparacao com os originais obtidos. Por outro lado possui grande 

contribuicao na coleta seletiva pela sua viabilidade economica financeira. 
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Um fator importante que deve ser considerado e a enorme fragilidade do 

papel em adquirir impurezas diversas, o que torna o material coletado desvalorizado 

e descartado em locais indevidos. 

Em relacao a economia e aos ganhos ambientais (Tabela 8), destaca-se a 

economia bastante expressiva de materia prima de R$ 5.091.271,00, economia de 

energia eletrica por ano de R$ 3.693.208,00 e economia de agua por ano de R$ 

1.982.201,00, bem como da diminuicao signiflcativa da derrubada de arvores. 

Comparando com os resultados obtidos por Cirne (2010) onde os ganhos 

ambientais, com a economia da materia prima chegou a R$ 9.537.652,00, R$ 

3.693.208,00 com a economia de agua por ano e de R$ 6.918.613,00 com a 

economia de energia eletrica, pode-se confirmar que os maiores ganhos ambientais 

estao inseridos na economia de energia e o consumo de agua, pois deixam de ser 

consumidos com o reaproveitamento das aparas de papel produzidas no processo 

de beneficiamento da celulose. 

A Tabela 9 mostra a quantidade de latas de aco em toneladas, economia 

obtida e perdida com o consumo por ano de agua, energia e materia prima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 9 - Rec ic lagem das Latas de A c o 

L a t a s de Ago 

Quantidade de latas de aco 

1.325 ] Ton. 

Economia obtida com a reciclagem 

Total reciclado em toneladas 

622 

Economia de materia-prima obtida 

R$ 261.581,00 

Economia de agua obtida por ano 

] Ton. | R$ 20.926,00 

Economia de energia obtida por ano 

R$ 410.316,00 

Total geral proporcionado pela reciclagem 

R$ 692.823,00 

Economia perdida pela nao reciclagem 

Tota l nao rec ic lado 

702 

Economia de materia-prima perdida 

R$ 294.974,00 

Economia de agua perdida por ano 

] Ton. j R$ 23.597,00 

Economia de energia perdida por ano 

R$ 462.697,00 

Total geral proporcionado pela nao reciclagem 

R$ 781.269,00 

No Brasil, assim como no resto do mundo, o mercado de sucata de aco e 

bastante solido, pois as industrias siderurgicas precisam da sucata para fazer um 
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novo ago, ou seja, cada usina siderurgica e uma planta de reciclagem e necessita de 

ago pos-consumo. 

O principal mercado associado a reciclagem de ago e formado pelas aciarias, 

que derretem a sucata nos altos fornos e transformam-na em novas chapas de ago. 

O interessante e que o ago para reciclagem nao precisa ser totalmente livre de 

contaminantes, ja que o proprio processo e capaz de elimina-los via escoria. 

Segundo o Comercio e Reciclagem de Sucata de ago (RECICLAQO), em 

(2010) foram produzidas 33,3 milhoes de toneladas de ago bruto no pais, dentro 

deste montante, 604 mil toneladas foram de folhas de ago para embalagens. Cerca 

de 10,2 milhoes de toneladas de sucatas foram utilizadas para a produgao de novo 

ago, valor correspondente a 30,6% do ago produzido no Brasil. 

O incremento da coleta seletiva desse material estimula o aumento da 

demanda de empregos e equipamentos de separagao, como os eletroimas 

(CEMPRE, 2012). 

Dados da CEMPRE, 2012 apresentam de quanto e reciclado com estimativa 

de 49% do total das latas de ago consumidas no Brasil em 2010 foram recicladas, 

incluindo 82% reciclados de latas de ago para bebidas (latas de 2 pegas). Cerca de 

300 mil toneladas de latas de ago pos-consumo retornam para o processo de 

reciclagem no pais. Este indice vem aumentando gragas a ampliacao de programas 

de coleta seletiva e educagao ambiental. 

As latas de ago, produzidas a partir de chapas de ago tern como principais 

caracterfsticas a resistencia, inviolabilidade e opacidade. Sao compostas por ferro e 

uma pequena parte de estanho (0,20%) ou cromo (0,007%) - materiais que 

protegem contra a oxidagao e preservam por mais de dois anos alimentos, bebidas e 

produtos quimicos. 

