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RESUMO 

A busca pelas atuais condi9oes do gerenciamento do Residuo Solido Domestico na 

Cidade de Ribeirlio Preto-SP, a avalia9lio e sugest5es para a resolu9ao de alguns de seus 

problemas, para serem realizados, necessitaram o esclarecimento das medidas tomadas no 

passado. Os objetivos foram obter 0 historico do R.S.D. e OS metodos de disposiylio/tratamento 

adotados, sendo os objetivos especificos: pesquisar as leis muuicipais referentes ao assunto e 

avaliar as quantidades coletadas, atraves dos metodos: coleta tradicional e coleta seletiva. A 

metodologia utilizada para obten9lio de dados foi a pesquisa nos arquivos da Casada Memoria do 

Muuicipio e da Camara Muuicipal, bern como entrevistas com pessoas que fizeram e fazem parte 

do corpo tecuico dos 6rgaos muuicipais gerenciadores e das concessiomlrias dos servi9os de 

Limpeza PUblica, e os relatorios desses orgaos (DURSARP e DAERP). 0 contato direto com os 

servi9os, seja atraves do desempenho da fun9ao operacional ou da pesquisa bibliognifica e de 

campo, esclareceu diversos pontos obscuros existentes na hist6ria e nos metodos utilizados. As 

informa9oes obtidas foram transformadas em fignras e tabelas e serviram para a anaiise, 

proporcionando condi9oes para discussao e sugestoes quanto as melhorias que podem vir a serem 

introduzidas nos atuais processos utilizados. Atraves dos resultados, obteve-se uma vasta gama 

de opy5es, que interagem, e, se utilizadas de forma consciente e logica, virlio a ajudar na escolha 

de solu9oes possiveis para o gerenciamento do residuo solido domestico na Cidade de Rlbeirlio 

Preto-SP. 

Palavras-chave: residuo solido domestico; coleta tradicional; coleta seletiva; gerenciamento. 
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ABSTRACT 

It was needed a review in past measures taken in the city, in order to obtain the Rtbeirao 

Preto (SP) domestic solid waste management really conditions survey and the evaluation and 

suggestions to the some problems solutions. The general objectives were to search the domestic 

solid waste history and the adopted disposition/treatment methods and the specifical objectives 

were to survey municipal laws related to the waste and collected quantities, as much as traditional 

and selective collection. There were used the "Casa da Memoria do Municipio" (Municipal 

Memory House) and "Camara Municipal" (Municipal Town-Council) files, as well as interviews 

with actual and past technical staff from municipal solid waste management agency from and 

concession enterprises. These direct contacts were important to elucidate the history and used 

methods. The obtained information was get in figures and tables and analyzed in order to discuss 

and propose suggestions to get improvement in nowadays adopted processes. From the results, it 

was listed some interactive options that, if there were conscientious and logically used, will help 

to choose the possible options. 

Keywords: domestic solid waste; traditional collection; selective collection; management 
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1 INTRODUCAO 

0 seculo XX, considerado o de maior avanyo, em todas a areas, para a atual civilizayao 

deste planeta, chegou ao fun e o seculo XXI ja esta em pleno avanyo, com a Nova Era, novas 

tecnologias, novas ideias e novas guerras. Mas, se por alguns segundos, mudar-se a perspectiva 

para poder olhar para tras, chega-se a triste conclusao que o estado imposto a este mundo e 

calamitoso. Nos ultimos duzentos anos foram produzidos os mais variados tipos de artefatos 

visando ao conforto ou a vaidade e, para isso, gerou-se milhares e milhares de toneladas de 

"residuo" sem a preocupayao com as consequencias para a humanidade eo ambiente. 

Atualmente, porem, esta situayao esta se tomando de tal modo grave e perturbadora que 

todos estao sendo foryados a tomar algumas medidas cautelares para amenizar o desequilibrio 

causado. 

A gera.,:ao excessiva de residuo e consequencia da falta de previsao quanto a real 

capacidade dos recursos naturais do planeta; sua esgotabilidade; suas condiy5es de recuperayao; 

e, do interesse em se prolongar ou preservar o ambiente vital para a sobrevivencia da raya 

humana, explorando-os, porem, conscientemente. 

Apesar de toda destruiyao ja causada, a natureza e capaz de se recuperar, ao menos 

parcialmente, com alguma ajuda, naturalmente, ou seja, contribuindo com uma diminuiyao ou 

ate um retrocesso nestes estragos. 



As diversas forrnas de destina¢o final do residuo e o seu tratamento tern, tambem, que 

serem repensados e tornados mais a serio pelos governantes, pois nem sempre o mais barato e 

comodo para o poder publico e o melhor para o ambiente em que esta inserida a cidade. 

Hoje em dia, deve ser revista cada urna das possibilidades existentes, na pnitica ou 

mesmo em estudo, mediante analise por tecnicos de todas as areas envolvidas, como por 

exemplo: educayiio, planejamento, gestiio ambiental, setores operacionais e outros interessados. 

Deve ser escolhida a possibilidade mais compativel com as condiyoes financeiras e, 

principalmente, ambientais. 

Para se chegar ao passivo ambiental do municipio, com relayiio ao ambiente local, deve

se examinar boa parte das ayoes tomadas no passado e tirar as conclusoes das medidas a serem 

tomadas no presente e futuro para diminuir-se as chances de comprometimento do solo, ar e 

agua. 

