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RE SUMO 

Apresentar informacoes basicas para a devida 
implantacao e desenvolvimento de uma i n d u s t r i a c o u r e i r a e o 
o b j e t i v o generalizado desse p r o j e t o . 

A abordagem do la y - o u t , fluxograma, organograma, 
sequencia das operacoes quimicas e f i s i c a s e devidos 
c o n t r o l e s , investimento devido, bem como calculos para o 
processamento de 1.000 peles d i a r i a s , c o n s t i t u i o aparato * 
i n f o r m a t i v o para a devida implantacao da empresa, expressando 
no corpo do p r o j e t o , ora apresentado. 

Como instrumento tecnico-economico-social, o p r o j e t o 
v i s a c o n t r i b u i r para o desenvolvimento r e g i o n a l e 
consequent emente estadual, como tambem, serve de suporte 
i n f o r m a t i v o para empresarios e e s p e c i a l i s t a s da area de 
curtume. 



RESUME 

Montre i n f o r m a t i o n B a s i l i a r e s poor p f i m p l a n t a t i o n et 
developpemen d'une i n d u s t i e de tannage c'este p ' o b j e c t i f 
p r i n c i p a l de ce p r o j e t . 

Quand nous abordons l e lay-out, f l u x / o r g a n i s a t i o n , 
sequence de l a s operation chemie physique bien c o n t r o l e , 
p'investiment etaussi les c a l c u l pour l e proces de 1.000 peaus 
pour j o u r s , f o r me l e pompe i n f o r m a t i f pour 1 ' e d i f i c a t i o n 
1 ' e n t r e p r i s e , q u i est montre dans l e corp's du p r o j e t , dans pe 
moment. 

Comme instrument technique-economique-social, l e 
p r o j e t o donne use c o n t r i b u i t i o n pour l e developpement reg i o n a l 
et consequentement e t a t , oussi donne un suport i n f o r m a t i f pour 
les entrepreneur et les s p e c i a l i s t e de l a surface de tannage. 



INTRODUQAQ 

A implantacao de unidades produtivas, que absorvam o 
p o t e n c i a l humano e m a t e r i a l das regioes em desenvolvimento, 
assim controlando o exodo para os grandes centros i n d u s t r i a l s , 
e o caminho c e r t o para impulsionar o progresso no B r a s i l . Um 
pais gigante, desmembrado em regioes, que deve crescer 
conjuntamente, para a t i n g i r um estagio economico, s o c i a l e 
p o l i t i c o , caracterizado por a l t o s i n d i c e s de rendimento dos 
f a t o r e s de producao: recursos naturals, capital e trabalho. 

Pensando nestes termos, o p r o j e t o ora exposto 
mostrara a v i a b i l i d a d e de construcao de uma i n d u s t r i a de 
curtume em condicoes de p r o d u z i r o wet-blue, onde sera 
estabelecida uma l i n h a de agao sistematica, moderna e acima de 
tudo operacional para a implantacao do Curtume Queiroz Ltda. 



OBJETIVO 

0 p r o j e t o i n d u s t r i a l e um conjunto de informacoes 
i n t e r n a s e externas ao curtume, que permite a v a l i a r a 
v i a b i l i d a d e de e d i f i c a c a o de um empreendimento, e d e l i m i t a r as 
d i r e t r i z e s a d m i n i s t r a t i v a s de planejamento, coordenacao e 
c o n t r o l e das a t i v i d a d e s da empresa. 

Este p r o j e t o v i s a a implantacao de um Curtume Queiroz 
Ltda na cidade de Bezerros, regiao semi-arida de Pernambuco, 
que i n t e g r a a a t i v i d a d e de benef iciamento de peles para 
fabricacao do wet-blue. No seu conteudo programatico 
e s p e c i f i c a informacoes de l o c a l i z a c a o , aspectos f i s i c o s e 
p a r t i c u l a r i d a d e s tecnicas. 

Portanto, com base nestes p r i n c i p i o s tem-se os 
r e q u i s i t o s necessarios para a construcao do Curtume Queiroz 
Ltda. Com o o b j e t i v o de c o n t r i b u i r para a expansao do D i s t r i t o 
I n d u s t r i a l , desenvolver a regiao e ampliar o mercado de 
tra b a l h o l o c a l formando mao-de-obra especializada. 
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1.0 ASPECTOS GERAIS DO CURTUME 

1.1 - LOCALIZACAO 

Curtume Queiroz LTDA 

BR - 232, Km - 104, Bezerros. 

0 surgimento dessa unidade i n d u s t r i a l tern por 
o b j e t i v o , b e n e f i c i a r "o couro vacum" ou seja, transforma-lo em 
um produto de grande aceitacao por todo mercado cou r e i r o 
dentro e f o r a do pa i s . 

Sua l o c a l i z a c a o se da no Municipio dos Bezerros, 
regiao semi-arida do Estado de Pernambuco. 

O Curtume Queiroz Ltda, e uma sociedade por cota de 
responsabilidade l i m i t a d a , c o n s t i t u i d a em 30/06/1995, com sede 
no D i s t r i t o I n d u s t r i a l dos Bezerros nos l o t e s 2 e 3, quadra B, 
proximo a BR - 232 Kin - 104. 

Seu terreno compreende uma area de 30.000 m2, 
distanciando 3 Km do centro da cidade. 

A e x i s t e n c i a dessa empresa, proporcionou grandes 
ben e f i c i o s s o c i a i s , como tambem a geracao de oportunidades de 
empregos e seus r e f l e x o s p o s i t i v o s na melhoria das condicoes 
de v i d a do municipio. 
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De f a t o a geracao de empregos (novas oportunidades de 
trabalho) e preponderante, mas entre outras tem-se as 
seguintes: 

• Formacao de mao-de-obra especializada no municipio; 
• Vantagem cambial para a economia do pais, j a que part e 
da producao destina-se ao mercado externo. 

Esse curtume i n d u s t r i a l i z a o couro wet-blue com uma 
producao de 1.000 (mil) couros/dia. Mensalmente produz uma 
quant idade de 71.742,144 m2 wet-blue que se destinara ao 
mercado i n t e r n o e externo, alcancando c i f r a s de faturamento 
bruto mensal de US$ 1.147.874,3. 

Alem do produto p r i n c i p a l que e o couro propriamente 
d i t o , existent ainda os sub-produtos como: raspas, cabecas e 

grupons que se destinarao a fabricacao de a r t e f a t o s de couro; 
aparas caleadas que s e r v i r a o de materia-prima para a 
i n d u s t r i a l i z a c a o de g e l a t i n a comestivel, do colageno para os 
cosmeticos, para o c h i c l e t e , para a margarina. 

1.2 - ABASTECIMENTO E CARACTERISTICAS INDUSTRIAIS 

A agua, como produto a u x i l i a r , desempenha um papel 
consideravel na fabricacao do couro pois suas propriedades tern 
i n f l u e n c i a nas operacoes que a necessitam. 
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E' de p r i m o r d i a l importancia a qualidade da agua que 
sera colocada a disposicao do processo produtivo. 

A agua devera, na medida do po s s i v e l , ser pobre em 
materia organica, conter reduzido numero de bact e r i a s e 
apresentar dureza nula ou relativamente baixa. 

0 Curtume Queiroz l o c a l i z a - s e na cidade dos Bezerros, 
nas proximidades do Rio Ipojuca, r i o esse que sera a fonte de 
abastecimento p r i n c i p a l da i n d u s t r i a . Sua agua apresenta todas 
as qualidades exigidas para processar couros. 

Como fonte complementar para administracao, 
restaurante e banheiros, o fornecimento e f e i t o pela COMPESA 
(COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO) . 

1.2.1 - ENERGIA E COMBUSTIVEL 

No f a t o r energetico, a cidade dispoe da CELPE 
(COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO) . Entretanto, a i n d i i s t r i a 
possui sua p r o p r i a casa de fo r c a com gerador de energia, 
compensando a f a l t a de energia e l e t r i c a em alguma 
eventualidade. 
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1.2.2 - TRANSPORTES 

0 transporte e de p r i m o r d i a l importancia para as 
relacoes que envolvem o curtume, englobando deste a compra de 
produtos quimicos, materia-prima e tra n s p o r t e do produto 
beneficiado - couro wet-blue. 

E de fundamental importancia a aquisicao de 
caminhoes, pelo curtume, para s u p r i r as necessidades basicas. 

Para o tra n s p o r t e i n t e r n o na f a b r i c a , u t i l i z a r e m o s a 
emp i l h a d e i r a. 

1.2.3 - PROTEQAO CONTRA ENCHENTES 

0 l o c a l da area construida para o curtume devera 
apresentar uma boa decl i v i d a d e a f i m de que as aguas sejam 
conduzidas espontaneamente com o a u x i l i o do terreno, evitando 
a deposicao e acumulo de l i q u i d o s . 

1.2.4 - PROTEQAO CONTRA INCENDIO 

0 p r o j e t o da i n d u s t r i a estabelece l o c a i s de colocacao 
de hidrantes e e x t i n t o r e s de combate a incendios, das 
afixacoes de avisos de seguranca de trabalho, como p r o i b i c a o 
do uso de c i g a r r o s em lugares de agrupamento de pessoal e 
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m a t e r i a l , t a i s como almoxarifado, restaurante, l a b o r a t o r i e s , 
entre outros. 

As instalacoes e l e t r i c a s p r e d i a i s estao de acordo com 
as normas estabelecidas pela ABNT - ASSOCIAgAO BRASILEIRA DE 
•NOKMAS TECNICAS. 

1.3 - MATERIA-PRIMA 

A cidade dos Bezerros possui uma excelente 
l o c a l i z a c a o para a aquisicao da materia-prima. Sao v a r i o s os 
estados de f a c i l acesso r o d o v i a r i o . 

1.3.1 - RECEBIMENTO DE PELES 

De acordo com o Decreto L ei n- 6.558 de 11/12/40 o 
M i n i s t e r i o da A g r i c u l t u r a regula e dispoe sobre o assunto de 
peles e couros c l a s s i f i c a n d o - o s em: 

GRUPOS - Verdes ou frescas, salmouradas e salgadas. 

O curtume em questao, comercializa 100% das peles i n 
natura em estado salgado, adquiridas no i n t e r i o r Pernambucano 
e nos estadosde Alagoas, Bahia e da regiao centro-oeste. 
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Salgadas e o t i p o de conservacao mais comum no 
mercado co u r e i r o por ser um metodo bastante e f i c a z , no qual o 
sa l penetra na pele e produz um desinchamento das f i b r a s 
fazendo com que a pele verde perca cerca de 2 5% de sua umidade 
i n i c i a l , ficando com 35-40% de agua. 

Uma boa salgagem sera obtida quando tratadas com s a l 
medio (granulometria de 1 - 5 mm) e empilhadeiras durante 21 
dias em "cura". Se necessario deve-se j u n t a r b a c t e r i c i d a ao 
s a l . Estas peles se conservam de 180 a 360 dias. 

CLASSES - De acordo com cada t i p o de couro que f o r 
comercializado, sera f e i t a a c l a s s i f i c a c a o como: 1-, 2-, 3-, 4-
ou refugo. 

TIPOS - 0 t i p o de pele usada neste curtume sera a bovina, 
que posteriormente sera processada em wet-blue. 

1.3.2 - DEFEITOS DAS PELES 

Os d e f e i t o s apresentados pelas peles, podem t e r 
d i f e r e n t e s origens. Alguns sao produzidos durante a vida do 
animal e outros sao causados durante a e s f o l a e a conservacao. 
Ainda ocorrem d e f e i t o s eventualmente originados no 
processamento das peles em couros. 
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DEFEITOS ORIGINADOS DURANTE A VTDA DO ANIMAL 

© Marcas de fogo; 
• Defeitos causados durante o tra n s p o r t e dos animais; 
• Arames farpados; 
• Defeitos causados por carrapatos. 

DEFEITOS CAUSADOS NA ESFOLA 

Uma e s f o l a i r r e g u l a r , sem cuidados pode pro d u z i r na 
pele um formato defeituoso, r e f l e t i n d o no seu aproveitamento, 
pois nem todas as partes apresentarao a mesma t e x t u r a e 
qualidade. 

Alem das deformidades no formato poderao ocorrer 
outras falhas provocadas por cortes na es f o l a , e segundo a 
profundidade a t i n g i d a , pode ocasionar a desvalorizacao da 
materia-prima. 
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DEFEITOS PRODUZIDOS NA SALGA 

Certos t i p o s de bact e r i a s se desenvolvem em solucoes 
saturadas de s a l . Estes t i p o s de ba c t e r i a s sao chamadas de 
bacte r i a s " h a l o f i l a s " . A acao bacteriana pode ocasionar uma 
ser i e de t r a n s f ormacoes, entre as quais o afrouxamento dos 
pelos, por acao de enzimas sobre a camada germinativa. A 
materia-prima que apresentar afrouxamento dos pelos, deve ser 
processadas imediatamente. 

As indicacoes de p r o l i f e r a c a o bacteriana podem ser: 0 
carnal melosor perfuracao da f l o r r manchas vermelhas, manchas 

de sal (vlsiveis apos a depilacao), manchas de acidos graxos e 

aquecimento das p e l e s . 

DEFEITOS ORIGINADOS DURANTE 0 PROCESSAMENTO DAS PELES 

Em todas as etapas de processamento podem ocorrer 
d e f e i t o s . Tanto nas operacoes de r i b e i r a como de curtimento, 
podem s u r g i r d e f e i t o s alem dos j a exis t e n t e s nas peles cruas. 
0 resultado pode ser constatado nos couros obtidos: 
Precipltacao do carbonato de calclo sobre a flor, 

descascamento e rompimento da flor, surgimento de rugas e 

defeitos causados por uma ma regulagem das maquina. 
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1.3.3 - COMPOSIQAO QUIMICA DA PELE 

Agua 61% 
Lipideos 02% 
Substancias Minerals — 01% 
Proteinas 

• Globulares 01% 
® Fibrosas 34% 

Outras substancias — — 01% 



2.0 - LAY-OUT 

2.1 - INTRQDUQAQ 

0 lay-out ou a r r a n j o f i s i c o e a maneira como homens, 
maquinas e equipamentos estao dispostos na i n d u s t r i a de 
curtume. 

Para que haja uma elaboracao do lay-out faz-se 
necessario o conhecimento do volume de producao, 
dimensionamento do p r o j e t o dos produtos, t i p o de produto, 
producao e selecao dos equipamentos p r o d u t i v o s . 

Assim, o lay-out e o p e r f i l , a e s t r u t u r a e a 
disposicao e s t r u t u r a l do funcionamento de uma i n d u s t r i a , 
visando obter o melhor resultado tecnico, economico e 
f i n a n c e i r o . E que sera elaborado a p a r t i r do e f e i t o e exato 
conhecimento dos o b j e t i v o s da empresa. 

2.2 - OBJETIVO 

Reducao no custo e maior produtividade atraves de: 

Melhor u t i l i z a c a o do espaco d i s p o n i v e l ; 
Redugao da movimentacao de m a t e r i a l s , produtos e pessoal; 
Fluxo mais r a c i o n a l (evitando paradas no processo de 

producao) 
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Menor tempo de producao; 
Melhores condicoes de tra b a l h o . 

2.3 - ESPAgQ DISPONIVEL NECESSARIO 

Um curtume exige um espaco apropriado para sua 
at i v i d a d e i n d u s t r i a l . A escolha de uma area que comporte a 
fabricacao do couro em todo seu processamento da r i b e i r a : 
Remolho - Caleiro - Descalcinagao - Purga e Piquel, do 

curtimento, considerando a producao de couros wet-blue. I s t o 
s i g n i f i c a a disposicao das maquinas, dos equipamentos, das 
diversas secoes, da organizacao do processo tecnico de 
producao no espaco f i s i c o d i s p o n i v e l . 

2.4 - AREAS DO ARRANJO FISICO DO CURTUME 

0 espaco f i s i c o de um curtume, quanto ao seu melhor 
a r r a n j o , deve se r e f e r i r aos i t e n s : 

A - Area de recebimento do m a t e r i a l ; 
B - Armazenamento do m a t e r i a l b r u t o ou semi-acabado; 
C - Armazenamento em processo; 
D - Espera entre operacoes; 
E - Areas de armazenamento de m a t e r i a l acabado ou a s a i r ; 
F - Entrada e saida da f a b r i c a ; 
G - Estacionamento; 
H - Controle de frequencia dos empregados (entrada e sa i d a ) ; 
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I - Secao de r i b e i r a ; 
J - Area das maquinarias; 
L - Secao de curtimento; 
M - Area de expedicao do m a t e r i a l ; 
N - Banheiros; 
0 - Secretaria; 
P - D i r e t o r i a ; 
Q - Contabilidade e recepcao; 
R - Laboratorio Quimico; 
S - Sala dos Tecnicos; 
T - Bebedouros; 
U - Departamento de pessoal- Relacoes Humanas - Assistencia 
S o c i a l . 

2.5 - PQSSIBILIDADES DE FUTURAS AMPLIAQOES 

Espera-se que durante as at i v i d a d e s normais, o 
curtume venha a se expandir, devido a um aumento de mercado, a 
uma melhoria face a concorrencia, t e r melhor n i v e l tecnico e 
grande poder de marketing. 