O ago e 100% reciclavel, podendo voltar a cadeia infinitas vezes sem a perda 

de caracteristicas mecanicas do material. O ago pos-consumo destinado a 

reciclagem nao precisa ser separado por cor da embalagem ou tipo de revestimento, 

pode ser destinado a siderurgica para beneficiamento com ate 5% de impurezas. 

Quando reciclado, volta ao mercado em forma de automoveis, ferramentas, vigas 

para construgao civil, arames, vergalhoes, utensflios domesticos e outros produtos, 

inclusive novas latas. (CEMPRE, 2012). 

A economia obtida com a reciclagem desse material (Tabela 9) e bastante 

evidente quando se trata de minerio de ferro, cuja economia obtida com a materia 
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prima de R$ 410.316,00, agua R$ 20.926,00 e energia R$ 261.581,00, sinalizando 

um alto poder de reciclagem para a economia local. 

A Tabela 10 mostra a quantidade por ano de plastico jogados no "lixo" em 

toneladas, a economia obtida e perdida com o consumo de agua, energia e materia 

prima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 10 - Rec ic lagem do Plast ico 

P l a s t i c o 

Quantidade de plastico no lixo por ano 

43.586 | Ton. 

Economia obtida com a reciclagem 

Total reciclado em toneladas 

13.947 Ton. 

Economia de materia-prima obtida 

R$ 73.224.615,00 

Economia de energia eletrica obtida por ano 

R$ 9.624.643,00 

Total geral proporcionado pela reciclagem 

R$ 82.849.258,00 "~| 

Economia perdida pela nao reciclagem 

Total nao reciclado 

29.638 

Economia de materia-prima perdida 

J Ton. 

R$ 155.602.307,00 

Economia de energia eletrica perdida por ano 

RS 20.452.367,00 

Total geral perdido pela nao reciclagem 

R$ 176.054.674,00 

Segundo a CEMPRE, 2012 cerca de 19% dos plasticos foram reciclados no 

Brasil em 2010, representando aproximadamente 953 mil toneladas por ano. Em 

2010 o Brasil ficou na nona posicao mundial na reciclagem dos plasticos, atras da 

Alemanha (34%), Suecia (33,2%), Belgica (29,2%), Italia (23%), paises que 

incineram a maior parte do plastico coletado seletivamente. 

Este material apresenta duas caracterfsticas paradoxals para fins de 

reciclagem e viabilidade economica e financeira. Por um lado, em fungao da 

economia da materia prima que torna sua viabilidade muito elevada, por outro lado a 

baixa relagao preco-volume e desfavoravel para os catadores. 

Em relagao a economia e ganhos ambientais (Tabela 10) destaca-se a 

economia no consumo de energia eletrica de R$ 9.624.643,00. Outros ganhos que 

podem ser observados e de materia prima que chega a R$ 73.224.615,00 ao ano 

atraves da reciclagem do plastico para embalagens, direcionando a extragao do 

petroleo para a geragao de outros produtos. 

Em estudo desenvolvido por Cirne (2010) revelou que a economia obtida com 

a materia prima de R$ 15.216.768,00 e energia R$ 2.00.091,00, onde se pode 
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observar na simulacao atual, um consideravel aumento no processo de reciclagem 

quando se trata do plastico, onde a cada dia a procura por esse material tern 

crescido, impactando positivamente o setor de reciclagem. 

A Tabela 11 mostra a quantidade de residuo organico gerados por dia, mes e 

ano, consumo de agua por habitante em dia, mes e ano, total de energia potencial a 

ser gerado por dia, mes e ano, consumo de oleo por habitante em mes e ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 11 - Rec ic lagem do Res iduo Organ ico /Consumo de Agua e Oleo 

O r g a n i c o / A g u a / O leo 

Residuo organico total gerado por dia 

| 252 

Residuo organico total gerado por mes 

7.587 

Residuo organico total gerado por ano 

91.055 

Ton. 

Ton. 

Ton. 

Total de energia potencial a ser gerado por dia 

| 5 | Megawatts 

Total de energia potencial a ser gerado por mes 

"] Megawatts 151 

Total de energia potencial a ser gerado por ano 

1.821 I Megawatts 

Agua consumida por habitante/dia Oleo consumido por habitante/mes 

77.042.600 Litros 288.909 Litros 

Agua consumida por habitante/mes Oleo consumido por habitante/ano 

|2.311.278,00 | Litros | 3.466.917 

Agua consumida por habitante/ano 

| 27.735.336,00 | Litros 

Compostagem e a denominacao que se da para um processo de 

transformacao de resfduos solidos organicos nao perigosos, resto vegetal e animal -

em um adubo bom e barato. Os resfduos organico, ou seja, os restos de cozinha 

(vegetais e animais), de podas de jardins e de quintais, dao por decomposicao 

efetuada por microrganismos encontrados nesses mesmos materiais organicos, dois 

novos e importantes componentes: sais minerals contendo nutrientes para as rafzes 

das plantas e humus, material de coloracao escura, melhorador e condicionador do 

solo. 