0 tema escolhido foi em funyiio da gravidade da situayiio em que se encontra o 

Gerenciamento do Residuo Solido, principalmente, do Residuo Solido Domestico. A cidade de 

Ribeiriio Preto (SP) niio e exceyiio, pois seu residuo e destinado a urn aterro sanitilrio, mas, 

devido a ausencia de urn posicionamento adequado com re!ayiio a coleta tradicional e seus 

futuros locais de disposi¢o e ao redirecionamento no senti do de aurnentar, a curto prazo, a 

importancia da coleta seletiva, torna-se preocupante a possibilidade de serias contaminayoes 

ambientais. Este estudo visa a encontrar urna forma para melhorar este quadro em Ribeiriio 

Preto, buscar alguns dos principais locais de disposiyiio de residuo solido domestico utilizados ao 

Iongo de sua historia, discutir os metodos de operayiio e propor algumas recomendayoes viaveis, 

para o problema. 
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20BJETIVOS 

Os objetivos foram subdivididos em gerais e especificos. 

2.1 Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais sao: 

- elaborar o historico do residuo solido domestico no Municipio de Ribeirao Preto (SP); e, 

• avaliar OS metodos de disposiyao/tratamento adotados. 

2.2 Objetivos Especiticos 

Os objetivos especificos sao: 

- pesquisar as leis referentes ao residuo solido domestico, elaboradas pela Camara Municipal de 

Ribeiriio Preto, no periodo de 1856 a 2003, para servir como base para elaborayao do 

historico; 

- avaliar a quantidade de residuo solido domestico coletada: coleta tradicional - periodo de 

agosto/1989 a dezembro/2003 - e de coleta seletiva, nos setores onde foi implantada, no 

periodo de novembro/1991 a dezembro/2003; e, 

- baseando-se no diagnostico obtido, discutir possiveis soluy6es para o gerenciamento do 

residuo solido domestico do Municipio. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Foram abordados os seguintes temas: gerenciamento de residuo solido domestico; 

origem e composiyao do R.S.D.; caracterizayiio e metodos de amostragem; componentes 

potencialmente perigosos no R.S.D., impactos causados pela gerayiio de R.S.D.; e, metodos de 

tratamento e disposiyiio. 

3.1 GERENCIAMENTO DE RESIDUO SOLIDO DOMESTICO 

0 residuo solido tomou-se urn grande problema, pois foi ignorado durante muito tempo. 

Devido a sua inevitabilidade, a sua crescente multiplicayao e as condiyoes cada vez mais 

Iimitantes para o seu descarte final, houve uma reviravolta no seu grau de importfulcia e, 

atualmente, duas palavras silo constantemente citadas quando se discute este tema: gestiio e 

gerenciamento. 

Para Teixeira (2000), as vezes, misturam-se os conceitos, mas pode-se dizer que 

gerenciamento refere-se ao con junto de a¢es e gestiio e a politica que rege estas ay3es. 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), Gerenciamento Integrado de Residuo Solido 

Domestico, do ponto de vista municipal, e o conjunto articulado de ayoes normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento que uma administrayao desenvolve, baseado em 

crirerios sanitarios, ambientais e economicos, para coletar, tratar e dispor esse tipo de residuo 

solido em uma cidade. Gerenciar o residuo solido domestico de forma integrada significa limpar 



o municipio (com urn sistema de coleta e transporte adequado) e tratar esse material utilizando as 

tecnologias mais compativeis com a realidade local, dando-lhe urn destino fmal ambientalmente 

correto e seguro, tanto no presente, como no futuro. Cada municipio deve buscar o seu proprio 

modelo de gestiio, sabendo que a quantidade e a qualidade do residuo gerado sao, principalmente, 

funyao do numero de habitantes e de suas caracteristicas s6cio-economicas e culturais, do grau de 

urbanizayao e dos habitos de consurno vigentes. 

Conforme citado por Silveira (1996), os avanyos mais significativos na gestiio do 

residuo solido estiio direcionados no sentido de se priorizar o "nao gerar" eo "reduzir" a gerayao. 

Em urn segundo momento, uma vez acontecido o fenomeno da gerayao, as ayoes sao no intuito 

de recuperar o residuo de forma a poder recicla-lo. Uma vez realizados os esforyos para a 

reciclagem, o residuo pass a a ser gerido pelas medidas de tratamento e disposiyii.o. A atual 

situayao da gestiio no Brasil esta voltada para a adoyao de medidas corretivas (reciclar, tratar e 

dispor ), porem, na grande maio ria dos casos, ainda, ocorre disposiyii.o aleatoria a ceu 

aberto. 

Lima, apud Schneider (1994), aponta tres visoes que podem nortear a formu!ayao de 

modelos para esse gerenciamento de residuo solido: a tradicional, a "ecol6gica" e a inovativa. Na 

visiio tradicional, os objetivos sao norteados pela preocupayao com o destino final do residuo 

solido, desconsiderando sua origem. A falta de orientayii.o com relayao a origem torna vulnenivel 

o modelo, mua vez que a demanda tende a ser cada vez inaior, aumentando, por conseqiiencia, 

significativamente, a quantidade e a heterogeneidade, na razao direta do processo de 

industria!izayao, na gerayii.o de novos materiais e no aurnento da densidade populacional. Na 

visiio "ecol6gica", supervaloriza-se a origem em detrimento do destino final. So a coleta seletiva, 

a reciclagem e a compostagem sao aceitas. Apresenta o inconveniente de, antes que se possam 

observar resultados positivos, a partir da origem, os impactos ambientais causados pela 

disposiyao inadequada poderao ja ter assmnido propor9iies catastroficas. A visiio inovativa 

representa a "intera9iio" entre as duas visiies anteriormente apresentadas, a tradicional e a 