No caso de ampliacoes, a empresa deve estar preparada 
para e n f r e n t a r quaisquer percalcos. Sobretudo quanto a precos, 
produtos s i m i l a r e s , reducao de custos, implantacao de novas 
tecnologias e novas pesquisas mercadologicas. A sobrevivencia 
de um curtume depende exatamente dos f a t o r e s : Tecnico 

Administrativo - Econdmico. 
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A seguir citamos alguns acontecimentos normals dentro 
da dinamica de uma empresa, que por alt e r a r e m os membros da 
equacao de producao, provocam a necessidade do estudo do l a y 
out . 

a - Mudanca no p r o j e t o do produto; 
b - Novo produto; 
c - Melhoria das condicoes de trab a l h o e reducao de 

acidentes; 
d - Variacao na demanda do produto; 
e - s u b s t i t u i c a o de equipamento; 
f - Mudanca no processo p r o d u t i v o ; 
g - Mudanca no mercado de consumo; 
h - Introducao de novos metodos de organizacao e c o n t r o l e ; 
i - Reducao de custos. 

2.6- CARACTERISTICAS GERAIS DO ARRANJO FISICO LAY-OUT 

Os p r i n c i p i o s mais importantes para a construcao de 
predios para curtume moderno sao os seguintes: 

2.7 - 0 FUNDAMENTO (BASE) 

E necessario fazer o fundamento elevado, para t e r a 
p o s s i b i l i d a d e de resolver bem o problema de canalizacao, 
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essencialmente dos tanques e alem disso como j a indicamos, 
f a c i l i t a r os transportes com caminhoes. 

2.8 - 0 PISO 

Parte de a l t a importancia, pois de sua qualidade 
depende o transporte i n t e r n o do curtume. Em uso generalizado, 
deve-se usar o piso a base de cimento e concreto, com a 
formacao de l a j o t a s , apresentando t a i s m a t e r i a l s grande 
r e s i s t e n c i a a solucoes e produtos u t i l i z a d o s no processamento 
de peles. 

2.9 - A CANAL IZ AQAQ 

Preferivelmente deve ser f e i t a dentro do curtume nos 
canais abertos, para f a c i l i t a r o c o n t r o l e e limpeza. 

Fora do predio, se f a r a uso de tubulacoes de 
concreto, apresentando uma i n c l i n a c a o em seu n i v e l nao menor 
que 0,35% causada pelas grandes concentracoes de aguas 
r e s i d u a i s . 

2.10 - ILUMINAgAO 

Do ponto de v i s t a de organizacao do trabalho, a 
produtividade depende muito do modo como o tra b a l h o e o lugar 
de t r a b a l h o sao preparados e equipados. 
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.Com base neste parametro e que dispora o curtume nas 
suas paredes l a t e r a i s de grandes janelas, as quais fornecerao 
s u f i c i e n t e iluminacao n a t u r a l durante o d i a . 

A n o i t e , teremos iluminagao fornecida por lampadas 
fluorescentes que sao f o r t e s e economicas. 

2.11 - INSTALAgOES SAMITARIAS 

As instalacoes s a n i t a r i a s , sao de grande importancia 
em um curtume, pois propiciam uma boa educacao e saude para os 
empregados, evitando v a r i a s doencas p r o f i s s i o n a i s causada pelo 
curtume. 

Para cada 25-30 operarios teremos: 1 W.C., tambem 
serao construidos armarios para os operarios guardarem seus 
m a t e r i a l s de t r a b a l h o . 

2.12 - VENTILAgAO 

Conforme regra de higiene i n d u s t r i a l , nos l o c a i s de 
trabalho, deve-se t e r uma area minima de 2.70 m por pessoa, o 
volume do ar deve ser de 70 m3 por pessoa por hora. Sera 
construido de janelas e combogos para f a c i l i t a r a secagem 
aerea, como tambem a iluminacao. 
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2.13 - INSTALAgAO DE AR COMPRIMIDO, AGUA E ELETRICIDADE 

A agua e a e l e t r i c i d a d e , serao de boa qualidade o que 
e no minimo r e q u i s i t o basico para o funcionamento do curtume. 

0 ar comprimido sera usado para mexer os c a l e i r o s , os 
l i q u i d o s em tanques, para limpeza das maquinas. 

2.14 - BEBEDOUROS 

Localiza-se em pontos e s t r a t e g i c o s do curtume, 
resolvendo o problema da higie n e . A agua devera ser po t a v e l , 
t r a t a d a com c l o r o , a qual deve ser servida ao grande numero de 
pessoas em quantidade e qualidade s u f i c i e n t e s . 

2.15 - CAR PI NT AR IA E OFICINA MECANICA 

Localizam-se na part e externa do curtume e proximo da 
producao, p o s s i b i l i t a n d o solucao de eventual problema de 
maneira rapida e sis t e m a t i c a . 

2.16 - CASA DE FOR£A 

Localizam-se na part e externa da i n f r a - e s t r u t u r a 
maior do curtume, porem, proxima de setores v i t a i s : producao, 
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oficinas, p o s s i b i l i t a n d o o seu acionamento caso haja algum 
blecaute. 

2.17 - LABORATORIO 

Localizam-se na parte externa do curtume. O 
l a b o r a t o r i o deve fazer periodicamente os calculos de 
fabricacao, c o n t r o l a r a qualidade de todos os produtos 
quimicos e materias primas que entram na f a b r i c a e c o r r i g i r 
constantemente, atraves de ensaios quimicos todos os processos 
de fabricacao, conseguindo assim, as qualidades estaveis do 
produto fa b r i c a d o . 

0 t r a b a l h o do l a b o r a t o r i o e de fundamental 
importancia por ser nele, r e a l i z a d a todas as pesquisas para 
melhoramento e barateamento de fabricacao. 

2.18 - ADMINISTRAQAO 

Situada na parte f r o n t a l do curtume, p o s s i b i l i t a n d o o 
f l u x o i n t e r n o e externo de informacoes da i n d u s t r i a . 

2.19 - ALMOXAR.IFADO GERAL 

Deposito para estocagem de produtos quimicos 
destinado ao setor de producao. 
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2 .20 - SALA MEDICA 

Localizada na parte externa do curtume para p r e s t a r 
a s s i s t e n c i a aos fu n c i o n a r i o s . 

2.21 - SALA DOS TECNICOS, ENGENHEIROS E ESTAGIARIOS 

Local destinado aos fu n c i o n a r i o s diretamente 
responsaveis pelo bom desempenho da empresa, onde havera 
reunifies de todos os setores produtivos, como tambem avaliacao 
dos resultados provenientes das analises quimicas. 

2.22 - CURTUME PILOTO 

Equipado com pequenos fuloes onde serao realizados 
testes p r e l i m i n a r e s e experiencias com produtos quimicos, 
antes de entrarem em processamento na producao. 

2.23 - COBERTURA 

Esta devera ser do t i p o ^SHED", pois f a c i l i t a r a a 
emissao de luz n a t u r a l e v e n t i l a c a o , concorrendo para uma 
melhor u t i l i z a c a o do espaco superior, pois f a c i l i t a r a a 
construgao de edificacoes i n t e r n a s , devido a u t i l i z a c a o de um 
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telhado a base de telhas de amianto, oferecendo, assim, uma 
cobertura de baixo peso em relacao a telhados convencionais. 

2.24 - REFEITORIOS 

Encontra-se na parte externa do curtume, devido ao 
odor desagradavel que ha no setor f a b r i l . 

2.25 - GUARITA/POSTO DE FREQUENCIA 

Localizada na entrada do curtume, juntamente com a 
sala de ponto de frequencia dos empregados, permitindo o 
co n t r o l e e f i c i e n t e e sist e m a t i c o dos fun c i o n a r i o s da empresa e 
o atendimento cortes as v i s i t a s e representantes comerciais, 
como tambem, zelando pela seguranca e bem-estar da i n d u s t r i a . 

2.26 - SEGURANQA INDUSTRIAL 

A CIPA (Comissao I n t e r n a de Prevencao de Acidentes) , 
e um orgao responsavel pela seguranca da i n d u s t r i a cujo 
o b j e t i v o e o bem estar dos fun c i o n a r i o s no ambiente de 
trab a l h o . Este departamento f i c a r a l o c a l i z a d o na part e externa 
da i n f r a - e s t r u t u r a . 
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2.27 - HIDRANTES 

Estes podem ser i n t e r n o s e externos e devem ser 
d i s t r i b u i d o s de forma a proteger toda a area da empresa por 
dois f a t o s simultaneos, dentro de um r a i o de 40 m (30 m de 
mangueiras e 10 m de j a t o ) . 

As mangueiras devem permanecer desconectadas, conexao 
t i p o engate rapido, enrolados convenient emente, e s o f r e r 
manutengao constante. 

2.28 - HIGIENE INDUSTRIAL 

Nos l o c a i s de trabalho, e fundamental a higiene e a 
limpeza, pois so assim sera p o s s i v e l e v i t a r doencas, 
geralmente causadas por elementos t o x i c o s . E necessario aos 
trabalhadores se sentirem bem no l o c a l de trabalho, pois assim 
a sua producao sera a l t a . 

Alguns p r i n c i p i o s basicos podem r e d u z i r a intensidade 
de r i s c o s i n d u s t r i a l s , t a i s como: ventilagao geral e local 

exaustlva, substituigao do material, mudanga de operagoes, 

equipe de pessoal, manutengao dos equipamentos, ordem e 

limpeza. 
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2.29 - ESPECIFICAgAO DE EXTINTQRES 

LOCALIZACAO TIPOS 
Quadros E16tricos 
Interruptores 
Compressores 

Classe C 
* Gas Carb6nico 
• P6 Quimico 

Almoxarii"ado de Material de 
r i b e i r a , curtimento e 
barraca 

Classe A 
• Extintor de Espuma 
• Hidrantes 

E s c r i t 6 r i o - Materials de 
Expediente - Laborat6rios 

Classe C 
• Gas Carbonico 
• P6 Quimico 

Fonte: Revista do Couro - Marco 89. 

Lo c a l i z a r v i s ivelmente os e x t i n t o r e s , protege-los 
contra choques, nao c o b r i - l o s com p i l h a s de m a t e r i a l ; nao 
deve-se a f i x a - l o s em paredes de escadas e nao deve f i c a r a 
mais de 1.80 m do solo. 
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2.30 - FLUXOGRAMA - LAY-OUT 

entrada de 
materia-prima 

msumos 
quimicos 

BARRACA 

R i b e i r a 
REMOLHO 
CALEIRO 
DESCARNE-
DIVISAO 
DESCALCINAGAO 
PURGA 
PIQUEL 
CLTRTIMENTO 
DESCANSO 

couro wet-blue 
v 

CLASSIFICACAO 
MEDICAO 
EMBALAGEM 
EXPEDICAO 

24 



2 . 3 1 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

2:31.1 - FULOES DE 

NUMERO 

DIMENSOES-DxL 
CAPACIDADE 
VOLUME INTERNO 
POTENCIA 
ROTAgAO 

REMOLHO/ CALEIR O 

04 
4,0 x 4,0 
7.000 kg 
25.000 l i t r o s 
25 CV 
4 rpm 

2.31.2 - FULOES DE CURTIMENTO 

NUMERO 
DIMENSOES-DxL 
CAPACIDADE 
VOLUME INTERNO 
POTENCIA 
ROTAgAO 

06 
3,5 x 3,0 
6.000 kg 
22.000 l i t r o s 
30 CV 
8 rpm 
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2.31.3 - MAQUINA DE DESCARNAR COUROS 

MARCA 
NUMERO 
LARGURA TJTIL (mm) 
ESPAgO OCUPADO 
POTENCIA (Kw) 
PESO (Kg) 
VOLUME (m3) 
PRODUgAO HORARIA 
PESSOAL 

DC 31P - SEIKO 
01 
3150 
5400 x 1650 
65 
9000 
12 
130 couros/h 
02 

2.31.4 - MAQUINA DE DIVIDIR COUROS 

MARCA DV SEIKO 
NUMERO 01 
LARGURA TJTIL (mm) 18 00 
ESPAgO OCUPADO 4 600 x 1350 
POTENCIA (Kw) 38 
PESO (Kg) 5000 
VOLUME (m3) 17,5 
PRODUgAO HORARIA 150 couros/h 
PESSOAL 02 
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2.31.5 - MAQUINA DE REBAIXAR COUROS 

MARCA 
NUMERO 
LARGURA TJTIL (ram) 
ESPAgO OCUPADO 
POTENCIA (Kw) 
PESO (Kg) 
VOLUME (m3) 
PRODUgAO HORARIA 

RB 18 SEIKO 
02 
1800 
4680 x 1650 
51 
7300 
12, 8 
100 couros/hora 

2.31.6 - MAQUINA DE ENXUGAR COUROS 

MARCA EX 30 SEIKO 
NUMERO 02 
LARGURA TJTIL (ram) 3000 
ESPAgO OCUPADO 4180 x 2300 
POTENCIA (Kw) 41 
PESO (Kg) 11500 
VOLUME (m3) 12 
PRODUgAO HORARIA 80 couros/hora 
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2.31. 7 - MAQUINA DE MEDIR COUROS 
~< 

MARCA ENKO 
NUMERO 01 
POTENCIA (Kw) 07 
DIMENSOES DxL 4,5 x 1,9 m 
PRODUgAO HORARIA 130 couros/h 
PESSOAL 02 

/ 
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3.0 AREAS DO SETOR DE PRODUgAO 

3.1 - BARRACA 

Neste l o c a l a materia-prima e recebida, f e i t a a 
pesagem, c l a s s i f i c a c a o , conservacao e estocagem. 

Na barraca sao realizadas as devidas aparas das 
orelhas, rabo, mamas, g e n i t a i s e patas. 

A temperatura deve estar entre 18 - 25°C, t e r boa 
cir c u l a c a o de ar e uma umidade r e l a t i v a em torno de 60 ± 5%. 

0 pi s o e de concreto com canaletas para f a c i l i t a r o 
escoamento da salmoura. 

A iluminacao e n a t u r a l e a r t i f i c i a l com jogos de 
lampadas flu o r e s c e n t e s . 

Na barraca contem cavaletes, facas, estrados de 
madeira, luvas, botas e uma balanca com capacidade para 6.000 
Kg de couros salgados. 
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3.2 - REMOLHO E CALEIRO 

Neste setor sairao a maioria das e s t r u t u r a s e 
substancias que compoem o couro, acontecendo a rehidratacao, 
depilacao e descarne das peles. 

A carga das peles e fundamental para a composicao das 
r e c e i t a s pois as percentagens para os produtos quimicos e 
agua, precisam ser coerentes com seu peso. 

0 piso sera de concreto aspero e a iluminacao n a t u r a l 
com lampadas flu o r e s c e n t e s . 

0 setor de remolho e c a l e i r o e composto de: 

• Quatro (04) f u l o e s ; 
© Uma (01) maquina de descarnar; 
o Uma (01) maquina de d i v i d i r ; 
® Uma (01) balanca. 

3.3 - CURTIMENTQ 

Depois do descarne e d i v i s a o em l i n h a s , as peles 
serao pesadas e submetidas a uma s e r i e de pre-tratamentos 
antes do curtimento propriamente d i t o . 
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E neste setor onde serao realizados os processos de 
descalcinacao, purga, p i q u e l e curtimento, i s t o e, a 
transformacao da pele bovina em couros wet-blue. 

Alem dos ful o e s , o setor possui areas destinadas ao 
descanso dos couros apos o curtimento. Ainda nesta area, e 
re a l i z a d a a operacao de desaguar. 

0 setor de curtimento e composto de: 

© Seis (06) f u l o e s ; 

• Duas (02) maquinas de desaguar; 
• Tres (03) mesas; 
• Tres (03) cavaletes; 
« Dez (10) facas; 
© Vinte (20) estrados de madeira; 
© Duas (02) maquinas de rebaixar. 

3.4 - CLASSIFICAgAO E EXPEDigAO DO COURO WET-BLUE 

Neste setor sera realizada a c l a s s i f i c a c a o f i n a l do 
couro, medicao, embalagem e expedicao do wet-blue. 

0 setor de curtimento contem: 
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• M a t e r i a l para Embalagem; 
© Dez (10) estrados de madeira; 
• Um (01) aquaboy; 
© Uma (01) maquina de medir couros. 

3.5 - PROCESSOS QUIMICOS E MECANICQS 

Os processos quimicos tornam as peles do animal em 
m a t e r i a l estavel e i m p u t r e s c i v e l (couro). 

No curtimento a natureza f i b r o s a da pele e mantida, 
porem as f i b r a s sao previamente separadas pela remocao do 
tec i d o i n t e r f i b r i l a r e pela acao dos produtos quimicos; em 
seguida as peles sao tratadas por substancias denominadas 
curtentes, que a transformarao em couro. 
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4.0 TEORIA - TECNOLOGIA APLICADA 

Nesta etapa sao removidas todas as substancias 
indesejaveis ao processo de i n d u s t r i a l i z a c a o . 

4.1 - REMOLHO 

As i n d u s t r i a s de curtume recebem peles em estado 
desidratado por estarem conservadas em processos de saiga. 

A operacao de remolho r e h i d r a t a as peles a f i m de 
r e s t a u r a r o t e o r de agua e x i s t e n t e no m a t e r i a l i n v i v o ; remove 
o s a l das peles salgadas e as impurezas em g e r a l , bem como 
ocasiona um l i g e i r o intumescimento. 