O composto e um fertilizante bom, pelas suas excelentes qualidades, 

melhorando as propriedades ffsicas, qufmicas e bioqufmicas do solo. E barato por 

ser produzido a partir de materia prima desvalorizada, descartada como "lixo". Pelo 

fato de se produzir composto com resfduos de baixo ou nenhum valor economico, 

pode-se adubar as plantas com medidas consideradas elevadas. 

Em 2010, cerca de 4 %, do residuo solido organico urbano gerado no Brasil 

foi reciclado. ("compostado"). Em termos absolutos tem-se 211 municfpios 

brasileiros com unidades de compostagem, sendo que os Estados de Minas Gerais 
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8 Rio Grande do Sui possuem a maior concantragSo, 78 e 66 unidades e 

compostagem respectivamente (CEMPRE, 2012). 

De acordo com a Tabela 11, verifica-se que a producao de residuo organico 

chega a 91.055 toneladas ao ano, o que representa um enorme desperdicio de 

alimentos e gasto para o municipio que precisa dar uma destinacao a esse residuo, 

pois todo esse material e passfvel de reaproveitamento para adubacao em hortas 

comunitarias, viveiros municipals de mudas de plantas nativas que podem ser 

utilizadas para reflorestamento. 

O oleo de cozinha usado, ao ser reciclado, pode virar materia prima para o 

biodiesel, para produtos quimicos, para a fabricacao de vela e sabao. Esta ultima 

forma de reciclagem e a mais comum e costuma ser praticada em pequena escala, 

por famflias ou assoc ia tes . Produzir sabao a partir do oleo de cozinha e facil e 

resolve o problema de seu descarte. Para incentivar essa pratica um dado e 

importante: o sabao produzido a partir do oleo reciclado e menos agressivo para o 

meio ambiente, ja que possui origem organica e por isso se decompoe com mais 

facilidade. 

De acordo com os dados gerados pelo programa (Tabela 11) mostra que o 

consumo de oleo de cozinha para o muniefpio de Campina Grande pode chegar a 

3.466.917 litros por habitante/ano representando uma producao de 9 litros por 

habitante/ano passfveis de reaproveitamento para a produgao de sabao e velas com 

o consumo de agua de 27.735.336,00 litros por habitante/ano e produgao de energia 

de 1.821 megawatt por ano. 

A Tabela 12 mostra a geragao de entulho em kilos e toneladas por habitante 

em dia, mes e ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a b e l a 12 - Geracao de Entulho 

Entu lho 

Entulho gerado por habitante 

Entulho gerado por dia em kilos 

1,3 | Kg 

Entulho gerado por mes em kilos 

39 | Kg 

Entulho gerado por ano em kilos 

468 Kg 

Total de entulho gerado 

Total de entulho gerado por dia em Toneladas 

308 | Ton. 

Total de entulho gerado por mes em Toneladas 

9.245 ] Ton. 

Total de entulho gerado por ano em Toneladas 

110.941 I Ton. 
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0 aumento da competitividade das empresas exige o maximo de 

aproveitamento de seus recursos, atraves de estrategias de gerenciamento. Com 

isso, torna-se imprescindfvel a adocao de tecnicas de qualidade e produtividade 

para a sustentacao das empresas no mercado. 

Os principals resultados produzidos pela reciclagem do entulho sao beneficios 

ambientais. A equagao da qualidade de vida e da utilizacao nao predatoria dos 

recursos naturais e mais importante que a equagao economica. 

Os beneficios sao conseguidos nao so por se diminuir a deposicao de 

residuos em locais inadequados (e suas consequencias indesejaveis) como tambem 

por minimizar a necessidade de extracao de materia-prima em jazidas, o que nem 

sempre e adequadamente fiscalizado. Reduz-se ainda, a necessidade de destinacao 

de areas publicas para a deposicao dos residuos. 