"ecolbgica", e busca soluyoes mais eficazes para mua fase de transforma9ao, otimizando 

propostas atraves de convergencias, retornando a origem e compreendendo o processo de gerayao 

de residuo, (FIG. 3 .I). 
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FIGURA. 3.1 Representayao esquetruitica para as vis5es: tradicional, "ecologica" e inovativa 

Fonte- modificado de SCHNEIDER (1994) 

Segundo SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), gestao de residuo solido e procurar 

minimizar a gerayao e aumentar o reaproveitamento. Em termos pniticos, uma das formas de 

minimizayao pode ser desenvolvida pelo processo denominado "3 Rs", ou seja: Reduzir, 

Reutilizar, e Reciclar. 

Conforme SEMA/CETESB (1998), a Redus:ao na fonte tem o proposito de diminuir o 

volume de residuo gerado ate o nivel possivel, ou mesmo eliminar, determinadas classes (por 

exemplo, o residuo perigoso ), atraves de ay5es como: alteras:5es de processos produtivos, 

substituis:ao de materias primas, controles eficazes dos procedimentos operacionais, incrementos 

na eficiencia da manutenyao dos eqnipamentos e conscientizas:ao da mao-de-obra envolvida na 

produs:ao ou, mesmo, a alterayao do produto. 

Para SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), "Reduzir" refere-se a diminniyao da 

produs:ao de residuo na fonte, traduzindo a essencia da !uta contra o desperdicio, quando 

governos, empresarios e populas:ao devem consumir menos e melhor, isto e, racionalizar o 

consumo de materiais, energia e agua no seu cotidiano e introduzir novas tecnologias na 

exploras:ao, transporte e armazenamento das materias-primas, com o objetivo de reduzir ou, se 

possivel, eliminar o desperdicio de recursos retirados do ambiente. 

Para Teixeira (2000), Reduyao na foote e/ou origem, em termos de residuo solido 

domiciliar, pode ser obtida pela sna nao geras:ao, atraves de alteray5es de habitos, processos ou 

material, ou ainda, atraves de opy5es ao adqnirir produtos. 
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Conforme Teixeira (2000), a Reutiliza9iio, ou Reuso, difere conceitualmente da 

reciclagem, pois, trata de aproveitamento do residue nas condi9oes em que e descartado, sem que 

o mesmo sofra qualquer tipo de altera9iio ou processo, excetuando-se a limpeza, embelezamento 

e identifica\)iio, podendo ser utilizado para a mesma finalidade original ou outra, porem 

conservando as caracteristicas iniciais. E direcionada para os produtos ja prontos e que deveriam 

ser descartados. 

Para SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), Reutilizar e a possibilidade de utilizar 

urn produto para vanas finalidades antes do seu descarte, aumentando sua durabilidade e 

reparabilidade ou dando-lhe nova personalidade ou uso. A utiliza9iio de embalagens retomaveis, 

rascunbos e roup as exemplificam hem o conceito de reutiliza9iio. 

Alguns setores do comercio contribuem para a reutiliza9iio, como por exemplo, os 

"sebos" trabalham basicamente com livros usados, enquanto os "brechos" comercializam desde 

roupas are moveis usados. 

Conforme Teixeira (2000), a Reciclagem e o processo atraves do qual o residuo retoma 

ao sistema produtivo como materia prima. Pode ser considerada como forma de tratamento de 

parte do residuo solido gerado. Este retorno ao processo produtivo pode ser de forma artesanal ou 

industrial. 

0 objetivo basico dessas opera9oes e evitar a passagem descontrolada de material e 

objetos usados - o residuo - para o ambiente. 

De acordo com lPT/CEMPRE (1995 e 2000), de urn modo geral, a busca de solu\)Oes 

adequadas para o problema do residue solido exige, as vezes, tecnologias cada vez mais 

sofisticadas, de custos elevados e tern conduzido as cidades, em alguns casos, a formar 

consorcios intermunicipais ou a tentar estabelecer, ou resgatar, experiencias de Regiees 

Metropolitanas. Geralmente, implica na resolu9iio de problemas, tais como: areas escassas ou 

inexistentes para a disposi9iio final do residuo; conflitos de uso da terra com a populayiio 
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estabelecida no entomo das instala9oes do tratamento e destine fmal do residue; "exporta9iio" de 

residue para municipios vizinhos gerando resistencias da populaviio; lixoes e depositos 

clandestinos poluindo recursos hidricos; e, compromisso do poder publico com a preserva9iio do 

ambiente. 0 conjunto de a9oes para a gestiio do residue deve ir ao encontro das metas 

estabelecidas para se atingir aos objetivos maiores tra9ados pelo municipio e a experiencia tern 

demonstrado que o caminho para mudan9as nos sistemas de gerenciamento deve ser per meio da 

evoluyiio e niio da revolu9iio, ou seja, pequenas melhorias, consistentemente mantidas durante 

varies anos seguidos, sao mais provaveis de conduzir ao sucesso que tentativas para obte-lo em 

urn Unico grande salto tecnologico. 

Os problemas mais comuns, enfrentados pelas prefeituras, quando se procura solucionar 

essa grave situayiio, sao decorrentes do fate de que a produviio de residue solido e urn fenomeno 

inevitavel, que ocorre, diariamente, em quantidades e composiyoes que dependem do tamanho da 

popula9iiO e do seu desenvolvimento economico entre outros fatores. Os sistemas de limpeza 

urbana, de competencia municipal, devem afastar o residue da popula9iio e dar-lhe destine 

ambiental e sauitariamente adequado. 