4.1.2 - FATORES DE INFLUENCIA NO REMOLHO 

Temperatura - Devera ser em torno de 18 - 20°C. 

® Temperaturas elevadas exigem tempos menores; 
• Temperaturas baixas exigem tempos maiores. 
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Qualidade da Aqua - Devera ser pobre em materia organica; 
conter reduzido numero de ba c t e r i a s e apresentar dureza nula 
ou relativamente baixa. 

Movimentacao do Banho - Devera ser 
para e v i t a r a concentracao de ba c t e r i a s 
pele; favorecer a homogeneizacao do 
processo de remolho. 

© Rotacoes superiores a 4 rpm, causarao um desgaste a 
f l o r . 

Tipo de Conservacao - A operacao v a i a de acordo com o t i p o 
de conservacao: 

• Por nao apresentar maiores problemas; 
• Saiga e secagem requer um tratamento mais intenso; 
© Secagem exige um tratamento especial. 

Tempo - Varia de acordo com o t i p o de conservacao, volume 
do banho, qualidade da agua, temperatura. 

Em caso de peles salgadas, o remolho ocorre com 
r e l a t i v a f a c i l i d a d e , pois o s a l e x i s t e n t e nas peles forma 
salmoura que i r a favorecer a remocao do m a t e r i a l 

em torno de 3 - 4 rpm 
em algumas regioes da 

sistema e acelerar o 
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i n t e r f i b r i l a r . 0 tempo de remolho para peles vacum e de quatro 
horas. 

Deve-se, po r t a n t o , fazer um c o n t r o l e nesta operacao 
para nao ocasionar danos as peles como: 

• Uma operacao excessiva ocasiona couros vazios e f l o r 
s o l t a ; 

• Uma operacao i n s u f i c i e n t e ocasiona couros duros e com 
f l o r quebradica. 

4.1.3 - PRODUTOS UTILIZADOS 

Ba.ctericid.as - Impede o desenvolvimento bacteriano. 

Uso: 0,05 - 0,08% 

Tensoativos - Diminui e a tensao s u p e r f i c i a l da agua 
f a c i l i t a n d o a penetracao dos produtos quimicos. 

Uso: 0,1 - 0,2% 

Auxiliares - Proporciona um remolho e f i c i e n t e . 
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Cloreto de Sodio (NaCl) - Tern e f e i t o l i o t r o p i c o . 

Uso: 3 - 5 % 

Bicarbonate- de Sodio (NaHC03) - U t i l i z a d o em peles 
secas. 

Uso: 0 , 3 - 1 % 

Sulfeto de Sodio (Na2S) - U t i l i z a d o para elevar o pH 
9,0- 9,5, nao ocasionando o ataque bacteriano. 0 s u l f e t o 
da i n i c i o a uma leve depilacao. 

Uso: 0,3 - 0,5% 

Acido Formico (HCOOH) - U t i l i z a d o 
preservar o pelo e s o l u b i l i z a r as 
e f e i t o l i o t r o p i c o . 

Uso: 0,1 - 0,2% 

quando se pretende 
proteinas com seu 
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4.2 - CALEIRO 

Sua funcao e remover os p e l o s e o sistema e p i d e r m i c o 
preparando as p e l e s para as operacoes p o s t e r i o r e s do p o n t o de 
v i s t a da m i c r o e s t r u t u r a : 

• Acao quimica para os p e l o s ; 
• Acao quimica no colageno, e l a s t i n a e r e t i c u l i n a ; 
© Intumescimento do couro; 
• A b e r t u r a da e s t r u t u r a f i b r o s a . 

DEPILAgAO 

As s u b s t a n c i a s d e p i l a n t e s atacam o r e v e s t i m e n t o 
e p i t e l i a l de f o l i c u l o s p i l o s o s , decompoem a capa do t e c i d o 
c o n j u n t i v o e por con s e g u i n t e , quebram a l i g a c a o da r a i z da 
p e l e do c o r i o ( c o l a g e n i o ) . 

Quimicamente pode-se e x p l i c a r que se quebra o p o n t o 
d i s s u l f i d r i c o da c i s t i n a , p r o d u z i n d o a c i s t e i n a . 

CO cistina NH \ . / 
^CH - CH2 -|-S - SCH 2CH^ 

NH cisteina cisteina CO 
queratina 
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1- RE&9&0: H i d r o l i s e da Q u e r a t i n a 

(OH) ^*-grupo ti61ico 
HC-CH2-S — -S-CH2-CH » CH-CH2-SOH + HS-CH-CH2 

Alcalis Ac. Sulf£nico 

pH = 11,5 - 12,0 

•CH-CH2-SOH + Na2S » CH-CH2-S~Na+ + NaOH 
Sulfeto 
de S6dio 

CH-CH2-SOH + SH3NH2 > HC-CH2-SNHCH3 + H2S 

4.2.1 - EFEITO QUIMICO 

SISTEMA CAL-SULFETO 

Na2S + H 20 > NaHS + NaOH 
2NaHS + Ca(OH) 2 > Ca(HS) 2 + 2NaOH 
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As reacoes quimicas do c a l e i r o geram uma mudanca de 
r e l a c a o e n t r e grupos a c i d o s e b a s i c o s ; m o d i f i c a o P . I . do 
c o r i o e por i s s o tern grande e f e i t o p ara a sua m i c r o e s t r u t u r a . 

No c a l e i r o , o colageno pode combinar-se com 
a p r e c i a v e l quantidade de a l c a l i . Pelo f a t o do colageno 
a p r e s e n t a r cadeias l a t e r a l s com grupos i o n i z a v e i s (NH3

 + ) . 

Alem da reacao com a l c a l i , o c o r r e no c a l e i r o o u t r a s 
reacoes q u i m i c a s . 

Assim, a formacao de amonia e de o u t r a s e s t r u t u r a s 
n i t r o g e n a d a s , e do po n t o i s o e l e t r i c o e deslocada de 7,0 pa r a 
5,0 d u r a n t e a encalagem. 

INCHaMEMTO: 

Osmotico - O inchamento acontece com a d i m i n u i c a o do 
comprimento da f i b r a causado p e l o aumento da coesao i n t e r n a 
das f i b r a s , dando couros mais duros. 

L i o t r o p i c o - Ocorre o inchamento, nao havendo a d i m i n u i c a o 
da f i b r a . Ocorre quando a pressao de intumescimento e maior 
que a coesao i n t e r n a das f i b r a s . 
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4.2.2 - FATORES DE INFLUENCIA NO CALEIRO 

Tempo - E n t r e os fenomenos v e r i f i c a d o s no c a l e i r o , o 
intumescimento e a a b e r t u r a da e s t r u t u r a f i b r o s a tornam-se 
e v i d e n t e s . 

A c a l e re s p o n s a v e l p o r es t e e f e i t o . Sua acao nao 
deve ser apenas s u p e r f i c i a l , mas tambem e f e t u a r - s e em 
p r o f u n d i d a d e ; p a r a t a n t o e n e c e s s a r i o haver penetracao da 
mesma. 

Os c a l e i r o s com tempos m u i t o c u r t o s apresentam 
elevado t e o r de c a l nas zonas e x t e r n a s , e b a i x o t e o r nas zonas 
i n t e r n a s . 

Com tempos de operacao mais longos (18 a 24 h o r a s ) , a 
d i s t r i b u i c a o e mais u n i f o r m e . 

Temperatura - A te m p e r a t u r a maxima sera a 30°C, p o i s acima 
d e l a a c a r r e t a r e perda de r e s i s t e n c i a , de s u b s t a n c i a dermica, 
tornando a operacao g e l a t i n o s a . 

Rotagao - Deve f u n c i o n a r em t o r n o de 3 - 5rpm. 
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Durante a operacao de c a l e i r o , o t e o r de h i d r o x i d o de 
c a l c i o na solucao, d i m i n u i . A movimentacao mantem a solucao 
s a t u r a d a , • homogeneizando o sis t e m a . 

Uma movimentacao e x c e s s i v a tern e f e i t o p r e j u d i c i a l 
sobre a f l o r . 

4.2.2 - CONCENTRAQA0 DOS PRODUTOS 

Cal - Como f o n t e s de i o n s OH, a c a l serve m u i t o bem, 
tomando p o r base a sua pequenas s o l u b i l i d a d e em agua. 

A c a l f a v o r e c e o intumescimento das p e l e s . 
Ex.: Ca(OH) 2. 

S u l f u r e t o de Sodlo - E o mais usado no curtume p o i s e 
f o r t e e produz e f e i t o desejado. 

0 s u l f u r e t o de s o d i o tern acao du p l a como d e p i l a n t e e 
como f o n t e de i o n s OH. 

Ex.: Na2S 

AuxlHares - Os a u x i l i a r e s sao i n d i c a d o s para manterem os 
pr o d u t o s de c a l e i r o s p o r mais tempo em suspensao; p o s s i b i l i t a r 
uma ma i o r p e n e t r a c a o dos agentes quimicos no c a l e i r o ; as 
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secrecoes sebaceas sao f a c i l m e n t e e l i m i n a d a s apos o c a l e i r o ; 
e v i t a a formacao de rugas, d i m i n u i o p e r i g o de f l o r c r i s p a d a , 
e t c . 

4.3 - DESCARNE 

Ao t e r m i n o da operacao de c a l e i r o , as p e l e s 
apresentam-se em estado i n t u m e s c i d o , favorecendo a operacao de 
descarne com o f i m de e l i m i n a r os m a t e r i a l s a d e r i d o s ao 
c a r n a l . 

A maquina usada p a r a e s t a operacao e a d e s c a r n a d e i r a . 
Geralmente sao u t i l i z a d o s d o i s operadores para r e a l i z a r t a l 
operacao. 

Quando u t i l i z a - s e e s t a maquina deve-se t e r o cuidado 
para nao c o l o c a r uma pressao exagerada nos r o l o s dos 
t r a n s p o r t e s , p o i s , o c a s i o n a r a c o r t e s nos mesmos e tambem a 
lamina de c o r t a r deve ser observada para e v i t a r que o couro 
nao s o f r a p e r f u r a c o e s na s u p e r f i c i e . 

4.4 - DIVISAO 

Apos o descarne, a p e l e e submetida a d i v i s a o . A 
operacao de d i v i d i r ou r a c h a r , c o n s i s t e em separar a p e l e em 
duas camadas ou formas p a r a l e l a s a camada f l o r . 

42 



• Camada s u p e r f i c i a l denominada f l o r ; 
• Camada i n f e r i o r denominada c r o s t a ou raspa. 

A d i v i s a o da p e l e pode ser e f e t u a d a nao somente no 
estado c a l e i r a d o , como tambem no estado p i q u e l a d o e a t e mesmo 
apos o c u r t i m e n t o . 

4.5 - PESENCALAGEM(DESCALCINAQAO) 

As f i b r a s no estado inchado apresentam composto de 
c o l a g e n i o com c a l c i o do t i p o de s a i s normais; c a l a d s o r v i d o 
e n t r e os c a p i l a r e s ; a b a l s a da r a i z do cabelo tern p r o d u t o s de 
d e s t r u i c a o da q u e r a t i n a e dos saboes de c a l c i o que nao foram 
e l i m i n a d o s nos processos p r e l i m i n a r e s e nos processos 
mecanicos. 

A d e s c a l c i n a c a o tern como o b j e t i v o a e l i m i n a c a o de 
s u b s t a n c i a s , t a n t o as que se encontram d e p o s i t a d a s 
s u p e r f i c i a l m e n t e , como as que se encontram l i g a d a s 
quimicamente e eombinadas em p e l e s submetidas as operacoes de 
d e p i l a c a o e encalagem a t r a v e s de lavagem e n e u t r a l i z a c a o 
q u i m i c a . 

Na lavagem, o c o r r e e l i m i n a c a o de p a r c e l a s de c a l nao 
combinada quimicamente com a p e l e . Parte da c a l se enc o n t r a 
l i g a d a a e s t r u t u r a p r o t e i c a e a o u t r a p a r t e d e p o s i t a d a nas 
camadas e x t e r n a s e e n t r e as f i b r a s . 
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A c a l quimicamente l i g a d a ou o u t r o s a l c a l i s l i g a d o s 
as p e l e s so poderao s er e l i m i n a d o s com a u t i l i z a c a o de s a i s ou 
a c i d o s . 

4.5.1 - PRODUTOS USADOS 

• Produtos c o m e r c i a i s ; 
• Sais amoniacais; 
© Acidos ( o r g a n i c o s e i n o r g a n i c o s ) . 

4.5.2 - REAQOES 

Reacao com acido c l o r i d r i c o (HC1) 

Ca(OH) 2 + 2HC1 > CaCl 2 + 2H20 

Rea9ao com s u l f a to de aironio (NH 4) 2S0 4 

Ca(OH) 2 + (NH 4) 2S0 4 > CaS04 + 2NH4OH 

Reac^Lo com b i s s o l f i t o de s6dlo 

Ca(OH) 2 + 2NaHS03 > Ca(H 2S0 3) + 2NaOH 
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4.5.3 - FATORES QUE INFLUENCIAM NA DESCALCINAQAO 

Tempo - A duracao sera em t o r n o de AO minutos a 1:30 h, 
dependendo da espessura da p e l e . 

Tempera tura - Nao deve ser m u i t o a l t a para nao causar 
g e l a t i n i z a c a o das p e l e s . Deve v a r i a r e n t r e 30° - 37°C. 

Concentragao do Agente Descalcinante - Deve-se observar as 
concentracoes dos agentes desencalantes para a d q u i r i r 
condigoes de a v a l i a r mais precisamente o t e o r de pureza dos 
p r o d u t o s que fazem p a r t e da d e s c a l c i n a c a o . 

• B i s s u l f i t o de Sodio (NaOHS03) 75 - 79% 
© S u l f a t o de Amonio (NH 4) 2S0 4 80 - 86% 
© A c i d o s ( o r g a n i c o s e i n o r g a n i c o s ) 90 - 98% 

Volume do Banho - Deve v a r i a r e n t r e 20 - 80% de agua, 
dependendo das condicoes de t r a b a l h o , podendo tambem ser a 
seco ou com pequenos volumes de banho. 
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4.5.4 - CONTROLS DA DESENCALAGEM 

A operacao pode ser c o n t r o l a d a , na p r a t i c a , com 
solucao de f e n o l f t a l e i n a . 0 exame e executado colocando-se 
algumas gotas de solucao a l c o o l i c a de f e n o l f t a l e i n a , sobre o 
c o r t e t r a n s v e r s a l da p e l e . 

Para alguns t i p o s de couros, como vaquetas para 
cabedal, o t e r c o medio deve r e v e l a r c o l o r a c a o rosada. 

Em casos de desencalagem completa face a e x i g e n c i a s 
do p r o p r i o sistema de t r a b a l h o , que requer m a t e r i a l 
desencalado, com pH proximo ao ponto i s o e l e t r i c o , em l u g a r de 
u t i l i z a r o i n d i c a d o r f e n o l f t a l e i n a para a q u i l a t a r o grau de 
desencalagem, recomenda-se o verde de bromo c r e s o l . Este 
i n d i c a d o r , em pH proximo ao P . I . da p e l e (pH 5,0), apresenta 
c o l o r a c a o a z u l c l a r a . 

4 . 6 - PURGA 

A purga e o processo menos c o n t r o l a v e l na f a b r i c a c a o 
do couro, p o i s nao e x i s t e nenhum metodo de c o n t r o l e c i e n t i f i c o 
p a ra d e t e r m i n a r o ponto em que a purga deve ser i n t e r r o m p i d a e 
que i n d i q u e esse p o n t o oportuno. 

Esta operacao c o n s i s t e em t r a t a r as p e l e s com enzimas 
p r o t e o l i t i c a s , p r o v e n i e n t e s de d i f e r e n t e s f o n t e s , v isando 
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e l i m i n a r os m a t e r i a l s q u e r a t i n o s o s degradados, submeter os 
m a t e r i a l s a c e r t a d i g e s t a o , as gorduras a c i s o e s , e t c . 

4.6.1 - TIPOS DE PURGA 

• A base de pancreas; 
• A base de b a c t e r i a s e mofo; 
• A base de v e g e t a i s . 

4.6.2 - EFEITOS DA PURGA 

© F a c i l i t a r o afastamento das r a i z e s dos p e l o s ; 
• F a c i l i t a r o afastamento dos r e s i d u o s da epiderme; 
• Fazer a limpeza da p e l e ; 
• D e i x a r a f l o r com o toque de seda. 

4.6.3 - FATORES QUE AFETAM A PURGA 

pH - 0 pH a t i v a r a a atuacao da enzima. 

Cada purga t r a b a l h a noma f a i x a de pH: 

Purga P a n c r e a t i c a 7,5 - 8,0 
Purga de Mofos 8,0 - 9,5 
Purga de V e g e t a i s 5,0 - 7,2 
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Temperatura - A atuacao sera mais i n t e n s a d e n t r o de c e r t o s 
v a l o r e s de t e m p e r a t u r a . 

Temp.: 35 - 37°C 

Concentracao da Purga - I n d i c a o poder p r o t e o l i t i c o das 
purgas dizendo como sera a sua atuacao. 

Tempo - Um tempo maior s i g n i f i c a m aior a p l i c a c a o 
e n z i m a t i c a dependendo do pH, concentracao, t e m p e r a t u r a . 