Nesse contexto, o municipio de Campina Grande tern um potencial gerador 

de entulho (Tabela 12) de 110.941 toneladas por ano, o que pode onerar o custo da 

limpeza urbana quando esse nao entra no planejamento da coleta seletiva, mas que 

pode se tornar um forte gerador de renda para o municipio quando e reaproveitado 

na propria construcao civil. 

Pesquisas sao realizadas no intuito de incorporar esse residuo como 

agregado na transformagao do material utilizado nas obras dos conjuntos 

residenciais, predios publicos, pracas e etc., melhorando a qualidade de vida dos 

moradores. 

Os indices apresentados nesta simulagao aparecem como indicador de 

reaproveitamento de residuos solidos a firm de garantir a viabilidade economica para 

cooperativas/associagoes de catadores no municipio de Campina Grande, onde a 

implantagao de coleta seletiva, onde os empregos potenciais de um salario mfnimo 

podem ser gerados a partir da aplicagao do processo de reciclagem e 

reaproveitamento dos principals resfduos solidos (papel, plastico, ago, vidro e 

alumfnio). 

Os empregos gerados a partir de um salario mfnimo tern possibilidades de 

envolvimento de um grande numero de trabalhadores na cadeia da reciclagem. 

A economia perdida anualmente pela nao reciclagem das cinco categorias de 

resfduos comprova o desperdfcio de recursos naturais e ausencia de politicas 

publicas que viabilizem o reaproveitamento de materias primas, a sustentabilidade 
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dos centros urbanos com a inclusao dos catadores organizados em cooperativas 

e/ou associagoes. 

Os residuos solidos enviados aos aterros, lixoes ou depositos provisorios de 

acondicionamento tern sua capacidade de reaproveitamento eliminada ou reduzida 

pelos efeitos de contaminagao dos materiais, tornando-os improprios para a 

reutilizagao como materias primas secundaria, contribuindo para eliminagao de um 

elevado numero de empregos perdidos. 

Essa simulacao para demonstrar a viabilidade economica de cooperativas de 

catadores, alem de comprovar a importancia mercadologica e financeira, revela a 

possibilidade de melhores condigoes de trabalho para os catadores 

cooperados/associados, pois evidencia a existencia de capital que pode ser 

destinados a obras e empreendimentos no setor da reciclagem, onde os percentuais 

de ganhos ambientais podem ser acrescidos com a implantagao da Educagao 

Ambiental visando uma maior participagao da comunidade na manutencao do meio 

ambiente. 
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6.0 CONCLUSOES E RECOMENDAQOES 

Os resultados obtidos neste estudo perm item concluir: 

> A ausencia de dados oficializados sobre informacoes referentes 

residuos solidos urbanos; 

> Nao existe local adequado para disposigao dos residuos solidos no 

municipio de Campina Grande- PB; 

> Nao existem programas municipals de educacao ambiental e 

envolvimento das cooperativas e dos catadores nas agoes de gestao dos residuos 

solidos; 

> Os apoios e convenios das cooperativas COTRAMARE e CATAMAIS 

ainda sao insuficientes para a necessidade das cooperativas e da demanda do 

municipio; 

> Com o fechamento do lixao municipal as famflias de catadores que la 

atuavam, ficaram sem alternativa de trabalho; 

> 0 maior percentual de catadores (61,20%) sao mulheres; 

> A faixa etaria dos catadores (31,30%) e composta na maioria por 

adultos acima de 40 anos; 

> O nfvel de escolaridade observado entre os catadores foi de 19,40% 

para os que sao analfabetos e 68,70% tern o ensino fundamental incompleto; 

> O rendimento familiar medio mensal dos catadores e de 75,40% e 

79,10% possuem casa propria; 

> Apesar da falta de infraestrutura adequada para a realizacao do 

trabalho apenas 24,40% disseram nao sofrer nenhum tipo de acidente de trabalho 

na catacao e 33,0% disseram nao ter nenhum tipo de doenca adquirida no trabalho 

da catacao; 

> A maior precariedade do trabalho foi verificada na etapa da coleta 

realizada com carrinhos tipo gaiola com tragao manual e os catadores expostos as 

constantes mudangas do clima. 

O estudo de viabilidade economica dos resfduos solidos mostrou que: 

> A reciclagem de resfduos solidos sob o ponto de vista ambiental e 

incontestavel, diante do fato de que toda a produgao dos bens gerados em todos os 
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pafses, mais cedo ou mais tarde acabara despejada no meio ambiente, a menos que 

seja reciclada. 