Para IPT /CEMPRE (2000), no entanto, esta tarefa niio e fucil, sendo di:ficultada per 

problemas, tais como: inexistencia de uma politica brasileira para limpeza publica; Iimitayoes 

financeiras ( oryamentos inadequados, fluxes de caixa desequilibrados, tarifas desatualizadas, 

arrecada9iio insuficiente e inexistencia de linhas de credito ); falta de capacita9iio tecnica e 

profissional (do gari ao chefe do setor); descontinuidade politica e admiuistrativa; falta de 

controle ambiental; falta de visao e interesse para preserva9iio do meio, por parte dos dirigentes 

municipais, que estejam no poder, temporariamente; e, interesses financeiros, particulares, que se 

sobrep()em aos interesses comuns da popula9iio. Estes problemas resultam em degrada9iio 

ambiental, deslizamentos, enchentes, desenvolvimento de transmissores de enferrnidades, 

polui9iio das aguas superficiais e subterrilneas, polui9iio do ar e do solo. 
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3.2 ORIGEM E COMPOSI<;AO DO R.S.D. 

Estiio apresentadas algumas defini!,)oes, a classificayao e as responsabilidades pelo 

residuo solido. 

3.2.1 Defini.;oes 

Sao muitas as defini9oes dadas para residuo e lixo: 

Orth, Rocha e Ruocco (1976) usam a defmiyiio de que "Lixo - residua" e o resto das 

atividades diarias humanas e fruto da industrializa!,)iio crescente. 

Para Tchobanoglous, Theisen e Eliassen (1977), "Residua" e o que procede das 

atividades humanas e dos animais, que e normalmente solido e rejeitado como inutil ou 

indesejado. 

Lima (1986), usa o termo "Lixo - residua" para qualquer residuo que resulte das 

atividades diarias do homem na sociedade. 

Na NBR- 10.004 (ABNT, 1987a), defme-se que Residuas S6lidas- nos estados: solido e 

semi-solido, resulta de atividades da comuuidade de origem: industrial, domestica, hospitalar, 

comercial, agricola, de servi!,)OS e de varri!,)iiO. Ficam incluidos nesta defini!,)iio os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de agua, aqueles gerados em equipamentos e instala!,)Oes 

de controle de poluiyiio, bern como determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel 

o seu 1an9amento na rede publica de esgoto ou corpos de agua, ou exijam para isso solu9oes 

tecnicas e economicamente inviaveis em face a melhor tecnologia disponivel. Segundo Teixeira, 

Nunes e Oliveira (1991) e Teixeira (1993), esta defini!,)iio da ABNT e muito ampla e equivoca-se 
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ao incluir deterrninados liquidos, citando que a Norma poderia relaciona-los para efeito de 

manejo e tratamento, mas niio simplesmente denomina-los de residuo solido. 

Para Mansur e Monteiro (1991), - "Li.xo - residua" e o material proveniente das 

atividades humanas ou gerado pela natureza, em aglomerayoes urbanas, como folhas, galhos de 

arvores, terra e areia espalhados pelo vento, etc., ou toda materia solida que niio e mais ittil, 

foncional ou estetica. 

Campbell, apud Teixeira (1993), apresenta uma definiyiio interessante: "residuo e 

descrito como uma fonte potencial de materia prima para alguem, no local errado e no tempo 

errado", expressando a relatividade do conceito de residuo e partindo da premissa de que algo 

que e residuo para alguem e passive! de tomar-se materia-prima para outros. 

Gendebien, Pauwels, Constant et alii, apud Teixeira (1993), definem como residuo 

domestico aquele gerado pela populayiio e, geralmente, coletado em casas individuais, mais o 

residuo de composiyiio similar gerado por unidades comerciais e industrials. 

Ferreira (1999), define "Li.xo" como aquilo que se varre da casa; do jardim, da rna, e se 

joga fora; entulho; tudo o que niio presta e se joga fora; sujidade, sujeira, imundicie, coisa ou 

coisas inuteis, velhas, sem valor; residues que resultam de atividades domesticas, industrials, 

comerciais, etc. 

Ferreira (1999), define "Residuo" como aquilo que resta de qualquer substancia, resto. 

Em lPT/CEMPRE (2000), - "Li.xo - residua" e o restu das atividades humanas, 

considerado pelos geradores como inutil, indesejavel ou descartavel. Normalmente, apresenta-se 

sob estado solido, semi-solido ou semi-liquido (com conteudo liquido insuficiente para que este 

liquido possa fluir livremente ). 

Gonyalves (2002), cita que a palavra "lixo" e derivada do termo latim li.x, que significa 

"cinza", Vieira (2002) completa que a expressiio "lixo" surgiu para denominar as cinzas que 
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resultavam do processo pelo qual o fogo era utilizado pelas antigas civi!izayoes, com a finalidade 

de destruit;:ao do residuo que sobrava das atividades humanas. 

Conforme Teixeira (2002), "lixo" e empregado como termo vulgar, enquanto que 

"residuo solido" e empregado como termo tecnico, sendo sinonimos. 

Considerando a diferenciayao de Teixeira (2002), sera utilizado, neste trabalho apenas o 

termo "residuo solido". 