Duracao: 4 0 - 45' 

Agao do C a l e i r o - A purga depende de como f o i f e i t o o 
c a l e i r o , f o r t e ou f r a c o , prolongado ou c u r t o . As enzimas da 
purga rompem apenas as l i g a c o e s p e p t i d i c a s p r i n c i p a l s e 
r e s u l t a m compostos s o l u v e i s na agua, que f a c i l m e n t e podem ser 
e l i m i n a d a s . 

4.6.4 - DEFEITOS 

F l o r Frouxa - O c a l e i r o c u r t o e f o r t e tern acao mais 
s u p e r f i c i a l e o couro t r a t a d o deste modo j a p r e j u d i c a a acao 
s u p e r f i c i a l da purga. 
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0 c a l e i r o f o r t e e c u r t o r e g u l a a acao da purga e a 
acao e n z i m a t i c a nao sera i g u a l t a n t o p a r a a p a r t e s u p e r f i c i a l 
da p e l e como p e l a p a r t e i n t e r n a da p e l e . 

Couro Vazio (Couro sem r e s i s t e n c i a ) - Purga em excesso. 

Couro Duro (Couro encartonado e com r e s t o s de p e l o s ) 
Purga f r a c a . 

4.6.5 - CONTROLE DA PURGA 

• Teste da p e r m e a b i l i d a d e ao a r (cabra e c a p r i n o ) ; 
© Prova da pressao do dedo; 
• Prova do estado e s c o r r e g a d i o ; 
• Prova do afrouxamento da r u f a . 

4.6.6 - AQAO DA PURGA NA PELE 

A purga i r a a t u a r sobre os m a t e r i a l s q u e r a t i n o s o s : 
p r o t e i n a s g l o b u l a r e s , g o r d u r a s , musculo e r e c t o r do p e l o , 
e l a s t i n a , r e t i c u l i n a , c o l a g e n i o . 
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4.7 - PIQUEL 

E uma solucao s a l i n o - a c i d a que v i s a p r e p a r a r a p e l e 
para o c u r t i m e n t o . Durante o e s t a g i o i n i c i a l do processo, o 
a c i d o atua sobre a p r o t e i n a , convertendo-a em composto a c i d o . 

REMtOES: 

1. H2N - P - COO"Na+ + H + H2N - P - COOH + Na 
2. H2N - p - COOH + H + H3N - P - COOH 

0 p i q u e l p r e p a r a as f i b r a s colagenas para uma f a c i l 
p e n etracao dos agentes c u r t e n t e s . 

0 a c i d o c o n t i n u a a se l i g a r a p r o t e i n a , a t e se 
e s t a b e l e c e r o e q u i l i b r i o . 

Em meio a c i d o , c e r t o s grupos b a s i c o s da p r o t e i n a se 
combinam com p r o t o n s , r e s u l t a n d o cargas p o s i t i v a s na 
e s t r u t u r a . 

0 intumescimento das p e l e s e a t r i b u i d o a estas cargas 
p o s i t i v a s , p e r t e n c e n t e s a e s t r u t u r a p r o t e i c a , que ao c o n t r a r i o 
dos i o n s de a c i d o s ou s a i s , nao difundem. I s t o a f e t a a 
d i s t r i b u i c a o dos i o n s e deste modo conduz a absorcao de agua, 
at e ser a t i n g i d o o e q u i l i b r i o , apresentando a p r o t e i n a , maior 
concentragao do que a soluc a o . 
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Uma a l t a q u antidade de a c i d o causa um ataque ao 
c o l a g e n i o , p o r l e n t a h i d r o l i s e a c i d a . 

4.7.1 - FAT ORES DE INFLUENCIA NO P I QUEL 

Absorcao do Acido - Quantidades maiores que 1, 5% de a c i d o , 
r e s u l t a r a numa maior acidez do banho. 

Velocidade de Absorgao - Os a c i d o s i n o r g a n i c o s sao 
f o r t e m e n t e a b s o r v i d o s , chegando a absorcao a a t i n g i r 99% da 
quantidade empregada no banho. 
A absorcao dos a c i d o s o r g a n i c o s e mais l e n t a chegando a 88% da 
quantidade usada no banho. 

Velocidade de Penetragao - Os a c i d o s f o r t e s por serem mais 
r e a t i v o s de que os mais f r a c o s tern uma v e l o c i d a d e de 
penetragao menor, p o i s assim que entram em c o n t a t o com o couro 
reagem rapidamente d i f i c u l t a n d o a penetragao. 

Tipos de Acidos - Os a c i d o s o r g a n i c o s p e n e t r a nos p e l o s 
mais rapidamente do que os a c i d o s m i n e r a l s f o r t e s . 

Ac. A c e t i c o — > A c . Formico—>Ac. S u l f i i r i c o —> Ac. C l o r i d r i c o 
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Volume do Banho - Geralmente usa-se banho c u r t o : 80 - 100% 
de agua. 

4.7.2 - CONTROLS DO PIQUEL 

© Medlndo o pH do banho - em t o r n o de 2,5 - 3,0 

© Medlndo o pH i n t e r n o do couro - este t e s t e e r e a l i z a d o 
com o uso do i n d i c a d o r verde de bromo-cresol. A 
colocacao deve s er amarelo atravessado. 

© Medlndo o grau Baume - em t o r n o de 6 - 7° Be. 

© Controle da acidez r e s i d u a l 

4.7.3 - PRODUTOS UTILIZADOS NO PIQUEL 

A c i d o s u l f u r i c o , c l o r e t o de s o d i o e agentes 
a u x i l i a r e s . 

O a c i d o t e r a como o b j e t i v o b a i x a r o pH dos couros, 
p r o p i c i a n d o condicoes adequadas para o c u r t i m e n t o ao cromo. 

0 s a l alem de d e s i d r a t a r as p e l e s , t e r a a funcao de 
e v i t a r o intumescimento das p e l e s . 
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Os couros mais cheios e compactos p r e c i s a m de maior 
quantidade de a c i d o que os moles e v a z i o s . 

E n e c e s s a r i o v e r i f i c a r como a t r i p a e d e s c a l c i n a d a 
(adicionando-se mais a c i d o no p r o c e s s o ) . 

Usa-se 5 a 10 vezes mais o s a l do que o a c i d o , 

medindo a densidade da salmoura que nao deve ser menor de 

6 -7° Be-

Os agentes a u x i l i a r e s tern a funcao de a l v e j a n t e s das 

p e l e s como tambem o condicionamento as operacoes p o s t e r i o r e s . 

4.8 - CURTIMENTO 

Este processo t r a n s f o r m a as p e l e s em urn m a t e r i a l 
e s t a v e l e i m p u t r e s c i v e l tornando-as em couro. 

Com o c u r t i m e n t o , o c o r r e o fenomeno de r e t i c u l a c a o , 
r e s u l t a n d o no aumento da e s t a b i l i d a d e de todo o s i s t e m a 
colageno. 

Esta r e t i c u l a c a o produz-se porque os grupos 
c a r b o x i l i c o s l i v r e s da albumina da p e l e entram no complexo 
cromo para formarem uma l i g a c a o a c i d o complexo. 
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4.8.1 - CARACTERISTICAS ATRIBUIDAS AO COURO 

• Aumento da e s t a b i l i d a d e do sistema colageno; 
• E s t a b i l i z a c a o f a c e as enzimas; 
© D i m i n u i c a o da capacidade de intumescimento; 
• R e t i c u l a c a o do c o l a g e n i o ; 
• Deslocamento do P . I . (= 6,0) . 

4.8.2 - CURTIMENTO AO CROMO 

Os s a i s de cromo ocupam l u g a r de destaque e n t r e os 
c u r t e n t e s de origem m i n e r a l , sendo basicamente o mais 
u t i l i z a d o na operacao de c u r t i m e n t o . 

Os couros o b t i d o s p e l o c u r t i m e n t o ao cromo 
c a r a c t e r i z a m - s e p e l a elevada e s t a b i l i d a d e h i d r o t e r m i c a . 

A t e o r i a q u i m i ca e f i s i c o - q u i m i c a do c u r t i m e n t o com 
s a i s de cromo sao baseados na h i p o t e s e de Freudemberg, de que 
os agrupamentos do c o l a g e n i o -NH2-NH-CO podem p e n e t r a r na 
i n t e r n a espera do cromo, repudiando os o u t r o s grupos com 
a f i n i d a d e mais f r a c a , conforme essa t e o r i a , todos os s e i s 
l u g a r e s de coordenacao do atomo de cromo podem s er ocupados 
com os agrupamentos do c o l a g e n i o . 
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Os c i e n t i s t a s modernos e x p l i c a m o c u r t i m e n t o ao 
cromo, como a l i g a c a o l a t e r a l das c o r r e n t e s p o l i p e p t i d i c a s com 
os complexos b a s i c o s do cromo o q u a l deste modo costuram e n t r e 
s i , as c o r r e n t e s p o l i p e p t i d i c a s da s u b s t a n c i a dermica. 

4.8.3 - IMPORTANCIA DOS SAIS DE CROMO 

© Formam na agua agregados b a s i c o s ; 
© Desenvolvem f o r c a s c o o r d e n a t i v a s . 

Os s a i s de cromo t r i v a l e n t e s ( C r 2 0 3 , C r C l 3 , Cr 2 (S0 4) 3 ) 
formam na agua agregados b a s i c o s e s t a v e i s em solucao, com 
f o r t e a f i n i d a d e para formarem complexos com a s u b s t a n c i a da 
p e l e . 

0 cromo tern grande t e n d e n c i a para formar complexos, 
alem da sua t r i v a l e n c i a possuem a l t o grau, o u t r a s f o r c a s 
c o o r d e n a t i v a s , baseadas no p r i n c i p i o de a t r a c a o de p a r t i c u l a s 
( i o n s ) com cargas c o n t r a r i a s . 

HIDROLISE DOS COMPLEXOS DE CROMO 

P a r t i n d o do C r C l 3 . 6H20 

[Cr(H20)2 ]a+" -> [Cr(H20)s 0H]Q2" + HCl -> [Cr(H20)A 0H2 ]+ CI [Cr(H2 0) 3 0H3]+ HCl 
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4.8.4 - PRODUTOS USADOS NO CURTIMENTO 

Cromossal B - Em forma de po verde com t e o r de 2 6% de 
o x i d o de cromo e uma b a s i c i d a d e de 33,3% Schorlemmer. 

Bayer on AB - Em forma de po verde com o t e o r de 16% de 
o x i d o de cromo e uma b a s i c i d a d e de 4 6% Schorlemmer. 

A u x i l i a r e s - A n t i - m o f o - 0 seu emprego no c u r t i m e n t o , tern 
p o r f i m f a z e r com que as p e l e s c u r t i d a s nao apresentem r i s c o 
de mofo apos serem estocadas ou armazenadas. 0 seu uso v a r i a 
de 0,05 - 0,08% sobre o peso das p e l e s . 

Oleos Cationicos - Da um toque mais sedoso aos couros em 
w e t - b l u e , como tambem melhora o seu estado de reumectacao. 

MAS C ARAGEM 

E uma p r o t e c a o dos complexos de cromo c o n t r a os 
grupos complexos a t i v o s da s u b s t a n c i a da p e l e , p o r 
s u b s t i t u i c a o da p e l e , p o r s u b s t i t u i c a o p a r c i a l dos grupos aquo 
do s a l de cromo com capacidade de t r o c a por grupos a c i d o s mais 
complexo a t i v o . 
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CARACTERISTICA DADA AO COURO MASCARADO 

© Couro mais bem penetrado p e l o c u r t i m e n t o ; 
© Couro mais c h e i o ; 
© F l o r mais fechada e mais f i n a . 

CARGA DO CURTIMENTO AO CROMO 

No c u r t i m e n t o ao cromo, com s a i s b a s i c o s , a carga e 
predominant ernente p o s i t i v a ( + ) . Esta carga p o s i t i v a e d e v i d o 
ao meio a c i d o (H +) que a t i v a os grupos b a s i c o s (OH") . 

Por o u t r o l a d o , os s a i s de cromo l i g a d o s exercem acao 
de a t i v a c a o dos grupos b a s i c o s do c o l a g e n i o , aumentando sua 
carga. 

Com o emprego de s a i s de cromo mascarados, pode 
r e s u l t a r couro com carga fracamente p o s i t i v a , tendendo para a 
n e g a t i v i d a d e . 

4.8.5 - FATORES DO CURTIMENTO 

pH - Com um pH menor que d o i s (pH < 2) obtem-se pouca 
a f i n i d a d e e n t r e o cromo e a p e l e ; 
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Com o pH e n t r e 2,5 - 3,0, obtem-se uma p e n e t r a c a o do 
cromo no couro; 

Com um pH de 3,6 - 3,9 obtem-se a f i x a c a o do cromo no 
couro. 

Basicidade - Com uma b a s i c i d a d e a b a i x o de 33%, havera 
pouca a f i n i d a d e cromo-couro, nao s e r v i n d o para c u r t i r ; 

Com uma b a s i c i d a d e de 33% havera uma boa penetracao; 

Com uma b a s i c i d a d e e n t r e 33 - 66% havera f i x a c a o . 

Temperatura - Com o aumento da temperatura tem-se maior e 
mais r a p i d a absorcao dos s a i s de cromo, uma d i m i n u i c a o do 
tempo de c u r t i m e n t o , couro com toque c h e i o e f i n o e d i m i n u i c a o 
da t a x a de cromo no banho r e s i d u a l de c u r t i m e n t o . 

Sais Neutros - Os s a i s n e u t r o s provem do p i q u e l ; os 
p r o p r i o s c u r t e n t e s de cromo u t i l i z a d o s possuem b a s t a n t e s a l 
n e u t r o , que e levado para o c u r t i m e n t o . 

O c u r t i m e n t o podera o c o r r e r , p o r t a n t o , em presenca de 
excesso de s a i s n e u t r o s , que no c u r t i m e n t o ao cromo, podem 
e x e r c e r i n f l u e n c i a d e s f a v o r a v e l . Eles podem i n f l u i r na 
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c o n s t i t u i c a o dos s a i s de cromo. De o u t r o l a d o , podem e x e r c e r 
urn desintumescimento m u i t o acentuado, d i m i n u i n d o a capacidade 
de combiriacao da p e l e com os complexos de cromo que apresentam 
acao encorpante. 

Um excesso de s a i s n e u t r o s no c u r t i m e n t o , produz 
couros v a z i o s e f l a n c o s sem corpo. 

S a i s Mascarantes 

E x i s t e m s a i s que podem m o d i f i c a r a e s t r u t u r a dos s a i s 
de cromo, p e l a s u b s t i t u i c a o p a r c i a l dos grupos aquo, por grupo 
a c i d o . 

Estas s u b s t i t u i c o e s a c a r r e t a m m o d i f i c a c o e s 
r e l a c i o n a d a s comportamento dos s a i s de cromo. T a i s 
m o d i f i c a c o e s manifestam-se p e l a a l t e r a c a o das c a r a c t e r i s t i c a s 
o r i g i n a i s dos s a i s de cromo e p e l o d i f e r e n t e comportamento 
dest e s s a i s de cromo, com r e l a c a o a p e l e . 

4 . 9 - OPERAgAO MECANICA DE ENXUGAR 

Tern p o r o b j e t i v o , r e t i r a r a agua do couro w e t - b l u e , 
baixando de 60% para 35 a 40%. 
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4.10 - OPERAQAO MECANICA DE REBAIXAR 

Esta operacao p e r m i t e c o r r i g i r as d i f e r e n c a s 
p o s s i v e i s de espessura v i n d a s da operacao de d i v i s a o . 

O couro e d i v i d i d o para que a f l o r f i q u e com uma 
espessura do a r t i g o acabado. A v e r i f i c a c a o da espessura e 
f e i t a com a u x i l i o de um espessimetro em d i f e r e n t e s pontos do 
couro. 

4.11 - CLASSIFICAQAO EXPEDigAO 

A c l a s s i f i c a c a o do w e t - b l u e v a r i a de I a IV, e couros 
r e f u g o s . 

Os f a t o r e s considerados d u r a n t e a selecao sao: 

© T i p o do a r t i g o a f a b r i c a r e os processos de r e c u r t i m e n t o 
e acabamentos p o s t e r i o r e s ; 

© Grau de t o l e r a n c i a dos d e f e i t o s f i s i c o s , nomeadamente 
rugas, marcas de fogo, vermes, arranhoes e o u t r o s . 

Sabemos que o couro w e t - b l u e , se destaca nas vendas 
dos curtumes de todo p a i s , p o i s as necessidades que o mercado 
e x t e r i o r a p r e s e n t a f a z com que cada vez mais, se produza 
couros w e t - b l u e . 
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5.0 FOBMOLagaO DO COURO WET-BLUE 

0 processo de i n d u s t r i a l i z a c a o de couros e r e a l i z a d o 
em etapas d i s t i n t a s , p ara cada t i p o de p r o d u t o ha 
esp e c i f i c a d a m e n t e uma t e c n o l o g i a correspondente. 

O curtume t e r a uma producao de 1.000 c o u r o s / d i a no 
processo b a s i c o de c u r t i m e n t o ao cromo ( w e t - b l u e ) . 