> A sua viabilidade tecnica, de um modo geral, pode ser considerada 

assegurada, em face dos avangos tecnologicos do processamento de materiais nas 

ultimas decadas. 

> A sua viabilidade economica, por outro lado, so se evidencia 

plenamente ao se considerarem os custos decorrentes da nao reciclagem dos 

residuos. 

A experiencia tern mostrado que a reciclagem pode ser nao so 

economicamente viavel como lucrativa, como no caso de residuos urbanos como 

aluminio, ago, vidro, plasticos e papel, havendo tambem abundantes exemplos de 

empresas que obtem lucros e melhoram sua competitividade ao reaproveitarem os 

seus residuos. 

A pesquisa indica que ha espago para que o Governo Municipal, atraves de 

agoes integradas, inclua a maioria dos catadores autonomos de materiais reciclaveis 

em Programas Municipais para elevagao de escolaridade, qualificagao profissional e 

assistencia social. Mesmo considerando alguns aspectos importantes - nivel de 

escolaridade, faixa etaria elevada e baixa qualificagao - parte deles manifestou o 

interesse em voltar ao mercado de trabalho. 

Diante da realidade observada, confirma-se que o cooperativismo, no 

segmento de trabalho e servigos, e uma das oportunidades administrativas que 

deveria ser analisada e avaliada com maior seriedade, pois representa uma nova 

relagao de trabalho, com vantagens muito importantes e relevantes para todos os 

envolvidos no sistema. 

Atraves da criagao de cooperativas ou associagoes, com o apoio da iniciativa 

privada e em parceria com orgaos publicos, projetos poderao ser desenvolvidos, 

construidos e executados de forma a char mudangas nas organizagoes das 

comunidades de catadores, permitindo sua inclusao na sociedade. 

A atividade da catagao ja e reconhecida pelo ministerio do trabalho e a 

criagao e fortalecimento das cooperativas e fruto de uma reflexao sobre a forma de 

trabalho em grupo, a valorizagao dos principios democraticos, da participagao do 

espirito de cidadania e da autonomia e, consequentemente, da inclusao social. 

Para que a gestao alcance resultados, as reunioes, discussoes e o 

estabelecimento de metas, a busca de parcerias, a sensibilizagao, a educagao 
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ambiental, o planejamento e a contribuicao do governo municipal sao de 

fundamental importancia. 

Ao termino desta pesquisa acredita-se que os resultados obtidos poderao 

contribuir para gestao dos residuos urbanos no municipio de Campina Grande, no 

entanto a complexidade e fragilidade do assunto exigem um amplo aprofundamento 

das invest igates no sentido de preencher os espacos encontrados neste trabalho. 

Recomendacoes 

Orienta-se que em pesquisas futuras a coleta de dados sejam realizados de forma 

mais intensiva junto aos catadores, devido as dificuldades do resgate de 

informacoes e identificacao dos mesmos. 

O modelo de analise de viabilidade economica de reciclagem utilizado neste 

trabalho podera ser replicado em outros municipios do Estado e em todo o pais 

desde que sejam observadas as realidades locais no tocante as questoes sociais, 

ambientais, economicas, culturais e legais. 

Algumas recomendagoes foram listadas como sugestao para a melhoria da 

gestao dos residuos solidos urbanos, tais como: 

> Promover e incentivar Programas de Educacao Ambiental de forma continua 

e regular, oferecendo atividades como palestras e oficinas para a 

comunidade, a fim de incentivar a coleta seletiva e contribuir com o trabalho 

dos catadores; 

> Implantar no Ambito municipal a legislagao federal contemplando todas as 

etapas desde a coleta ate o destino final; 

> Incentivar a pratica dos 3R's por meio da Educagao Ambiental; 

> Incentivar e adotar as praticas da reciclagem e compostagem, com 

elaboracao de projetos adequados a cada procedimento; 

> Elaborar o Piano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, 

elaborando diretrizes, criterios e procedimentos para disciplinar as agoes 

utilizadas a fim de minimizar os impactos ambientais; 

> Uma alternativa valiosa de reinsergao social, bem como reciclagem, consiste 

na instalagao de uma usina de tijolos ecologicamente corretos. Esta se 

beneficiaria de entulhos ou sobras de construgao, e com os equipamentos 

adequados, produziria tijolos ecologicamente corretos, destinados a 

construgao de casas populares, por exemplo; 
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> Disponibilizar a populacao informacoes sobre o sistema de coleta e 

disposicao final utilizada pelo municipio, a fim de contribuir para o 

entendimento do processo pela comunidade; 