3.2.2 Classifica~ao 

Segundo IPT/CEMPRE (1995 e 2000), sao varias as formas possiveis para se classificar 

o residuo solido. Por exemplo: 

a) por sua natureza fisica: seco e molhado; 

b) por sua composiyao quimica: materia orgdnica (putrescivel e nao putrescivel) e materia 

inorgdnica; 

c) pelos riscos potenciais ao ambiente: perigoso, nilo-inerte e inerte - NBR-10.004 (ABNT, 

1987a); e, 

d) pela origem: domiciliar, comercial, publico, servi{:os de sallde; portos, aeroportos e terminals 

ferrovicirios e rodovicirios, industrial, residua de ETE, residua de ETA, agricola e entulho. 

Schalch, Leite e Gomes (1991) e Lima (1995) apresentam classificayiio, tambem, 

segundo o grau de biodegradabilidade do residuo: 

a) F. D. - Facilmente degradilvel: Ex. materia orgfurica putrescivel; 

b )M. D. - Moderadamente degradilvel - Ex. papel, papelao e outros produtos celul6sicos; 

c) D. D. - Dificihnente degradilvel: Ex: trapo, couro, borracha, e madeira; e, 

d) N. D. - Nao-degradilvel: Ex: vidro, metal, plastico, pedras, terrae outros. 

Pelos riscos potenciais ao ambiente, segundo a NBR 10.004 (ABNT, 1987a), o residuo e 

classificado em tres classes: 
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a) residuo classe I - perigoso: - e aquele que apresenta periculosidade, em fun9ao de suas 

propriedades fisicas, quimicas ou infecto-contagiosas e tern, pelo menos, uma das seguintes 

caracteristicas: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; 

b) residuo classe II- Nao Inerte: - e assim classificado o residuo solido ou mistura de residuos 

solidos que nao se enquadre na classe I - perigoso ou na Classe III - inerte. Este residuo pode 

ter propriedades tais como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em agua; e, 

c) residuo classe III Inerte: e qualquer residuo que quando amostrado de forma representativa, 

segundo NBR 10007 (ABNT, 1987c), e submetido a urn contato estatico ou dinfunico com 

agua destilada OU deionizada a temperatura ambiente, conforme teste de solubiJizayaO, 

segundo NBR 10006 (ABNT, !987b), nao tenha nenhum de seus componentes solubilizados, 

em concentra9oes superiores aos padr5es de potabilidade da agua, definidos na Listagem 8 

(ABNT, 1987a), excetuando-se os padr5es de aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo 

destes materiais, pode-se citar: rochas, tijolos, vidros e certos plasticos e borrachas que nao 

sao decompostos prontamente. 

Quanto a origem, o residuo solido pode ser classificado em: 

a) domiciliar, domestico ou residencial- Mansur e Monteiro (1991) o definem como residuo 

solido gerado nas atividades dilirias em casas, apartamentos, etc. Conforme Mandelli, Lima e 

Ojima (1991), e constituido de restos de alimentayao, embalagens diversas, varredura, 

folhagens e outros materiais descartados pela popula9ao diariamente. Para Lima (1995), e 

constituido, em geral por sobras de alimentos, involucros, papeis, papeloes, plasticos, vidros, 

trapos, etc. Segundo IPT/CEMPRE (2000), e aquele originado da vida diana da popula9ao nas 

residencias, constituido por restos de alimentos (tais como: cascas de frutas, verduras, sobras, 

etc.), produtos deteriorados, jomais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higienico, 

fraldas descartaveis e uma grande diversidade de outros itens e ainda, algum residuo que pode 

sertoxico; 

b) comercial - para Mansur e Monteiro (1991), e aquele produzido em estabelecimentos 

comerciais, cujas caracteristicas dependem da atividade ali desenvolvida. Mandelli, Lima e 

Ojima (1991) definem como aquele procedente de diversos estabelecimentos comerciais como 

escritorios, lojas, supermercados, restaurantes, empresas e outros, sendo constituido 

principalmente por papeis, papelao, plasticos, caixas, entre outros. Segundo IPT /CEMPRE 
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(1995 e 2000), e aquele originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de servis:os, tais 

como: supermercados, estabelecimentos bancarios, lojas, bares, restaurantes, etc. E residuo 

que apresenta grande quantidade de papel, plasticos, embalagens diversas e resfduo de asseio 

de funciomkios, tais como: papeis toalha, papel higienico, etc. A defmis:ao de Lima (1995), 

praticamente, coincide com as anteriores, acrescentando apenas o resfduo de lavagens e 

sabOes; 

c) publico- Mansur e Monteiro (1991) incluem nesse tipo de resfduo: m6veis velbos, aparelhos 

de cerilmi.ca, entulbo de obras e outros materiais inservfveis deixados pela populas:ao, 

indevidamente, nas ruas ou retirados das residencias atraves de servis:o de remos:ao especial. 