COURO WET-BLUE (CURTIMENTO AO CROMO) 

5.1 - REMOLHO 

PRODUTOS QUIMICOS T °C 
Agua ambiente ate o eixo 28 

Esgotar 10' 
120 Agua ambiente 

Esgotar 10' 
28 

120 Agua ambiente 28 
0 r15 Tensoativo 
0,15 Soda b a r r i l h a 
0,1 B a c t e r i c i d a 

Observar: 
pH = 9,2 -
°Be = <. 2 

• 9,5 

4 h 

toque maleavel do couro 
Esgotar 10' 
Lavar 15' 
Esgotar 10' 
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5.2 - CALEIRO 

PRODUTOS QUIMICOS T °C 
60 Agua ambiente 28 
1,4 Amina 
0,5 Cal hidratada 
0,15 Tensoativo 40' 
1,0 Su l f e t o de s6dio 30' 
0,35 S u l f e t o de s6dio 15' 

i n i c i a r f i l t r a c S o 
terminar f i l t r a c a o 

60 Agua ambiente 28 
3,5 Cal hidratada 30' 

Automatico 
(rodar 10 min/hora ate 
completar 18 horas) 

5.3 - OPERACAO MECANICA DE DESCARNAR - Maquina 
Descarnar 

5.4 - OPERA£AO MECANICA DE DIVIDIR - Maquina de D i v i d i r 

Pesar - Couro T r i p a (Couro Encalado) 



5.5 - DESCALCINAgAO/PURGA 

PRODUTOS QUIMICOS T °C 
100 Agua ambiente 10' 28 

Esgotar 10' 
100 Agua ambiente 28 
0,3 Su l f a t o de amonia 15' 

Esgotar 10' 
40 Agua ambiente 
1,2 Su l f a t o de amonia 
1,2 Descalcinante 40' 

pH = 7,8 - 8,0 
corte = i n c o l o r ( f e n o l f t a l e i n a ) 

0,2 Tensoativo 
0, 04 Purga pancreatica 30' 

Observar: impressSo d i g i t a l , 
estado escorregadio da pele, 
afrouxamento da r u f a 
Esgotar 10' 
Lavar 15' 
Esgotar 15' 
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5.6 - PIQUEL 

% PRODUTOS QUIMICOS T °c 
50 Agua ambiente 28 
6,0 Sal comum 
0, 6 Clareante de Piquel 
0,25 Agente mascarante 20' 

B6 ;> 6° 
1,4 Acido sulfuric© (1:10) 4 h 

pH = 2,5 -3,0 
0 = amarelo (VBC) 

5.7 - CURTIMENTO 

PRODUTOS QUIMICOS T °C 
5,0 Sal de cromo - 33% bas 
0,25 6leo c a t i o n i c o 
0, 05 Fungicida 90' 
0,6 Sal de cromo - 66% bas 60' 
0,25 Sal de cromo - 66% bas 60' 
0,2 Sal de cromo - 66% bas 8 h 
0,05 Fungicida 30' 

Observar: 
pH = 3,6 - 3,9 
0 = verde-maca" (VBC) 
Teste da f e r v u r a com 
Retrac^o = 0,0% 
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Descarregar 
Repousar 12 a 24 horas 
Enxugar 
C l a s s i f i c a r 
M e dir 
Embalar 

EXPEDIR - COURO 
WET- BLUE 

100% DA PRODUgAO 
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6.0 COEFICIEHTES HUMERI COS 

Permitem medir a magnitude do curtume, ao mesmo tempo 
d i a g n o s t i c a r sua capacidade p r o d u t i v a e elementos t e c n i c o s 
g e r a i s . 

O Curtume Queiroz L t d a processara 1.000 c o u r o s / d i a , 
t i p o couros grandes com area de 4,0 m2, pesando em media 27 kg 
cada. 

O curtume p r o d u z i r a : 

1.000 couros w e t - b l u e . 

6.1 - CALCULO DA QUANTIDADE DE COURO A TRABALHAR 

1.000 c o u r o s / d i a x 230 d i a s = 230.000 couros p o r ano 
1.000 c o u r o s / d i a x 27 kg/couro = 27.000 k g / d i a 
230 dias/ano x 27.000 k g / d i a = 6.210.000 kg/ano 
6.210.000 kg/ano x 1, 5 p,2 = 9.315.000 p 2/ano 
9.315.000 p 2/ano 4- 10,82 m2 = 860.905,73 m2/ano 
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6.2 - APROVEITAMENTO DA SUPERFICIE COBERTA 

m2 g c = J g L = 9 . 3 1 5 . 0 0 0 = 1 0 3 5 0 m 2 g c 

900 900 

6.3 - DISTRIBUigAO DA SUPERFICIE COBERTA 

FABRICAgAO (68%) - 7.038 m2SC 
DEPOSITO E SERVigOS(32%)- 3.312 m2SC 
TOTAL - 10.350 m2SC 

6.4 - DISTRIBUigAO NO SETOR DE FABRICAgAO 

SEgOES % PORCENTAGEM m2SC 
C a l e i r o 40 2.815,2 
C u r t i m e n t o 60 4 .222,8 

TOTAL 100 7 .038 

6.5 - FATOR DE POTENCIA 

Adotou-se 450 m 2/HPi ( i n i c i a l ) 

= m l = 860.905,73 a l 9 M J L a m 

450 450 
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6.6- DISTRIBUIGAO DO HPi POR SETOR 

SEgAO % PORCENTAGEM HP ( i n i c i a l ) 
C a l e i r o 24 459,15 HPi 
Cu r t i m e n t o 76 1.453,97 HPi 

TOTAL 100 1.913,12 HPi 

6.7 - SIMULTANEI DADE 

Rel a c i o n a o e f e t i v o de e n e r g i a e l e t r i c a com o t e o r i c o 
que d e v e r i a s e r consumida quando todas as maquinas t r a b a l h a m 
simultaneamente. 

0 kwh t e o r i c o e o b t i d o m u l t i p l i c a n d o o HP da f a b r i c a 
p o r 0, 736 kwh/HP (constante) p o r 08 h o r a s / d i a , por 21 d i a s e 
11 meses t o t a l i z a n d o 2.705,295 kwh t e o r i c o . 

Kwh e f e t i v o = 0 , 6 
Kwh t e o r i c o 

6.8 - RENDIMENTO DOS FULOES 

I / 5 0 = m2 

l i t r o s fu!5es 

l i t r o de f u l o e s = 860.905,73 - 573.937,15 
1.50 
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6.9 - RELAgAO LITRO DE AGUA 

2,0 l i t r o s agua/dia x 573.937,15 l i t r o s / f u l o e s x 230 
d i a s = 264.011,089 l i t r o s / a n o 

6.10 - DISTRIBUIQAO DE ENERGIA 

Hpi = 3 Kwh = 1.913,12 = 637. 71 Kwh 
Kwh 3 

6.11 - CALCULO DO CONSUMO EFETIVO (Kwh e f e t i v o ) 

Kwh teorico/ano x 60 
100 

2. 705,295 x 60 = 1.623,177 Kwh e f e t i v o s 
100 

Logo = Kwh e f e t i v o = 1. 623,18 
860.905,73 

1,88 x 10 3 Kwh/m* de couros 
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6.12 - CONSUMO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Formula = Kg x 10 kg Prod, qulmicos 
couro 

A. PRODUTOS QUIMICOS POR JMJO 

couro/ano x 10 kg PQ/ano 

230.000 x 10 = 2.300.000 kg PQ/ano 

B. DISTRIBUI9&0 POR SETORES 

R i b e i r a = kg PQ = 2.300.000 
3.5 3.5 

= 657.142,85 kg PQ 

Curtimento = kg PQ = 2.300.000 
1.5 1.5 

= 1.533.333,33 kg PQ 
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7.0 TRBTAMENTO DE EFLUEHTES 

7.1 - INTRQDUgAO 

CICLO HIDROLOGICO E A INDUSTRIALIZA£AO 

Quando a agua evapora d e i x a para t r a s as impure zas 
a d q u i r i d a s formando nuvens que r e s u l t a m em chuvas. Esta e uma 
das formas p e l a s q u a i s a n a t u r e z a l i m p a a agua s u j a e a 
r e c i c l a para a t e r r a . Este processo chamamos de c i c l o 
h i d r o l o g i c o ou c i c l o da agua. 

Alem do c i c l o h i d r o l o g i c o , e x i s t e m s i g n i f i c a t i v a 
m e l h o r i a s na q u a l i d a d e destas aguas p o r i n t e r m e d i o de uma acao 
b i o l o g i c a p o i s a agua na n a t u r e z a nao e pu r a : gases, s a i s , 

s o l i d o s e uma i n f i n i d a d e de s u b s t a n c i a s quimicas formam uma 
complicada m i s t u r a d e n t r o da q u a l e x i s t e uma colegao, v a r i a d a 
de v i d a animal e v e g e t a l r e s p o n s a v e l , tambem, p e l a limpeza das 
aguas s u p e r f i c i a i s . A forma n a t u r a l de p u r i f i c a c a o da agua nao 
f o i capaz de aba s t e c e r o homem com agua s u f i c i e n t e m e n t e l i m p a . 

Assim, o homem teve que a j u d a r a n a t u r e z a . 

As estacoes de t r a t a m e n t o de e f l u e n t e s l i q u i d o s sao 
f e i t a s para r e d u z i r a quantidade de agua s u j a que o homem 
devolve para o meio ambiente. 
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Estas nos ajudam no c o n t r o l e da p o l u i c a o , de doencas e tambem 
para o b t e r uma f o n t e l i m p a de agua para uso domestico, banho e 
p r o p o s i t o s r e c r e a t i v o s . 

Quando a quantidade de e f l u e n t e s lancado nas f o n t e s 
n a t u r a i s e s u p e r i o r a capacidade depuradora da n a t u r e z a , 
c o n c l u i - s e que lancou-se mais e f l u e n t e do que o poder 
a s s i m i l a d o r das f o n t e s , ou s e j a , a capacidade de a s s i m i l a c a o 
f o i sobre taxada. 

Em d e c o r r e n c i a d i s t o , vemos a grande i m p o r t a n c i a e 
r e s p o n s a b i l i d a d e das pessoas que tern a funcao de operar uma 
estacao de t r a t a m e n t o de e f l u e n t e s . 

As r e s p o n s a b i l i d a d e s de seu t r a b a l h o v a i m u i t o alem 
da p r o p r i a estacao de t r a t a m e n t o . Todos os u s u a r i o s das f o n t e s 
de agua que recebem os e f l u e n t e s sao a f e t a d o s , assim como toda 
v i d a a q u a t i c a e x i s t e n t e no curso de agua r e c e p t o r . I s t o 
s i g n i f i c a que os responsaveis p e l o funcionamento da estacao de 
t r a t a m e n t o tern que t e r realmente conhecimento do que estao 
fazendo, p o i s do seu t r a b a l h o depende a saude e a t e a v i d a de 
inumeras pessoas, p l a n t a s e a n i m a i s . 

7.2 - CARACTERIZAQAO DE EFLUENTES LIQUIDOS 

De modo g e r a l , os e f l u e n t e s gerados p e l a s a t i v i d a d e s 
i n d u s t r i a l s nem sempre sao co n s t a n t e s em termos de vazao e/ou 
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composigao, p o i s d i f e r e n t e s operagoes sao r e a l i z a d a s em 
d i f e r e n t e s s e t o r e s d u r a n t e o p e r i o d o de t r a b a l h o . 

Para d e f i n i r o processo de t r a t a m e n t o e n e c e s s a r i o 
conhecer as c a r a c t e r i s t i c a s desse e f l u e n t e . 

Na area de curtumes para conhecer e s t a s 
c a r a c t e r i s t i c a s e p r e c i s o s u b d i v i d i r a a t i v i d a d e i n d u s t r i a l em 
grupos de operagoes: 

• R i b e i r a (Remolho e c a l e i r o ) 
• C u r t i m e n t o (Descalcinagao, Purga, P i q u e l e c u r t i m e n t o ao 

cromo) 
© Operagoes Mecanicas 

Contudo, as c a r a c t e r i s t i c a s dos e f l u e n t e s sao 
d e f i n i d a s , geralmente, p o r parametros f i s i c o - q u i m i c o s . 

VAZ AO: 

A vazao e um parametro extremamente v a r i a v e l , 
dependendo da a t i v i d a d e , do seu p o r t e e o n i v e l t e c n o l o g i c o 
empregado. 
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BE 

O pH do e f l u e n t e e um parametro m u i t o i m p o r t a n t e p o r 
ser i n d i c a d o r da i n t e n s i d a d e de ac i d e z e b a s i c i d a d e do meio, 
sendo es t e um f a t o r d e t e r m i n a n t e para o bom desenvolvimento do 
t r a t a m e n t o b i o l o g i c o . 

Na area dos curtumes, o pH apresenta grandes 
v a r i a c o e s , o s c i l a n d o e n t r e 2,5 - 12,0. 

OPERAgOES: 

GERAM MEIO ALC&LXNO GEELfiM MEIO ACIDO 
Remolho/Caleiro 
Desencalagem 

P i q u e l 
C u r t i m e n t o 

TEMPERATURA: 

A te m p e r a t u r a nao s o f r e o s c i l a c o e s s i g n i f i c a t i v a s . No 
caso dos curtumes a te m p e r a t u r a nao u l t r a p a s s a os 40°C. 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENIO/DEMANDA QUIMICA DE OXIGENIO 

E i n d i s p e n s a v e l seu c o n t r o l e no processo de 
t r a t a m e n t o de e f l u e n t e . E a quantidade de m a t e r i a o r g a n i c a e 
i n o r g a n i c a p r e s e n t e no e f l u e n t e . 
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A DBO e a quantidade de o x i g e n i o consumida p e l o s 
microorganismos p a r a e s t a b i l i z a r a m a t e r i a o r g a n i c a 
b i o d e g r a d a v e l em um determinado tempo. 

A DQO e a quantidade de o x i g e n i o n e c e s s a r i a p a r a 
o x i d a r quimicamente a m a t e r i a o r g a n i c a e i n o r g a n i c a num tempo 
de 2 horas. 

SOLIDOS 

Os s o l i d o s c o n t i d o s nos e f l u e n t e s sao de o r i g e n s 
o r g a n i c a s e i n o r g a n i c a s , podendo se a p r e s e n t a r na forma 
d i s s o l v i d a ou em suspensao. 

Nas a t i v i d a d e s c u r t u m e i r a s p r e v a l e c e a quantidade de 
s o l i d o s de o r i g e m o r g a n i c a . Estes s o l i d o s de origem o r g a n i c a 
podem, ainda, ser d i v i d i d o s em s 6 l i d o s f i x o s e s o l i d o s 
v o l a t e i s . Geralmente os s o l i d o s f i x o s sao representados p e l a 
p a r t e m i n e r a l ou i n o r g a n i c a e os s o l i d o s v o l a t e i s , p e l a p a r t e 
o r g a n i c a . 

Os v a l o r e s de s o l i d o s encontrados nas a t i v i d a d e s 
c u r t u m e i r a s sao extremamente v a r i a v e i s . 
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COR 

A cor do e f l u e n t e e devida, p r i n c i p a l m e n t e nos 
s o l i d o s n e l e d i s s o l v i d o s . A cor e um parametro m u i t o 
i m p o r t a n t e . 

Mas o f a t o de um e f l u e n t e nao a p r e s e n t a r cor nao 
s i g n i f i c a que e l e nao contenha s o l i d o s d i s s o l v i d o s . 
Sabe-se que m u i t a s s u b s t a n c i a s podem ser d i s s o l v i d a s na agua 
se Ihe c o n f e r i r c o r . 

TURBIDEZ 

Ja os s o l i d o s suspensos, ou s e j a , nao d i s s o l v i d o s sao 
os responsaveis p e l a t u r b i d e z da agua. Uma agua t u r v a e aquela 
que nao apr e s e n t a t r a n s p a r e n c i a , c r i s t a l i n i d a d e . 

NITROGENIO E FOSFORO 

Sua quantidade e i m p o r t a n t e para o bom funcionamento 
do processo b i o l o g i c o , v i s t o s estes elementos sao e s s e n c i a i s 
para a p r o l i f e r a c a o e desenvolvimento do meio b i o l o g i c o . 

A r e l a c a o normal a c e i t a p a r a o desenvolvimento 
e q u i l i b r a d o de um processo b i o l o g i c o e: 

DBO: N: P 
100: 5: 1 

77 



CROMO E SULFETO 

As concentracoes de cromo e s u l f e t o sao f a t o r e s 
c r i t i c o s quanto a t o x i c i d a d e do e f l u e n t e , em funcao de 
t r a t a m e n t o s b i o l o g i c o s a serem empregados. 

Estes p o l u e n t e s devem s er bem moni t o r a d o s , d e v i d o a 
seu p o t e n c i a l i n i b i d o r do desenvolvimento b a t e r i a n o . 

7.3 - PROCESSO DE AUTO DEPURAgAO NATURAL DOS CURSOS D'AGUA 

0 o b j e t i v o de se t r a t a r urn e f l u e n t e e para e v i t a r a 
trans m i s s a o de doencas a t r a v e s da agua contaminada, 
preservando e protegendo o ambiente a q u a t i c o . 