> Incentivar a qualificagao profissional dos agentes envolvidos com os servicos 

de gerenciamento de resfduos solidos; 

> Pleitear incentivos financeiros junto ao Governo Federal para subsidiar 

tecnica e economicamente a implantacao de programas e projetos 

socioambientais; 

> Fazer a caracterizacao gravimetrica e volumetrica periodicamente os residuos 

solidos para acompanhar eventuais mudangas; 

> Buscar parcerias com empresas e instituigoes de ensino e pesquisa para a 

geragao de um banco de dados detalhado e com maior poder de abrangencia 

referentes as informagoes; 
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Anexo 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Preco do material reciclavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(p reco da tone lada em rea l ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Papelao 
Papel 

Branco 

Latas de 

Aco 
Aluminio 

Vidro 

Incolor 

Vidro 

Colorido 

Plastico 

Rigido 
PET 

Plast ico 

Filme 

Longa 

Vida 

Acre 

Rio Branco 100PL 100PL 2000PL 100L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 500PL 500PL 500PL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Amazonas 

Manaus 240PL 500L 130L 2200L 100 300L 900L 300L -

Espirito Santo 

Guarapari 270PL 170L 140L 2800L - 500PL 800PL 500PL 100P 

M inas Gerais 

Itabira 300PL 784PL 370PL 3100PL 250PL 1138PL 1750PL 1200PL 409PL 

Lavras 220P 330P 240P 2700P 150 - 1050P 1600P 700P 100P 

Pernambuco 

Jaboatao dos 

Guararapes 
370PL 280PL 320 2300L 180 - 1200PL 1450P 1000 370 

Recife 220PL 180PL 300L 2500L 80L - 600L 1400PL 450PL 280PL 

Parana 

Londrina 270L 410L 200L 2900L 70L 600L 1400L 400L 240PL 

Nova Esperanca 270PL 320PL 200L 2700PL 70L 500PL 1500PL 900PL 150PL 

Rio de Janeiro 

Mesquita 200L 450L 300L 2500PL 260P - 800P 1400P 650P 220P 

Rio de Janeiro 250PL 580L 170L 2300L 150L 500PL 1400PL 600PL 210PL 

Rio Grande do Sul 

Canoas 230P 400P 150P 2200 100 300 1300PL 760P 120P 

Porto Alegre 320PL 500PL 160PL 2500PL 45L - 500PL 1000PL 290P 90P 

Sao Paulo 

Guaruja" 180PL 230P 260L 1800L - - 50L 1600PL 700PL 230PL 

Sao Jose dos 
Campos 

200P 150P 320PL 2500PL 150L - 1300P 1770P 350P 200P 

Sao Paulo 220PL 420PL 320L 2800PL - 110L 1150PL 1350L 220P 

Sergipe 

Aracaju 200PL 500PL 300L 2600 30L - 800L 350L 600PL 100PL 

P = prensado - L = limpo - 1 = inteiro - C = cacos - UN = unidade 

Estes precos de venda dos reciclaveis sao praticados por programas de coleta seletiva, sendo a informacao de sua 
inteira responsabilidade. Atencao programas de coleta seletiva e cooperativas: para providenciarmos a publicacao dos 
precos reciclaveis, solicitamos o envio de cotacoes ate o dia 15 de cada mes impar do ano (Janeiro, marco, maio, 
iulho. setembro. novembro"). 
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Apendice 
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Apendice 1 - PERFIL SOCIOECON6MICO DOS CATADORES DE CAMPINA GRANDE - PB 

Data da realizacao: _ / _ _ / _ 

Responsavel: 

Nome do entrevistado: 

1. Sexo: ( )Masculino 

( )Feminino 

2. Idade: 

( )5-10 ( )11-16 ( )17-22 ( )23-28 ( )29-34 ( )35-40 

( )41_46 ( )47-52 ( )53-58 ( )59-64 ( )65-69 ( )70-75 

( )76-81 ( )acimade82 

3. Estado Civil: ( )Solteiro 

( )Casado 

( )Divorciado/Separado 

( )Viuvo 

( )Outros 

4. Escolaridade ( )Sem instrucao formal (analfabeto) 

( )Ensino Fundamental ( )lncompleto ( )Completo 

( )Ensino Medio ( )lncompleto ( )Completo 

( )Ensino Superior 

( )Ensino Tecnico 

5. Possui Filhos: ( )Nao ( ) Sim. Quantos? ( )1-3 ( )4-6 

( )7-9 ( )acima de 10 

6. Idade dos filhos: ( )0-1 ( )2-5 ( )6-9 

( )10-13 ( J14-17 ( )18 -21 

( )acima de 21 

7. Participa de algum programa assistencial do governo federal (bolsa 

familia, bolsa escola, etc)? 