De acordo com IPT/CEMPRE (2000), e aquele originado dos servfs:os de limpeza publica 

urbana, incluindo-se todo residuo de varris:ao das vias publicas, limpeza de praias, de galerias, 

de c6rregos e de terrenos, restos de podas de arvores, corpos de animais mottos e de 1impeza 

de areas de feiras livres, constitufdos por restos vegetais diversos, embalagens, etc. Ja Lima 

(1995) apresenta a definis:ao de residua pllblico especial para alguns resfduos tais como: 

veiculos abandonados, podas de jardins e pras:as, mobiliario, animais mottos, descargas 

clandestinas, etc. A defmis:ao adotada por Lima (1995) para lixo especial, praticamente, 

coincide com a defmis:ao de Mandelli, Lima e Ojima (1991), sendo apenas acrescentado 

entulbo, na primeira; 

d) feiras, varri9tio e outros - Mandelli, Lima e Ojima (1991) utiliza esta defini9ilo para resfduo 

de varris:ao regular das ruas, conserva9ao de Iimpeza de nucleos comerciais, limpeza de feiras, 

constituindo-se, principalmente, de papeis, cigarros, inv6lucros, restos de capina, areia, ciscos 

e folbas; 

e) residua defontes especiais- Mansur e Monteiro (1991) consideram como residua defontes 

especiais aquele que, em funs:ao de determinadas caracteristicas peculiares que apresente, 

passe a merecer cuidados especiais em seu acondicionamento, manipulayao e disposis:ao final, 

como por exemplo, alguns resfduos industriais e os radioativos; 

f) residua solido de servi9os de saude - (RS.S.S.) - para Mandelli, Lima e Ojima (1991), e 

constitufdo por resfduo das mais diferentes areas dos estabelecimentos hospitalares: refeit6rio 

e cozinha, centro cirUrgico, administrayiio, limpeza e outros; bern como, o resfduo proveniente 

de fanruicias, postos de saude, clinicas odontol6gicas, medicas, veterinarias, entre outros. 

Conforme IPT/CEMPRE (2000) e ABLP (1997), constitui-se por residuo septico, ou seja, 
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contem, ou potencialmente pode conter, agentes patogenicos. E produzido em 

estabelecimentos prestadores de serviyos de saitde, seja humana ou animal, tais como: 

hospitais, clinicas, consultorios medicos e odontol6gicos, laborat6rios de ana!ises, farmacias, 

drogarias, clinicas e hospitais veter:irulrios, postos de saude, bancos de sangue e congeneres, 

Sao agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodoes, 6rgiios e tecidos removidos, meios de 

cultura e animais usados em testes, sangue coagulado, luvas descartaveis, remedios com 

prazos de validade vencidos, instrumentos de resina sintetica, filmes fotognillcos de raios X, 

etc. Residuo asseptico, destes locais, e constituido por papeis, restos de preparayiio de 

alimentos, residuos de limpezas gerais (p6, cinzas, etc.) e outros materiais, desde que coletado 

segregadamente e que niio entre em contato direto com pacientes ou com o residua septico, 

anteriormente descrito, e semelhante ao residuo domiciliar e assim classificado para manuseio; 

g) portos, aeroportos, terminais rodovilirios e forroviarios- em IPT/CEMPRE (1995 e 2000), e 

definido como o constituido pelo residuo septico, ou seja, aquele que contem, ou 

potencialmente pode conter, agentes patogenicos, trazidos aos portos, terminais rodoviarios e 

aeroportos pelos passageiros, marinheiros, motoristas, tripulantes e carga viva. Basicamente, 

origina-se de materiais de higiene, asseio pessoal e restos de alimentayiio que podem veicular 

doenyas provenientes de outras cidades, estados e paises. Neste caso, o residuo asseptico 

destes locais, desde que coletado segregadamente e niio que entre em contato direto com o 

residuo septico, e semelhante ao residuo domiciliar e, assim, classificado; 

h) industrial - Mandelli, Lima e Ojima (1991) cita que e o procedente de diferentes areas do 

setor industrial e, portanto, de constituiyiio muito variada. Segundo IPT/CEMPRE (1995 e 

2000), origina-se nas atividades dos diversos ramos da indlistria, tais como: metallirgica, 

qulmica, petroquimica, papeleira, alimenticia, etc. 0 residuo industrial e bastante variado, 

podendo ser representado por cinzas, lodos, oleos, residuos alcalinos ou acidos, plasticos, 

papel, madeira, fibras, borracha, metal, escorias, vidros e ceriimicas, etc. Nesta categoria, 

inclui-se grande percentagem do residuo considerado toxico (Classe I); 

i) agricola - IPT /CEMPRE (2000) considera residuo agricola ao residuo solido resultante das 

atividades agricolas e da pecuaria, como embalagens de adubos, agrot6xicos, defensivos 

agricolas, rayiio, restos de colheita, esterco animal, etc. Em varias regiaes do mundo, este 

residuo ja constitui uma preocupayiio crescente, destacando-se as enormes quantidades de 

esterco animal geradas nas fazendas de pecuaria intensiva. As embalagens de agrot6xicos tern 
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no Brasil, legislayao especffica, regularnentada pelo CONAMA - (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente ), que criou norrnas para sua lavagem e recolhimento pelos fomecedores e 

fabricantes; e, 

j) entulho - conforrne Silveira (1993) e IPT/CEMPRE (1995), e o residuo gerado pela 

construcao civil, composto por materiais de demoliyoes, restos de obras, solos de 

escavar;oes, etc. 0 entulho e, geralmente, material inerte (biologicarnente ), passive! de 

reaproveitamento, porem, contem uma vasta garna de materiais que podem !he conferir 

toxidade, com destaque para os restos de tintas e solventes, peyas de arnianto e metais 

diversos, cujos componentes podem ser remobilizados caso o material nao seja disposto 

adequadamente. 

Na TAB. 3.1 sao apresentadas as responsabilidades pelo gerenciarnento de cada tipo de 

residuo gerado. 