Se uma e x c e s s i v a carga p o l u e n t e f o r lancada na agua, 
a autodepuracao n a t u r a l nao sera capaz de manter a s i t u a c a o 
o r i g i n a l e condicoes i n c o n v e n i e n t e s para a s o b r e v i v e n c i a dos 
seres a q u a t i c o s serao gerados no corpo r e c e p t o r . 

Ate mesmo todas as formas de v i d a a q u a t i c a podem ser 
exterminadas, e o corpo r e c e p t o r f i c a inadequado para uso 
humano. 

A m a t e r i a o r g a n i c a p r o p i c i a uma i n t e n s a p r o l i f e r a c a o 
b a c t e r i a n a , o r i g i n a n d o uma enorme populacao de b a c t e r i a s 
a e r o b i c a s que u t i l i z a m o o x i g e n i o (0 2) d i s s o l v i d o no meio para 

78 



se a l i m e n t a r dessa m a t e r i a o r g a n i c a e manter e s t a v e l seu 
metabolismo. 

A r e s t a u r a c a o do o x i g e n i o d i s s o l v i d o e promovida p e l a 
aeracao s u p e r f i c i a l e p e l a a t i v i d a d e de organismos 
f o t o s s i n t e t i z a n t e s . Por este m o t i v o a t u r b i d e z deve ser menor 
p o s s i v e l , p a r a que h a j a a penetracao da l u z e consequent emente 
a f o t o s s i n t e s e . Com o consume de m a t e r i a o r g a n i c a e s u p e r a v i t 
de o x i g e n i o , comeca a ac o n t e c e r uma grande reducao do numero 
de b a c t e r i a s , e n t r e t a n t o tambem em d e c l i n i o o numero de 
p r o t o z o a r i o s que de l a s se alimentam. Assim as aguas vao se 
tornando mais c l a r a s , p e r m i t i n d o a entr a d a da l u z e nao mais 
e x i s t i n d o o desprendimento de gases mau c h e i r o s o s . 

E v i t a r que elevadas cargas p o l u i d o r a s ( o r g a n i c a s e 
ou t r a s ) a t i n j a m os r i o s e o p r i n c i p a l o b j e t i v o das estacoes de 
t r a t a m e n t o de e f l u e n t e s . 

7.4 - PARAMETROS FISICOS-QUIMICOS PARA A LIBERAgAQ DA AGUA 
DO EFLUENTE 
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pH - 5,0 a 9,0 
M a t e r i a l Sedimentavel - Ausente 

M a t e r i a l F l u t u a n t e - Ausente 
Amonia 5,0 mg/1 
Cromo 2,0 mg/1 
Ferr o 15,0 mg/1 
S u l f e t o 1,0 mg/1 
DQO < 360 mg/1 
DB05 < 120 mg/1 
O.D > 4,0 mg/1 
N i t r o g e n i o < 10 mg/1 
Dureza T o t a l < 85 mg/1 (para f i n s p o t a v e i s ) 
S u l f a t o s < 250 mg/1 (para f i n s p o t a v e i s ) 
S o l i d o s T o t a i s - < 950 mg/1 
Fonte: CPRH (Companhia Pernambucana de Recursos H i d r i c o s ) 

7.5 - ORIGEM DOS EFLUENTES 

A a n a l i s e das aguas r e s i d u a i s dos curtumes i n d i c a m 
que estas contem grandes quantidades de s u b s t a n c i a s o r g a n i c a s 
e i n o r g a n i c a s , que as tornam n o c i v a s a v i d a v e g e t a l e a n i m a l , 
quando nao t r a t a d o s por processos adequados. 
Estas aguas, comparadas com as de o u t r a s i n d u s t r i a s , sao m u i t o 
concentradas e contem quantidades c o n s i d e r a v e i s de s u b s t a n c i a s 
o r g a n i c a s s o l i i v e i s . 
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A p o l u i c a o a p r e s e n t a m u l t i p l o s aspectos, urn estudo 
sobre as operacoes r e a l i z a d a s em urn curtume, l e v a em conta 
d o i s pontos de origem de p o l u i c a o : A p o l u i c a o das aguas e os 
r e s i d u o s s o l i d o s . 

7.6 - A POLUigAO DAS AGUAS 

Se i n i c i a desde o t r a b a l h o do couro. No remolho onde 
as p e l e s sao r e h i d r a t a d a s e lavadas, ha d i s s o l u c a o do NaCl da 
conservacao das p e l e s nos banhos. 0 sangue e o u t r a s manchas 
c o n s t i t u e m cargas o r g a n i c a s . 

No c a l e i r o r e s i d u a l encontra-se m a t e r i a s o r g a n i c a s em 
grande quantidade (as p r o t e i n a s ) , a c a l (a maior p a r t e da q u a l 
i n s o l u v e l ) e o s u l f e t o de s o d i o . 

Os despejos do c a l e i r o sao a l t a m e n t e n o c i v o s as 
i n s t a l a c o e s de esgotos e aos cursos de agua, p o i s os s u l f e t o s 
transformam-se em gas s u l f i d r i c o que e t o x i c o , e na presenca 
de C02 e b a c t e r i a s t r a n s f orma-se em H 2S0 4, que c o r r o i os 
encanamentos e remove o o x i g e n i o que e x i s t i r no f l u x o dos 
esgotos, tornando-os s e p t i c o s . 

No d e c o r r e r destas operacoes, Descalcinagao, Purga, 

Piquelagem e Curtimento, v a i - s e conduzindo a uma p o l u i c a o 
s a l i n a e t o x i c a , d e v i d o ao cromo. 
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P o r t a n t o , podemos v e r que as operacoes do curtume 
p r e c i s a m de agua em grande quantidade e que levam consigo uma 
v a r i e d a d e de e f l u e n t e s d e c o r r e n t e s das mesmas. 

7.7 - OS RESIDUOS SOLIDOS 

Representam 40 a 45% do peso da pel© b r u t a , onde 55 a 
60% sao transformados em couro, o r e s t o t o r n a - s e despejo. 

Ha d o i s t i p o s de r e s i d u o s o r i u n d o s das operacoes da 
i n d u s t r i a l i z a c a o do couro: os r e s i d u o s nao c u r t i d o s que sao 
c o n s t i t u i d o s de aparas cruas, carnacas e aparas caleadas; e os 
r e s i d u o s c u r t i d o s que sao aparas de couro apos o c u r t i m e n t o . 

As aparas cruas sao r e c o r t e s nas p e l e s a i n d a em 
estado i n natura, antes do remolho. 

A carnaca e o r e s i d u o p r o v e n i e n t e da operacao de 
descarne. Representa sozinha, cerca de 20% do peso t o t a l da 
p e l e . C o n s t i t u i - s e um grande problema no que se r e f e r e a 
p o l u i c a o . 

7.8 - TRATAMENTQ DA POLUigAO 

0 t r a t a m e n t o da p o l u i c a o resume-se em todas as 
t e c n i c a s v i a v e i s para m i n i m i z a r e s t e s danos. 
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Os custos destes t r a t a m e n t o s sao elevados, e por esse 
m o t i v o e n e c e s s a r i o pesquisarem-se processos de t r a t a m e n t o de 
cu s t o s u p o r t a v e l e v i a v e l p a r a a i n d u s t r i a . 

Para se c o n s t r u i r a estacao depuradora, deve-se l e v a r 
em consideracao: 

a) Rede de esgotos d i f e r e n c i a d a , uma contendo o t e o r 
de s u l f e t o ; o u t r a contendo banho r e s i d u a i s de c u r t i m e n t o ao 
cromo. 

b) R e u t i l i z a c a o de banhos r e s i d u a i s p e l a t e c n i c a de 
r e c i c l a g e m . 

c) Tratamento depurador p r i m a r i o e b i o l o g i c o das 
aguas r e s i d u a i s , conforme fluxograma ( v e r anexo 10.2) 

7 . 9 - TRATAMENTO DE RESIDUOS 

Em qual q u e r curtume que se i n s t a l a deve-se t e r a 
preocupacao com a p o l u i c a o que o mesmo venha a causar, j a que 
os despejos sao inumeros conforme f o i v i s t o . Os e f e i t o s 
d i s t a n c i a m do ponto de lancamento. 
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0 comeco do t r a t a m e n t o pode i n i c i a r - s e com a 
recuperacao dos banhos e p r o d u t o s ou p e l a r e c i c l a g e m , 
d i m i n u i n d o as quantidades de m a t e r i a s quimicas despejadas, 
fechando o c i c l o de combate a p o l u i c a o com uma estacao de 
t r a t a m e n t o . 

7.10 - ESQUEMA CLASSICO PARA A DEPURAgAo DE EFLUENTES 

7.10.1 - TRATAMENTO PRELIMINAR 

Tern por o b j e t i v o p r e p a r a r o e f l u e n t e para ser 
t r a t a d o . Removendo s 6 l i d o s g r o s s e i r o s , s e d i mentaveis ou 
f l u t u a n t e s , e v i t a - s e problemas na rede h i d r a u l i c a da estacao e 
p r o p o r c i o n a uma melhor e f i c i e n c i a nas etapas s e g u i n t e s 

REMOgAO DE SOLIDOS GROSSEIROS ATRAVES DE: 

GRADEAMENTO 

L o c a l i z a - s e no i n t e r i o r do curtume, d i s p o s t o a f r e n t e 
dos f u l o e s , v i s a n d o p r o t e g e r a estacao de t r a t a m e n t o , r e t e n d o 
as p a r t i c u l a s maiores de a t e 10 cm. 

84 



PENEIRAMENTO 

As p e n e i r a s estao s i t u a d a s na s a i d a das aguas da 
i n d u s t r i a para a estacao de t r a t a m e n t o , o f l u x o de escoamento 
g r a v i t a c i o n a l deixando r e t i d a s nas p e n e i r a s as p a r t i c u l a s de 
a t e 0, 5 cm. 

CAIXA DE GORDURA 

Tern p o r o b j e t i v o a remocao de s o l i d o s e gorduras 
a t r a v e s do processo n a t u r a l de f l o c u l a c a o . Para que i s t o 
o c o r r a e p r e c i s o manter em repouso mais ou menos 25 min. A 
e f i c i e n c i a desse sistema nao e m u i t o grande. 

Formato = Quadrangular 
Capacidade = 25 m 
Dimensoes = 3 , 5 x 3 , 5 
A l t u r a = 2 m 

7.11 - TRATAMENTO FISICQ-QUIMICO OU PRIMARIQ 

O t r a t a m e n t o p r i m a r i o tern por o b j e t i v o p r e p a r a r o 
e f l u e n t e para o t r a t a m e n t o b i o l o g i c o , a t r a v e s da remocao de 
boa p a r t e da carga p o l u i d o r a e l i m i n a n d o - s e s o l i d o s , o l e o s e 
m a t e r i a o r g a n i c a . 
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1.11.1 - HQMOGENEIZAQAO 

As aguas p r o v e n i e n t e s da c a i x a de go r d u r a sao 
ca n a l i z a d a s para e s t e tanque v i s a n d o : 

© Aumentar as c a r a c t e r i s t i c a s de t r a t a b i l i d a d e da agua; 
• M e l h o r a r o t r a t a m e n t o b i o l o g i c o ; 
® E s t a b i l i z a r o pH; 
• M e l h o r a r a q u a l i d a d e do e f l u e n t e , mantendo-o em 

condicoes a e r o b i c a s , i n i b i n d o a formacao de maus odores; 
© P r o p o r c i o n a um melhor c o n t r o l e na dosagem dos rea g e n t e s . 

0 tempo de re t e n c a o o s c i l a e n t r e 18 a 24 horas. Alem 
d i s s o o tanque deve t e r uma bomba de rec a l q u e que p o s s i b i l i t e 
uma vazao c o n s t a n t e para a etapa s e g u i n t e . 

BACIA DE HQMOGENEIZAQAO 

Formato = r e t a n g u l a r 
Volume = 54 0 m 3/dia 
A l t u r a = 2,0 m 
Lar g u r a = 13, 5 m 
Comprimento = 20 m 
1 m i s t u r a d o r -.Helice t r i p l a com 2,5m de d i a m e t r o 
P o t e n c i a = 4 0 CV 
Rotacao = 80 rpm 
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1.11.2 - COAGULAQAO E FLOCULAQAO 

Visando a i n s t a b i l i d a d e e l e t r i c a dos c o l o i d e s , 
i n t r o d u z i m o s na agua urn p r o d u t o capaz de d e s c a r r e g a - l o s e 
i n i c i a r a formacao de p r e c i p i t a d o s . 

A coagulacao e anulacao das f o r c a s r e p u l s i v a s , ou 
s e j a , uma n e u t r a l i z a c a o das cargas n e g a t i v a s da m a t e r i a em 
suspensao no l i q u i d o , conseguida geralmente p e l a a d i c a o de 
p r o d u t o s q u i m i c o s . Uma vez n e u t r a l i z a d a s estas cargas, as 
p a r t i c u l a s tenderao, quando em c o n t a t o uma com as o u t r a s a se 
a t r a i r e m , formando assim, aglomerados ou f l o c o s . 

Os co a g u l a n t e s mais usados sao: 

S u l f a t o de A l u m i n i o H i d r a t a d o , S u l f a t o F e r r i c o , Sais 
de F e r r o , C l o r e t o F e r r i c o , Sais de A l u m i n i o . 

Algumas vezes, t o r n a - s e n e c e s s a r i o a adi c a o de 
p r o d u t o s para a j u s t a r o pH do e f l u e n t e , como: 

«> Suspensao de c a l , Soda c a u s t i c a , CaC03 - para e f l u e n t e s 
a c i d o s . 

o H 2S0 4, H c l , C02 - pa r a e f l u e n t e s b a s i c o s . 
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Efluente 

-> Liquido Clarificado 

\ 

— —> Lodo para disposicao final 

. E s q u e m a ! D e c a n l a d o r 

7.11.3 - SEDIMENTAQAO • 

E o processo que c o n s i s t e em manter o l i q u i d o em 
condicoes t a i s de t r a n q u i l i d a d e p e l o tempo n e c e s s a r i o para que 
as p a r t i c u l a s s o l i d a s decantem por acao de g r a v i d a d e . 

0 o b j e t i v o dos decantadores e r e d u z i r a v e l o c i d a d e 
dos l i q u i d o s , p e r m i t i n d o que as p a r t i c u l a s s o l i d a s sedimentem. 
Sejam as p a r t i c u l a s e x i s t e n t e s na agua e/ou aquelas 
r e s u l t a n t e s da acao de urn r e a t i v o q u i m i c o Colorado. 

A m a t e r i a em suspensao e r e c o l h i d a separadamente das 
aguas c l a s s i f i c a d a sob forma de l o d o . 

0 sistema de raspagem u t i l i z a d o nos decantadores 
c i r c u l a r e s pode s er de t r a c a o c e n t r a l ou p e r i f e r i c a , 
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apresentando menos p a r t e s moveis que os mecanismos de 
c o r r e n t e s usados nos decantadores r e t a n g u l a r e s . 

Os decantadores apresentam uma e f i c i e n c i a na remocao 
de s o l i d o s d e c a n t a v e i s da ordem de 99% e 85% para s o l i d o s 
suspensos. 

DE CANTADOR 

Formato - c i l i n d r i c o - c o n i c o 
Volume - 4 5 m3 

Volume do c i l i n d r o - 33 m3 

Volume do cone - 11 m3 

Tempo de r e t e n c a o - 2 horas 
Reducao de 80% de MES 
35% da DQO 
40% da DB05 
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7.12 - TRATAMENTO SECUNDARIO 

TRATAMENTO BIOLOGICO 

Tern por o b j e t i v o r e d u z i r o t e o r de m a t e r i a o r g a n i c a 
b i o d e g r a d a v e l remanescente, que nao f o i p o s s i v e l remover nos 
tr a t a m e n t o s a n t e r i o r e s . 

Esse t r a t a m e n t o e dado as aguas c l a r i f i c a d a s 
p r o v e n i e n t e s do decantador, v i s a n d o a i n t e r v e n c a o a t r a v e s de 
microorganismos. 

Os elementos que devem ser observados sao o o x i g e n i o 
d i s s o l v i d o favorecendo as b a c t e r i a s a e r o b i c a s e as m a t e r i a s 
d e c a n t a v e i s de m l / 1 . 

7.12.1 - LAGOA AERADA 

A lagoa aerada e s t a equipada com duas t u r b i n a s de 
aeracao mantidas por f l o c u l a d o r e s . As t u r b i n a s tern a 
f i n a l i d a d e de i n j e t a r o x i g e n i o n e c e s s a r i o e m i s t u r a r a 
quantidade de m3 de agua. 
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IAGOA AERADA „ • ; 

Volume - 2,700 m3 

Largura - 29,4 m 
Altuara - 1,7 m 
Equipamento - 4 turbinas de 5,5 cm de diametro e 1 turbina flutuante de 

5,5 cm de diametro 
Tempo de retengao - 5 dias 

7.12.2 - DECANTADOR SECUNDARIO (CLARIFICADOR) 

O efluente do tanque de aeracao e encaminhado ao decantador, onde o lodo e 
sedimentado e o liquido clarificado e recolhido pela superficie, constituindo 
o efluente f i n a l tratado do processo biologico. 