( )Nao ( )Sim. Qual? 

8. Condicoes de moradia 

-Casa: ( JAIugada ( )Pr6pria ( )Cedida 

-Telefone: ( )Sim ( )Nao 

- Eletricidade: ( )Sim ( )Nao 

- Agua encanada: ( )Sim ( )Nao 

- Rede de esgoto: ( )Sim ( )Nao 

- Coleta de lixo: ( )Sim ( )Nao 

- Banheiro Interno ( )Sim ( )Nao 

9. Qual a sua renda familiar mensal? 
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( )Menos de um salario mfnimo 

( )Um salario minimo (R$ 622,00) 

( )Ate dois salarios mfnimos (R$ 1.244,00) 

( )Mais de dois salarios minimos (acima de R$ 1.244,00) 

( )Nao declarou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Qual a sua participacao na renda da famflia? 

( )Nao trabalho e sou sustentado por minha famflia ou outras pessoas 

( jTrabalho e sou sustentado parciaimente por minha famflia ou outras pessoas 

( )Trabalho e sou responsavel apenas por meu proprio sustento 

( JTrabalho, sou responsavel por meu proprio sustento e ainda contribuo para o 

sustento da famflia 

( JTrabalho e sou o principal responsavel peio sustento da famflia 

( )Outra situagao 

11. Mais pessoas de sua familia trabalham como catador? 

( )Nao ( )Sim. Quantos? 

12. Ja sofreu algum acidente durante o trabalho da catagao? 

( )Nao ( )Sim. Qual? 

13. Ja ficou doente por causa do seu trabalho? 

( )Nao ( )Sim. Qual? 

14. Onde coleta o material? 

( )Na rua 

( )Nas empresas 

( )No lixao 

( )No comercio 

( )Nas escolas 

( )Outros 

15. Ja tentou trabalhar em associagao/cooperativa? 

( )Nao ( )Sim 

16. Se pudesse trabalhar em associagao/cooperativa, voce preferiria? 

( )Nao ( )Sim 

Por que? 

17. A populagao reconhece o trabalho que voce faz com agente reciclador? 

( )Nao ( )Sim 
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Apendice 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Sequencia de perguntas feitas ao representante da 

cooperativa/associacao 

Nome:_ 

Funcao/cargo: 

1 - Como foi o inicio dos trabalhos da cooperativa/associacao? 

2 - Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo grupo? 

3 - Existe alguma instituicao que apoia ou tern parceria com a 

cooperativa/associacao? De que tipo? 

4 - 0 grupo recebe algum apoio do governo municipal? 

5 - Quais sao os materiais comercializados? 

Papel Branco ( ) Papel Misto ( ) Papelao ( ) 

Sucata/ferro ( ) Plastico ( ) Ago ( ) 

Aluminio ( ) Vidro ( ) 

6 - Como acontece a organizacao e a comercializagao dos materiais recolhidos? 

7 - Qual a media semanal/mensal de recolhimento dos materiais? 

Discriminacao Quantidade em Kg 

Material Semanal Mensal 

Papel Branco 

Papel Misto 

Papelao 

Sucata/ferro 

Plastico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ago 

Aluminio 

Vidro 

8 - Sabe que destino e dado ao material que foi comercializado pelo grupo? 
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n p c n u i v , czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — l - i o i c j u c C j u a u i u o u u o r 5 o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Genero dos catadores Cooperados e Nao Cooperados 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 52 38,8 38,8 38,8 

Feminino 82 61,2 61,2 100,0 

Total 134 100,0 100,0 

Quadro 6 - Genero do Catador por Tipo de Organizacao 

Masculino 

Feminino 

Total 

COTRAMARE CATAMAIS Nao Cooperados 

Masculino 

Feminino 

Total 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Masculino 

Feminino 

Total 

8 53,3 

7 46,7 

15 100,0 

4 50,0 

4 50,0 

8 100,0 

40 36,0 

71 64,0 

111 100,0 

Quadro 7 - Idade dos Catadores Cooperados e Nao Cooperados 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid De 17 a 22 anos 25 18,7 18,7 18,7 