TABELA31 R bil.dad l esponsa 1 e pe o gerenctamento d da. d 'd eca tlpo e rest uo 

TIPO DE RESIDUO RESPONSA VEL 
Domiciliar Prefeitnra 
Co mercia! Prefeitnra * 
PUblico Prefeitnra 

Residuos de servicos de saiide Gerador (hospitais, etc.) 

Industrial Gerador ( industrias) 

Portos, aeroportos e terrninais ferro- Gerador (portos, etc.) 
viilrios e rodoviilrios 
Agricola Gerador (agricultor) 

Entnlho Gerador * 
Fonte: (IPT/CEMPRE, 2000). 

OBS: (*) A Prefeitura e co-responsavel por pequenas quantidades (geralmente, menor 
que 50 kg) e, de acordo com legislar;ao especifica, quantidades superiores sao de 
responsabilidade do gerador. 

3.3 CARACTERIZA(:AO E METODOS DE AMOSTRAGEM 

A gestao e o gerenciarnento do residuo solido domestico deve comer;ar pelo 

conhecimento de suas caracteristicas, pois sao varios os fatores que influenciarn na tornada de 

decisao. 
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Mansur e Monteiro (1991), Lima (1995) e IPT/CEMPRE (2000) relacionam alguns dos 

fatores que influenciam a origem e formayao do residuo solido: nfunero de habitantes do 

municipio; atividade dominante (industrial, comercial, turistica e outras); variayoes sazonais; 

condiyoes climaticas; Mbitos e costumes da populayao (principalmente quanto a alimentayao ); 

nivel educacional; poder aquisitivo da populayao; tempo de coleta; eficiencia da coleta; tipo de 

equipamento de coleta; disciplina e controle dos pontos produtores; e, leis e regulamentayoes 

especificas. Isso so nao basta, pois, as cidades se transformam sem parar e, dentro de uma mesma 

comunidade, as caracteristicas vao se modificando com o decorrer dos anos, tornando necessaries 

levantamentos periodicos para a atualizayao dos dados. 

Lima (1995) ressalta, tambem, que urn dos fatores mais importantes e a componente 

economica, pois, quando ocorrem varia9oes na economia de urn sistema, seus reflexos sao 

imediatamente percebidos nos locais de disposiyao e tratamento de residua. Se o sistema 

economico diminui o seu ritmo e as fabricas e o comercio reduzem suas atividades, certamente, 

havera menor quantidade de residuo, porem, tendera a uma estabilizayao, apos urn determinado 

periodo de tempo, quando se atinge novo equilibria. 0 inverso tambem e verdadeiro, 

apresentando a mesma tendencia de estabilizayao. 

Para o mesmo autor, as varia90es na quantidade e qualidade do residuo solido, tambem, 

sofrem influencia de outros fatores, nao menos importantes, tais como as migrayoes peri6dicas 

nas ferias de verao e inverno. Nestes periodos, com a paralisayao das atividades escolares, 

ocorrem consideraveis mudanyas na rotiua dos estabelecimentos comerciais e industrials e, 

principalmente, em cidades potencialmente turisticas. Estes fatores sao considerados primanos na 

formayao e caracteriza9ao do residuo. 

Para Lima (1995), e importante o conhecimento das caracteristicas fisicas e quimicas do 

residuo, assim como suas tendencias futuras, pois tais parfunetros possibilitam calcular a 

capacidade e o tipo dos equipamentos de coleta e tratamento e o destino final. 

Segundo IPT/CEMPRE (2000), para estimativas das quantidades geradas no municipio, 

devem ser considerados os seguintes aspectos: 

a) populayao atual (habitantes ), A; 
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b) geras:ao per capta de residuo (kglhabitante/dia), obtida atraves de processo de amostragem, B; 

c) percentagem de atendimento atual dos servis:os de coleta de residuo (%), C0; 

d) taxa de crescimento populacional (% ), D; 

e) taxa de incremento da geras;iio per capta de residuo (% ), E; 

f) nivel de atendimento dos servis;os de coleta de residuo ap6s n anos (% ), C,; e, 

g) intervalo de tempo considerado ( anos ), n. 

0 ca\culo das estimativas de residuo domestico produzido pode ser determinado com as 

equas;oes 3.1 e 3.2: 

• gera9iio atual: 

AxBxCo 

• gera9iio futura: 

(kg!dia); 

{[Ax ((1 + Dt)] X [B x ((1 + Et)J x (C,)} 

(3.1) 

(kg!dia) (3.2) 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), sao apresentadas algumas defini9oes uteis para a 

caracterizayiio do residuo eo planejamento do gerenciamento do residuo: 

taxa de gera9ao par habitante (kg/hab.dia)- e a quantidade de residuo gerada por habitante 

num periodo de tempo especificado e refere-se a quantidade efetivamente coletada e a 
populayiio atendida. E usada para o dimensionamento de instalas:aes e de equipamentos; 

composi{:ao ftsica - refere-se as percentagens das varias fras:oes do residuo, tais como, papel, 

papeliio, madeira, trapo, couro, plastico duro, plastico mole, materia orgfurica, metal ferroso, 

metal niio-ferroso, vidro, borracha e outros. E urn ponto de partida para estudo do 

aproveitamento das diversas fras:aes dos componentes do residuo (reciclagem) e para a 

compostagem; 

pardmetros ftsicos : 

- umidade - a quantidade de agua contida na massa de residuo tern influencia na escolha da 

tecnologia de tratamento, equipamentos de coleta e, ainda, tern notavel influencia sobre o 

poder calorifico, a densidade e a velocidade de decomposiyiio biol6gica da massa de residuo; 