DECANTADOR SECUNDARIO 

Formato — cillndrico 
..Volume - 45m̂  
Tempo de retengao - 3 a 4 horas 
Velocidade ascencional - 0,5 m/h 

7.13 - TRATAMENTO DO LODO 

Besidratacao dos lodos de decantacao 

A desidratagao sera f e i t a , segundo os leitos de secagem, pois as oondigoes 
de temperatura e umidade da regiao permitem a utilizacao dos leitos de seca
gem. 
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7.14 - IEITO DE SECAGEM 

£ a area onde serao depositados os lodos provenientes do decantador, 
cuja finalidade e reduzir aproximadamente 75% da umidade deste. 

Este material servira como adubo para agricultura. 

7.15,- RECICDOS DE BANHOS 

Os reciclos dos banhos de caleiro abjetiva rninimizar o lancamento de car-
gas poluidoras, como tambeni, maior eoonomia de produtos quimicos, fazendo com 
que haja retorno financeiro. 
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7.16 - REALIZAgAO PRATICA 

Os banhos r e s i d u a i s sao, cada urn, c a n a l i z a d o s 
separadamente de o u t r o s esgotos, sao pen e i r a d o s com malha de 1 
cm e estocados em um r e s e r v a t o r i o . Depois, e f e i t a as a n a l i s e s 
de cada banho, obtendo-se os r e s u l t a d o s da quantidade de cada 
p r o d u t o neste c o n t i d o . Faz-se-a a complementacao destes 
p r o d u t o s e consequentemente r e u t i l i z a c a o do banho. 

7.17 - LEGISLAgAO APLICADA 

CONSTITUIC^LO FEDERAL 

A r t . 23 - E de competencia da Uniao, dos Estados, do D i s t r i t o 
F e d e r a l e dos M u n i c i p i o s . 

V I - P r o t e g e r o meio ambiente e combater a p o l u i c a o em 
qu a l q u e r de suas f o r m s . 

V I I - P r e s e r v a r as f l o r e s t a s , a fauna e a f l o r a . 

A r t . 24 - Compete a Uniao, aos Estados e ao D i s t r i t o F e d e r a l 
l e g i s l a r concorrentemente sobre: 
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V I - F l o r e s t a , caca, pesca, fauna, conservacao da natureza, 
defesa do s o l o , e dos r e c u r s o s n a t u r a i s , p r o t e c a o do meio 
ambiente e c o n t r o l e da p o l u i c a o . 

A r t . 25 - Todos tern d i r e i t o ao meio ambiente ecologicamente 
e q u i l i b r a d o , bem de uso comum do povo e e s s e n c i a l a s a i d a 
q u a l i d a d e de v i d a , impondo-se ao poder p u b l i c o e a 
c o l e t i v i d a d e o dever de d e f e n d e - l o e p r e s e r v a - l o p a r a as 
pr e s e n t e s e f u t u r a s geracoes. 

V - C o n t r o l a r a producao, a c o m e r c i a l i z a c a o e o emprego de 
t e c n i c a s , metodos e s u b s t a n c i a s que comportem r i s c o s p a r a a 
v i d a , a q u a l i d a d e e o meio ambiente. 

V I - P r o t e g e r a fauna e a f l o r a , vedadas, na forma de l e i , as 
p r a t i c a s que coloquem em r i s c o sua funcao e c o l o g i c a , provoquem 
a e x t i n c a o de especies ou submetem os animais a c r u e l d a d e . 

LEGISLAQAO BASICA ( S e c r e t a r i a E s p e c i a l do Meio Ambiente) 

Decreto L e i N- 76.389 - de 3 de Outubro de 1975. 

Dispoe sobre as medidas de prevencao e c o n t r o l e de 
p o l u i c a o i n d u s t r i a l , de que t r a t a o D e c r e t o - L e i n- 1.413, de 14 
de Agosto de 1975 e da o u t r a s p r o v i d e n c i a s . 
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A r t . 1- - Para as f i n a l i d a d e s do p r e s e n t e Decreto c o n s i d e r a - s e 
p o l u i c a o i n d u s t r i a l q u a l q u e r a l t e r a c a o das p r o p r i e d a d e s 
f i s i c a s , quimicas ou b i o l o g i c a s do meio ambiente, causadas por 
q u a l q u e r forma de e n e r g i a ou de s u b s t a n c i a s s o l i d a , l i q u i d a ou 
gasosa, ou combinacao de elementos despejados p e l a s 
i n d u s t r i a s , em n i v e i s capazes, d i r e t a ou i n d i r e t a m e n t e , de: 

I - P r e j u d i c a r a saude, a seguranca e o bem-estar da 
populacao; 

I I - C r i a r condicoes adversas as a t i v i d a d e s s o c i a i s e 
economicas; 

I I I - Ocasionar danos r e l e v a n t e s a f l o r a , a fauna e a 
o u t r o s r e c u r s o s n a t u r a i s . 

A r t . 3- - A S e c r e t a r i a E s p e c i a l do Meio Ambiente - SEMA - Orgao 
do M i n i s t e r i o do I n t e r i o r , p r o p ora c r i t e r i o s , normas e 
padroes, para o t e r r i t o r i o n a c i o n a l , de p r e f e r e n c i a em base 
r e g i o n a l , v i s a n d o a e v i t a r e a c o r r i g i r os e f e i t o s danosos da 
p o l u i c a o i n d u s t r i a l . 

Para.gra.fo Unico - No e s t a b e l e c i m e n t o de c r i t e r i o s , normas e 
padroes r e f e r i d o s , sera levado em conta a capacidade de 
autodepuradora da agua, do a r e do s o l o , bem como a 
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necessidade de nao o b t e r 
economico e s o c i a l do p a i s . 

indevidamente o desenvolvimento 

Portaria/GM/N- 0013, de 15 de J a n e i r o de 197 6/ 

0 m i n i s t r o de Estado do I n t e r i o r , acolhendo p r o p o s t a s 
do S e c r e t a r i o E s p e c i a l do Meio Ambiente, no uso das 
a t r i b u i c o e s que l h e c o n f e r e o Decreto n- 73.030, de 30 de 
o u t u b r o de 1973, o D e c r e t o - L e i n- 1413, de 14 de agosto de 
1975, e o Decreto n- 73.389, de 03 de Outubro de 1975. 

Considerando que a necessidade de c l a s s i f i c a r os 
cursos d'agua i n t e r i o r e s e e s s e n c i a l a defesa de sua 
q u a l i d a d e , que e medida a t r a v e s de determinados parametros; 

Considerando que os custos do c o n t r o l e da p o l u i c a o 
podem ser melhor adequados quando a q u a l i d a d e e x i g i d a , para um 
determinado curso d'agua, ou para seus d i f e r e n t e s t r e c h o s , 
e s t a de acordo com o uso preponderante que se p r e t e n d e dar aos 
me smos; 

Considerando que a c l a s s i f i c a c a o das aguas i n t e r i o r e s 
deve e s t a r baseada, nao necessariamente ao seu estado a t u a l , 
mas nos parametros, que e l e s deveriam p o s s u i r , para a t e n d e r as 
necessidades da comunidade; 
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RESOLVE e s t a b e l e c e r a s e g u i n t e c l a s s i f i c a c a o das 
aguas i n t e r i o r e s do T e r r i t o r i o N a c i o n a l . 

I - Sao c l a s s i f i c a d o s , segundo seus usos predominant es, em 
q u a t r o c l a s s e s , as aguas i n t e r i o r e s do T e r r i t o r i o N a c i o n a l 
(destacaremos a c l a s s e 4 ) : 

Classe 4 - aguas destlnadas 

a) Ao abastecimento domestico, apos t r a t a m e n t o avancado; 
b) A navegacao; 
c) A harmonia p a i s a g i s t i c a ; 
d) Ao abastecimento i n d u s t r i a l , i r r i g a c a o e a usos menos 
e x i g e n t e s . 

IX - Os e f l u e n t e s de qua l q u e r f o n t e p o l u i d o r a somente poderao 
ser lancados, d i r e t a ou i n d i r e t a m e n t e , nas c a l e f a c o e s da agua, 
desde que obedeca 50 condicoes e s p e c i f i c a s , d e n t r e as q u a i s 
destacamos: 

a) pH e n t r e 5 e 9; 
b) Temperatura i n f e r i o r a 40°C; 
c) M a t e r i a l s s e d i m e n t a v e i s a t e 1 mg/1, em t e s t e s de 1 hora como 

I m h o l f ; 
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d) Regime de lancamento com vazao maxima de a t e 1,5 vezes a 
vazao media d i a r i a ; 

e) Ausencia de m a t e r i a l s f l u t u a n t e s ; 
f ) Oleos e graxas a t e 100 mg/1; 
g) Substancia em concentracao que poderiam s er p r e j u d i c i a i s de 

acordo com os l i m i t e s a serem f i x a d o s p e l a SEMA.; 
h) Tratamento e s p e c i a l se as aguas forem p r e j u d i c i a i s e forem 

lancadas em aguas d e s t i n a d a s a recreacao p r i m a r i a e a 
i r r i g a c a o que s e j a o i n d i c e d e s t i n a d a a recreacao p r i m a r i a e 
a i r r i g a c a o q u a l q u e r que s e j a o i n d i c e c o l i f o r m e i n i c i a l . 
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8.0 LABORATORIO QUI1HCO 

E de fundamental i m p o r t a n c i a p a r a a i n d u s t r i a de 
curtume p o i s e a t r a v e s d e l e que se obtem urn c o n t r o l e g e r a l dos 
processos de f a b r i c a c a o do couro w e t - b l u e bem como da estacao 
de t r a t a m e n t o de e f l u e n t e s . 

Somente c o n t r o l a n d o e c o r r i g i n d o c o n s t a n t emente todos 
os processos de f a b r i c a c a o , podem ser conseguidas as 
q u a l i d a d e s e s t a v e i s do p r o d u t o f a b r i c a d o . 

A t r a v e s de a n a l i s e s e s p e c i f i c a s p a r a a Estacao de 
Tratamento de E f l u e n t e s com o o b j e t i v o de m e l h o r a r a q u a l i d a d e 
dos e f l u e n t e s e d e s t a maneira f a c i l i t a r seu t r a t a m e n t o 
mediante t e c n i c a s economicas. 

0 l a b o r a t o r i o deve c o n t r o l a r a q u a l i d a d e de todos os 
p r o d u t o s q u i m i c o s , bem como de todas as m a t e r i a s primas que 
entram na f a b r i c a conforme as normas o f i c i a i s . 

Deve ser f e i t o p e r i o d i c a m e n t e os c a l c u l o s de 
f a b r i c a c a o , conforme as r e c e i t a s aprovadas e guardadas no 
l a b o r a t o r i o , as mudancas que houverem na f a b r i c a c a o , devem ser 
imediatamente r e g i s t r a d a s no l a b o r a t o r i o . 

Neste s e t o r sao f e i t a s todas as pesquisas para 
melhoramento e barateamento da f a b r i c a c a o . 
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Todo l a b o r a t o r i o deve t e r uma pequena, mas bem 
e s c o l h i d a b i b l i o t e c a do ramo, nao podendo f a l t a r n e l a os mais 
r e c e n t e s l i v r o s , c a t a l o g o s , r e v i s t a s n a c i o n a i s e 
i n t e r n a c i o n a i s da area. 

8.1 - ANALISES QUIMICAS DA INDUSTRIA 

NA PRODUQAO: 

R e c i c l o de c a l e i r o 
C i f r a d i f e r e n c i a l e pH i n t e r n o 
% de C r 2 0 3 no banho r e s i d u a l 
% de Cr20 3 no couro 
Teor de umidade 
Teor de couro seco 
Cinzas t o t a i s s u l f a t a d a s . 

NA ESTAQAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: 

DBO 
DQO 
OD 
S o l i d o s t o t a i s 
I n d i c e v o l u m e t r i c o de l o d o 
pH 
C o n t r o l e dos reagentes 
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C l o r e t o s 
Pureza t o t a l 
S o l i d o s suspensos 
M a t e r i a l f l u t u a n t e 
M a t e r i a l d e c a n t a v e l 

8.2 - AMOSTRAGEM 

0 o b j e t i v o da amostragem e o b t e r uma amostra que s e j a 
r e p r e s e n t a t i v a do todo. No que se r e f e r e a couro, o processo 
para o b t e r uma amostra segue o procedimento da f i g u r a 1. 

Para a execucao dos ensaios f i s i c o - q u i m i c o s e 
u n e c e s s a r i o que se obtenha um minimo de 100 gramas de amostra. 

FIGUKA 1 " Tornada de provas dc p e l e s ou 
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PREPARAgAo DA AMOSTRA PARA A EXECUgAo DOS ENSAIOS 

Apos a obtencao da amostra e n e c e s s a r i o que a mesma 
s e j a o mais homogenea p o s s i v e l , para i s s o , deve-se moer a 
amostra em um moinho de f a c a s , com p e n e i r a de malha de 4 mm de 
d i a m e t r o . 

Apos a moagem, a amostra deve ser completamente 
m i s t u r a d a , armazenada em r e c i p i e n t e adequado e mantida d u r a n t e 
24 horas no ambiente do l a b o r a t o r i o a f i m de e n t r a r em 
e q u i l i b r i o com as condicoes c l i m a t i c a s do mesmo. 

8.3 - TABELAS 

TABELZL I 

V a l o r e s o r i e n t a t i v o s para couros w e t - b l u e . 

1. Teor de umidade (%) 50 a 60 
2 . 6 x i d o de cromo (%) Minimo 3, 5 
3. Cinzas t o t a i s s u l f a t a d a s (%) Maximo 10 
4 . pH e C i f r a D i f e r e n c i a l pH minimo 3, 5 
5. Teste de r e t r a c a o (%) 0 - 1 0 
Fonte: Escola de Curtimento SENAI - EstSncia Velha-RS 
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TABEEJL I I 

V a l o r e s o r i e n t a t i v o s p a r a e n t r a d a de agua na i n d u s t r i a . 

1. pH 5,0 a 8,0 
2 . Dureza < 85 ppm ou mg/1 
3. A l c a l i n i d a d e t o t a l < 250 ppm ou mg/1 
A . S u l f a t o s < 250 ppm ou mg/1 
5. F e r r o < 0,5 ppm ou mg/1 
6. S o l i d o s t o t a i s < 550 ppm ou mg/1 
7 . C l o r e t o s C o n t r o l a r 
8 . S i l i c a C o n t r o l a r 
Fonte: Tecnologia de Tratamento de agua para i n d u s t r i a . 

V a l o r e s o r i e n t a t i v o s p a r a s a i d a d'agua na i n d u s t r i a . 

1. pH 5,0 a 9, 0 
2 . M a t e r i a l s e d i m e n t a v e l Ausente 
3. M a t e r i a l f l u t u a n t e Ausente 
4 . Amonia 5,0 mg/1 
5. Cianetos 0,2 mg/1 
6. Chumbo 0,5 mg/1 
7 . Cromo"1"3 2,0 mg/1 
8. M e r c u r i o 0,01 mg/1 
9. S u l f e t o 1,0 mg/lm 
10 . DQO < 360 mg/1 
11 . N i t r o g e n i o < 10 mg/1 
12 . DB05 < 120 mg/1 
Fonte: CPRH (Companhia Pernambucana de Recursos Hidricos) 
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8.4 - ANALISES PARA 0 COURO WET-BLUE 

pH E CIFRA DIFERENCIAL 

0 pH e uma medida da f o r c a de a c i d o s e bases. No 
couro ha prepond e r a n t emente a presenca de a c i d o . Quando em 
excesso os a c i d o s f o r t e s provocam a degradacao da cadeia 
p r o t e i c a ( h i d r o l i s e a c i d a ) , d i m i n u i n d o a r e s i s t e n c i a do couro. 
Ainda, podem a t a c a r a epiderme dos u s u a r i o s . 

Juntamente com o o x i d o de cromo (Cr 20 3) , o pH tern a 
v e r com a d e s a c i d u l a c a o e a f i x a c a o do cromo no c u r t i m e n t o . 

0 pH e a C i f r a D i f e r e n c i a l sao i n d i c a t i v o s da 
presenca de a c i d o s f o r t e s ou f r a c o s l i v r e s . 0 pH e a medida da 
a t i v i d a d e h i d r o g e n i o n i c a e a C i f r a D i f e r e n c i a l e a d i f e r e n c a 
e n t r e o pH do e x t r a t o aquoso d i l u i d o dez vezes e o pH do 
e x t r a t o o r i g i n a l . Quando a C i f r a D i f e r e n c i a l e s t i v e r no 
i n t e r v a l o de 0,7 a 1,0, c a r a c t e r i z a - s e a presenca de um a c i d o 
f o r t e . 

OXIDO DE CROMO (Cr203) 

O t e o r de cromo p r e s e n t e na amostra e expresso como 
ox i d o de cromo (Cr 20 3) . O metodo u t i l i z a d o e a p l i c a v e l a todos 
os t i p o s de couro e compreende a d i g e s t a o , com a c i d o 
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s u l f i i r i c o , a c i d o n i t r i c o , e p o s t e r i o r oxidacao do cromo 
t r i v a l e n t e a cromo h e x a v a l e n t e com a c i d o p e r c l o r i c o . 

CINZA TOTAL SULFATADA 

Define-se como c i n z a t o t a l s u l f a t a d a o r e s i d u o 
deixado apos c a l c i n a c a o , s u l f a t a c a o e queima da amostra a 
800°C. 