De 23 a 28 anos 33 24,6 24,6 43,3 

De 29 a 34 anos 15 11,2 11,2 54,5 

De 35 a 40 anos 19 14,2 14,2 68,7 

Acima de 40 anos 42 31,3 31,3 100,0 

Total 134 100,0 100,0 

Quadro 8 - Idade do Catador por Tipo de Organizacao 

COTRAMARE CATAMAIS Nao Cooperados 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

De 17 a 22 anos 0 0 0 0 25 22,5 

De 23 a 28 anos 5 33,3 0 0 28 25,2 

De 29 a 34 anos 1 6,7 0 0 14 12,6 

De 35 a 40 anos 
-> 

20,0 1 12,5 15 13,5 

Acima de 40 anos 6 40,0 7 87,5 29 26,1 

Total 15 100,0 8 100,0 111 100,0 
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QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 - Nivel de Escolaridade do Catador Cooperado e Nao Cooperado 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sem instrucao formal (analfabeto) 26 19,4 19,4 19,4 

Ensino fundamental incompleto 92 68,7 68,7 88,1 

Ensino fundamental completo 10 7,5 7,5 95;5 

Ensino medio incompleto 5 3,7 3,7 99,3 

Ensino medio completo 1 ,7 ,7 100,0 

Total 134 100,0 100,0 

Quadro 10 - Nivel de Escolaridade dos Catadores por Tipo e Organizacao 

COTRAMARE CATAMAIS Nao Cooperados 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Sem instrucao formal (analfabeto) 5 33,3 2 25,0 19 17,1 

Ensino fundamental incompleto 9 60 5 62,5 78 70,3 

Ensino fundamental completo 0 0 0 0 10 9,0 

Ensino medio incompleto 1 6,7 0 0 4 3,6 

Ensino medio completo 0 0 1 12,5 0 0 

Total 15 100,0 8 100,0 111 100,0 

Quadro 11 - Renda Familiar Mensal do Catador Cooperado e Nao Cooperado 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos de um salario minimo 101 75,4 75,4 75,4 

Um salario minimo (R$ 622,00) 29 21,6 21,6 97,0 

Ate 2 salarios minimos (R$ 4 3,0 3,0 100,0 

1.244,00) 

Total 134 100,0 100,0 

Quadro 12 - Renda Familiar Mensal por Tipo de Organizacao 

Menos de um salario minimo 

Um salario minimo (R$ 622,00) 

Ate 2 salarios minimos (R$ 1.244,00) 

Total 

COTRAMARE CATAMAIS Nao Cooperados 

Menos de um salario minimo 

Um salario minimo (R$ 622,00) 

Ate 2 salarios minimos (R$ 1.244,00) 

Total 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Menos de um salario minimo 

Um salario minimo (R$ 622,00) 

Ate 2 salarios minimos (R$ 1.244,00) 

Total 

8 53,3 

3 20 

4 26,7 

15 100,0 

0 100,0 

0 0 

0 0 

8 100,0 

85 76,6 

26 23,4 

0 0 

111 100,0 
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Quadro 13 - Tipo de Acidente Sofrido pelo Catador Cooperado e Nao Cooperado 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhum tipo de acidente 102 76,1 76,1 76,1 

Corte 20 14,9 14,9 91,0 

Queda 6 4,5 4,5 95,5 

Queimadura 2 1,5 1,5 97,0 

Acidente com maquina e/ou carro 4 3,0 3,0 100,0 

Total 134 100,0 100,0 

Quadro 14 - Tipo de Acidente Sofrido pelo Catador por Tipo de Organizacao 

COTRAMARE CATAMAIS Nao Cooperados 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Nenhum tipo de acidente 12 80,0 7 87,5 83 74,8 

Corte 2 13,3 0 0 18 16,2 

Queda 0 0 1 12,5 5 4,5 

Queimadura 0 0 0 0 2 1,8 

Acidente com maquina e/ou carro 1 6,7 0 0 3 2,7 

Total 15 100,0 8 100,0 111 100,0 

Quadro 15 - Tipo de Doenca do Catador Cooperado e Nao Cooperado 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nenhuma 89 66,4 66,4 66,4 

Respiratoria 30 22,4 22,4 88,8 

Pele 3 2,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2a 91,0 

Outras 12 9,0 9,0 100,0 

Total 134 100,0 100,0 