8.5 - ANALISE DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

As t e c n i c a s de medida da p o l u i c a o u t i l i z a m 
p r i m e i r a m e n t e a qu i m i c a a n a l i t i c a c l a s s i c a . 
A a n a l i s e elementar p e r m i t e uma v e r d a d e i r a enquete sobre o 
e f l u e n t e r e s p o n s a v e l p e l a p o l u i c a o . 

SOLIDOS TOTAIS 

0 t e s t e de s o l i d o s t o t a i s f o i concebido para se 
i n t e r p r e t a r q u a n t i t a t i v a m e n t e a presenca t o t a l de m a t e r i a que 
nao s e j a a agua, em urn despejo, s e j a na forma de s u b s t a n c i a s 
d i s s o l v i d a s , em forma c o l o i d a l ou em suspensao. 

0 conteudo do t e o r de s o l i d o s t o t a i s de urn desp e j o e 
de r e d u z i d o i n t e r e s s e para o conhecimento das c a r a c t e r i s t i c a s 
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do mesmo. I m p o r t a n t i s s i m o s sao os desdobramentos dos s o l i d o s 
t o t a i s em s o l i d o s f i x o s e v o l a t e i s . 

0 o b j e t i v o do t r a t a m e n t o e remover s o l i d o s . 
Sumariamente f a l a n d o , os t r a t a m e n t o s quimicos removem s o l i d o s -
nao f i l t r a v e i s . 

Os t r a t a m e n t o s b i o l o g i c o s tern o o b j e t i v o de remover 
os s o l i d o s v o l a t e i s . 0 e f l u e n t e do t r a t a m e n t o de esgotos tern 
p o i s seus s o l i d o s t o t a i s i n f e r i o r ao esgoto b r u t o . 

S o l i d o s V o l a t e i s e F i x o s 

S o l i d o s v o l a t e i s sao aqueles s o l i d o s p r e s e n t e s em uma 
agua r e s i d u a r i a e que se v o l a t i l i z a m por c a l c i n a c a o . 

E p o s s i v e l f a z e r - s e o acompanhamento do t r a t a m e n t o 
b i o l o g i c o de uma agua r e s i d u a r i a em suas v a r i a s etapas e 
e f i c i e n c i a a t r a v e s do c o n t r o l e dos t e o r e s de s o l i d o s f i x o s e 
v o l a t e i s . Devido a boa c o r r espondencia e n t r e m a t e r i a o r g a n i c a 
e s o l i d o s v o l a t e i s de urn despejo, a e f i c i e n c i a da remocao 
daquela pode ser "estimada" p e l a remocao dos s o l i d o s v o l a t e i s . 
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S o l i d o s Nao F i l t r a v e i s 

Os s o l i d o s em suspensao de urn despejo sao removidos 
p a r c i a l m e n t e nos decantadores p r i m a r i o s . Todavia, com os 
processos b i o l o g i c o s gracas a f l o c u l a c a o que o c o r r e , p a r t e dos 
s o l i d o s em suspensao, sao t r a n s f e r i d o s para a massa de l o d o , 
sendo p o i s e l i m i n a d o s . Os s o l i d o s nao f i l t r a v e i s de uma agua 
r e s i d u a r i a sao tambem r e d u z i d o s em a l t a percentagem, em 
i n s t a l a c o e s de p r e c i p i t a c a o q u i m ica formando, entao, o l o d o . 

S o l i d o s F i 1 t r a v e i s 

Em g e r a l , no t r a t a m e n t o de despejos, o conhecimento 
do t e o r de s o l i d o s f i l t r a v e i s tern d o i s i n t e r e s s e s p r i n c i p a l s . 

Se o despejo f o r b i o d e g r a d a v e l , mas o t e o r de s o l i d o s 
f i l t r a v e i s f i x o s f o r m u i t o grande, o t r a t a m e n t o b i o l o g i c o , na 
p r a t i c a , podera ser i m p o s s i v e l , d e v i d o a problemas de pressao 
osmotica. 

8.6 - ANALISE DOS INSUMOS QUIMICOS 

Os insumos quimicos devem ser a n a l i s a d o s o b j e t i v a n d o 
a determinacao da quantidade de s o l i d o s t o t a i s , pH e 
concentracao, mostrando, assim, a q u a l i d a d e dos p r o d u t o s a 
serem empregados. 
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9.0 ESTiMariva DE GUSTOS 

Nas a t i v i d a d e s com f i n s s o c i a i s , o orcamento e 
i m p r e s c i n d i v e l como norma a d m i n i s t r a t i v a , p o i s essas e n t i d a d e s 
p r e c i s a m p r e v e r as r e c e i t a s que deverao o b t e r face as despesas 
n e c e s s a r i a s aos f i n s que e l a s tern em v i s t a . 

Em s e n t i d o e s t r i t o , em economia, i n v e s t i m e n t o 
s i g n i f i c a a p l i c a c a o de c a p i t a l em meios que levam ao 
cresc i m e n t o da capacidade p r o d u t i v a - i n s t a l a c o e s , maquinas, 
meios de t r a n s p o r t e , ou s e j a , em bens de c a p i t a l . Nestes 
termos, i n v e s t i m e n t o e toda a p l i c a c a o de d i n h e i r o com 
e x p e c t a t i v a de l u c r o . 

A determinacao do c a p i t a l n e c e s s a r i o a i n s t a l a c a o e 
funcionamento da i n d u s t r i a nao pode ser f e i t o sem que h a j a urn 
estudo cuidadoso, p o i s o c a p i t a l deve e s t a r r e l a c i o n a d o com o 
volume de producao que se pr e t e n d e c o n s e g u i r . 

O c a p i t a l com que a empresa deve i n i c i a r suas 
a t i v i d a d e s devera ser s u f i c i e n t e para o p r i m e i r o c i c l o 
economico de producao, desde a compra de m a t e r i a - p r i m a a t e o 
recebimento do d i n h e i r o p e l a venda do p r o d u t o acabado. 
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9.1 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 

PESSOAL SAL. MENSAL N- DE TOTAL 
(US$) PESSOAS (US$) 

D i r e t o r G e r a l 1.550,00 01 1.550,00 
V i c e - D i r e t o r 1.150,00 01 1.150,00 
Ger. M a r k e t i n g 715,00 01 715,00 
Ger. F i n a n c e i r o 715,00 01 715,00 
Ger. Producao 715,00 01 715,00 
Sec. E x e c u t i v a 179,31 01 179,31 
O f f i c e - B o y 63,00 01 63,00 
Pessoal de E s c r i t d r i o 95,00 06 570,00 
Tec. em Proc. de Dados 340,67 01 340,67 
Aux. de ComputacSo 100,00 01 100,00 
Servente 63,00 02 126,00 
E n f e r m e i r a 157,50 01 157,50 
Tecnico Quimico 601,54 03 1.804,62 
V i g i a 94, 50 04 378,00 
M o t o r i s t a 157,50 01 157,50 
Mecanico 157,50 01 157,50 
J a r d i n e i r o 63,00 01 63,00 
Ma r c e n e i r o 157,50 01 157,50 
P o r t e i r o 94,50 01 94,50 
Aux. de l a b o r a t d r i o 100,00 01 100,00 
P e d r e i r o 75,80 01 75,80 

R e c e p c i o n i s t a 94,50 01 94,50 
Op. Maquinas 94, 50 18 1.701,00 

Op. A u x i l i a r 63,00 40 2.520,00 

E l e t r i c i s t a 157,50 01 157,50 

TOTAL 13.842,90 
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9.2 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

ORIGEM CUSTO UNIT 
(US$) 

QUANTIDADE TOTAL 
(US$) 

Balanca para 
caminhSo 

11.206,89 01 11.206,89 

Balanca 1kg com 
d i v i s S o de 0, 5g 

FILIZOLA 517,24 01 517,24 

FulSo de Remolho e 
C a l e i r o 

1.379,31 04 5.517,24 

FulSo de 
Cu r t i m e n t o 

1.452,42 06 8.714,52 

FulSo de Ensaio 689,00 03 2.067 
Maquina de 
Descarnar 

SEIKO 7.758,62 01 7.758,62 

Maquina de D i v i d i r SEIKO 8.275,86 01 8.275,86 
Maquina de 
Rebaixar Grande 

SEIKO 3.448,27 02 6.896,54 

Maquina de Enxugar SEIKO 2.068,96 02 4.137,92 
Medidora 
E l e t r o n i c a Grande 

SEIKO 6.034,48 01 6.034,48 

V i d r a r i a p ara 
L a b o r a t d r i o 

1.738,00 1.738,00 

Compressor 862,06 03 2.586,18 
Espessimetro SEIKO 307,69 04 1.230,76 
Termometro MERCK 58,45 04 233,8 
Aerometro MERCK 80, 00 03 240,00 
E m p i l h a d e i r a 5.690,00 5.690,00 
Balanca FILIZOLA 4.965,50 02 9.931,00 
Mesa 150,00 08 1.200,00 
TOTAL 95.182,94 
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9.3 - FQLHA DE MATERIA-PRIMA E INSUMQS QUIMICQS MENSAL 

MATERIA-PRIMA E CUSTOS/Kg QUANTIDADE CUSTO TOTAL 
INSUMOS QUIMICOS (US$) (Kg) (US$) 

Couros salgados 0,69 594.000 409.860,00 
Te n s o a t i v o s 1,39 2970 4.128,30 
B a c t e r i c i d a 2,99 594 1.776,06 
H i d r d x i d o de C a l c i o 0,04 23760 950,4 
S u l f u r e t o 0,46 8019 3.688,74 
S u l f a t o de Amonia 0,13 8910 1.158,3 
D e s c a l c i n a n t e 0,53 7128 3.777,84 
Amina 0,90 8316 7.484,4 
Purga P a n c r e a t i c a 2, 64 237, 6 627.264 
C l o r e t o de Sddio 0,03 35640 1.069,2 
C l a r e a n t e de P i q u e l 1,39 3564 4.953,96 
Aci d o S u l f u r i c o 0,36 8316 2.993,76 
Sa l de Cromo:33% bas 0,98 29700 29.106 
S a l de Cromo:66% bas 1,18 6237 7.359,66 
B i c a r b o n a t o Sddio 0,59 6237 3.679,83 
F u n g i c i d a 2,90 594 1.722,6 
Reagentes para 1.315,18 

L a b o r a t d r i o 
6 l e o C a t i o n i c o 2,45 1485 3.638,25 
Formi a t o Sddio 0,69 1485 1.024,65 
Soda B a r r i l h a 0,59 891 525,69 

TOTAL 1.117.476,82 



9.4 - CUSTO DO INVESTIMENTO DA ESTAQAO DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 

TRATAMENTO PRIMARIO US$/t - 14.000,00 
US$/ 168.000,00 

TRATAMENTO DO LODO US$/t = 4.000,00 
US$/ 48.000,00 

TRATAMENTO BIOLOGICO 
SECUNDARIO 

US$/t = 12.000,00 
US$/ 144.000,00 

TOTAL DS$ 360.000,00 
Fonte: Revista do Couro (ABQTIC) 

9.5 - CONSUMO DE AGUA 

A agua u t i l i z a d a na producao sera r e t i r a d a do Rio 
I p o j u c a , proximo ao Curtume. A agua da COMPESA (Companhia 
Pernambucana de Saneamento) sera usada apenas p a r a 
r e s t a u r a n t e , limpeza, bebedouros e a d m i n i s t r a c a o . I s s o porque 
o processo de f a b r i c a g a o nao requer agua com componente 
f a b r i l . 

COMPESA - BEZERROS 
PERNAMBUCO 

lm 3 = US$ 1.50 

Volume de agua = 200 m3 agua/mes — US$ 300 
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9.6 - CONSUMO DE ENERGIA 

CELPE - BEZERROS 
PERNAMBUCO 

1000 Kw/h = 107,84 

Consume- mensal = 53,14 Kw/mes x 107,84 
= 5.7 30,62 Kw/mes 

9.7 - ALIMENTAgAO 

No r e s t a u r a n t e , o ga s t o medio por pessoa, e de 
US$ 25,90. 0 Curtume Queiroz L t d a . Fornecera a l i m e n t a c a o a 
todos os f u n c i o n a r i o s i n t e g r a n t e s da empresa. 

Gasto p o r pessoa/mes = US$ 25,90 
Gasto com 92 pessoas/mes = US$ 2.382,80 

9.8 - CONSTRUgAO CIVIL 

C o n s t r u t o r a ANCAR 
1 m2SC = US$ 105,00 

I n d u s t r i a de Curtume = 10.350 m2SC 
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T o t a l de m2SC = 10.350 mzSC + 20% = 12.420 
T o t a l (US$) = 1.304.100,00 

Nota: Os 20% a c r e s c i d o s sera para c o n s t r u c a o de c a i x a d'agua, 
tanques e alguma o u t r a i n s t a l a c a o de a l v e n a r i a . 

9.9 - ORgAMENTO TOTAL (US$) 

FOLHA DE PAGAMENTO 13.842,90 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 95.182,94 
FOLHA DE MATERIA-PRIMA E INSUMOS 1.117.476,82 
AGUA 300,00 
ENERGIA ELETRICA 5.730,61 
ALIMENTAgAO 2.382,80 
E.T.E 360.000,00 
CONSTRUgAO CIVIL 1.304.100,00 

TOTAL DO IHVESTIMEHTO 2.899.016,10 

9.10 - LUCRO MEDIO MENSAL (US$) 

O curtume p r o d u z i r a p or mes 71.742, 14 mz de couro 
w e t - b l u e . 
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Sabendo-se que 1 m do w e t - b l u e c u s t a em media 
US$ 16,00 no mercado. 

Temos que: 

US$ 16,00 x 71.742,14 m2 = 1.147.874,2 o l u c r o mensal 
do Curtume Queiroz L t d a . 
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10.2 - FLUXQGRAMA DO TRATAMENTO DE POLUigAO 

Aguas Residuais 

Grade amento 

Peneiramento 

HomogeneizacSo 

CoagulacSo 

Floculac-ao 

DecantacSo 
Primaria 

Liquido 

Tratamento 
Biol6gico 

DesinfeccSo 

Despejo no 
Meio Receptor 

S61ido Tratamento de 
Lodo 

Destino Final 
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CONCLUSAO 

Com a conclusao d e s t e p r o j e t o , a c r e d i t o t o t a l m e n t e na 
v i a b i l i d a d e de i m p l a n t a c a o e f u n c i o n a l i d a d e do Curtume Queiroz 
L t d a na cidade de Bezerros. Conforme a m e t o d o l o g i a d e s c r i t a no 
memorial, o l o c a l d ispoe de todos os r e q u i s i t o s n e c e s s a r i o s 
p a r a a r e a l i z a c a o desse empreendiment-o. E n o t o r i o , assim, que 
i m p l a n t a r esse Curtume e i n v e s t i r c e r t o , com r e n t a b i l i d a d e 
g a r a n t i d a , e a c e r t e z a de c o n t r i b u i r com o p r o g r e s s o da 
r e g i a o . 

A elaboracao deste t r a b a l h o f i n a l i z a a minha Jornada 
no Curso S u p e r i o r de T e c n o l o g i a Quimica - Modalidade Couros e 
Tanantes, tornando-me uma p r o f i s s i o n a l Graduada. 

Espero que as informacoes n e l e apresentadas sejam 
sempre uma f o n t e de conhecimento e aprendizado para os 
l e i t o r e s . 
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ERRATA 

Na pag. AGPA^CIJyiENTOS onde le-se: Andre Luiz Fiquene (Coordenador do Estagio), subs 
t i t u i r por: (Orientador do Estagio); 

Na pag. 02 r e t i r a r o termo: Formando mao-de-obra especializada; 

Na pag. 07 r e t i r a r o termo: Sao varios os estados de f a c i l acesso rodoviario; 

Na pag. 04 item 1.2 onde le-se a u x i l i a r , s u b s t i t u i r por fundamental; 

Na pag. 08 1.3.1 onde le-se anpilhadeiras, s u b s t i t u i r por empilhadas; 
! 

Na pag. 29 item 3.1 onde le-se na, s u b s t i t u i r por a; 

Na pag. 30 item 3.2 onde le-se ilumiracao natural, s u b s t i t u i r nor iluminar-ao a r t i f i 
c i a l ; 

Na pag. 34 item 4.1.2 onde le-se vaia, s u b s t i t u i r por varia; 

Na pag. 35 item 4.1.3 onde le-se e, s u b s t i t u i r por a; 

Na pag. 41 item 4.2.2 onde le-se Ex. Na2S, acrescentar: Na2S y NaHS + OH + Na; 

Na pag. 44 item 4.5.1 onde le-se produtos comerciais, s u b s t i t u i r por sais de cromo; 

Na pag. 62 item 5.1 subs t i t u i r agua ambiente por agua a 28°C; 

Na pag. 63 item 5.2 s u b s t i t u i r agua ambiente por agua a 28°C; 

Na pag. 64 item 5.5 s u b s t i t u i r agua ambiente por agua a 28°C; 

Na pag. 65 item 5.6 s u b s t i t u i r agua ambiente por agua a 28°C; 

Na pag. 77 item 7.2 onde le-se v i s t o s estes, s u b s t i t u i r por vis t o s que estes; 

Na pag. 78 item 7.2 onde le-se bateriano, s u b s t i t u i r por bacteriano; 

Na pag. 78 item 7.3 onde le-se aquaticos serao, s u b s t i t u i r por aquaticos que serao. 