- densidade aparente - definida como a relayiio entre a massa e o volume do residuo. E 

usada para determinar a capacidade volumetrica dos meios de coleta, transporte e disposi9iio 

fmal; e, 
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- poder calor(fico - a quantidade de calor gerada pela combustao de I kg de material 

(coletado sem separa<;:ao e nao somente de materiais facilmente combustiveis). Usado na 

avalia<;:ao para projetos de instala<;:oes de incinera<;:iio; 

- composi9iio quimica - normalmente, sao analisados N, P, K, S, C, rela<;:iio C/N, pH e solidos 

vo!ateis. E usada para ajudar na definiyao da forma mais adequada de tratamento (sobretudo 

compostagem) e disposi<;:ao final; 

- teor de materiais combustiveis e incombustiveis - e a rela<;:ao entre a quantidade de 

materiais que se prestam a incinera<;:ao e de materiais termicamente inertes; e, 

- teor de materia organica - quantidade de materia orgamca contida no residuo. Inclui 

materia orgamca niio putrescivel (pllisticos, etc.,) e putrescivel (verduras, alimentos, etc). 

Tern importancia na avalia<;:iio para processes de compostagem. 

0 conhecimento da composi<;:iio do residuo, conforme Lima (1995), serve para mostrar 

suas potencialidades economicas, subsidiando informa<;:oes para escolba do melhor e mais 

adeqnado sistema de tratamento e disposi<;:ao final. 

3.4 COMPONENTES POTENCIALMENTE PERIGOSOS NO R.S.D. 

Segundo Schalch, Leite e Gomes (1991 ), o homem pode ser atingido pe1os efeitos 

indesejaveis do residuo solido domestico como, por exemplo, contamina<;:iio por agentes 

patogenicos, ou intoxica<;:iio com residuo industrial, seja por contato direto ou indireto. No direto 

existe constante contato fisico do individuo com o residue solido e no indireto, devido, por 

exemp1o, a presenya de animais, contamina<;:ao atmosferica, da agua ou de alimentos e 

popula<;:oes que vivem revo1vendo os chamados "1ixoes". 

Ainda, segundo os mesmos autores, alguns compostos quimicos, eventualmente, 

existentes no residuo, que foram utilizados pelo homem, como fertilizantes, adubos, defensives 

agricolas e outros, podem atingir aguas superficiais usadas para recrea<;:iio e abastecimento e 

chegarem ate o homem. Ha registro de crian<;:as que morreram intoxicadas ao brincar em 

monturos de residues, que continham recipientes de defensives agricolas. Por outro lado, 

tambem, a incinera<;:iio podera contaminar o ar e, conseqiientemente, afetar a sallde humana. 
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Para Schalch, Leite e Gomes (1991), do exposto, verifica-se que grande enfase deve ser 

dada as doenyas transmissiveis, pois, grande parcela do R.S.D. e constituida por material de 

natureza biologica, como fezes humanas e de outros animais, alem do residuo de origem vegetal e 

podendo existir agentes responsaveis transmissoes, eventualmente, de infecyoes ao homem e a 

outros animais, que sao os chamados vetores biologicos. 0 residuo pode constituir ambiente 

favoravel a certos animais que se tomam veiculadores ou reservatorios de molestias. Dentre 

esses, podemos citar ratos (roedores), moscas, baratas, escorpioes, caes, suinos eaves. 

Para JPT/CEMPRE (1995 e 2000), qualquer material descartado que possa por em risco 

a saUde do homem ou o ambiente, devido a sua natureza quimica ou biologica, e considerado 

perigoso. No residuo domestico, e grande a variedade de produtos com substilncias que conferem 

caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, oxido-redu9ao ou toxicidade. Pilhas, lampadas 

fluorescentes e frascos de aerossois estiio presentes em quantidades, significativamente, maiores 

em relavao a outros residuos potencialmente perigosos, principalmente, em cidades grandes (ver 

TAB. 3.2). 

Para JPT/CEMPRE (2000), as pilhas e as lampadas fluorescentes sao classificadas como 

residuo perigoso por conterem metais pesados que podem migrar e virem a integrar a cadeia 

alimentar do homem. 0 motivo dos frascos de aerossois serem classificados como residuo 

perigoso niio e so devido a embalagem, mas, principalmente, aos restos de substilncias quimicas 

que estas contem quando descartadas. Com o rompimento do frasco, durante a compactayao nos 

aterros, sanitarios ou controlados, ou o amassamento em lixoes ou em qualquer outro local, essas 

substilncias sao liberadas e podem contaminar o ambiente, atingindo as aguas, superficiais e/ou 

subterrilneas, ou migrando pelo ar. 

Na TAB. 3.3 sao ilnstrados os efeitos causados ao homem por alguns metais e onde esse 

residuo pode ser encontrado. 
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TABELA 3.2 Residuos Domesticos Potencialmente Perigosos 

Tipo Produtos 
Material para pintura • tintas 

Produtos para jardinagem e animais 

Produtos para motores 

Outros itens 

Fonte: (IPT/CEMPRE, 2000) 

• solventes 

• pigmentos 

• vernizes 

• pesticidas 

• inseticidas 

• repelentes 

• herbicidas 

• oleos lubrificantes 

• fluidos de freios e transmissao 

• baterias 

• pilhas convencionais, pilhas 
alcalinas,baterias de maquinas 
e aparelhos celulares 

• frascos de aeross6is em geral 

• lfunpadas fluorescentes 

3.5 IMPACTOS CAUSADOS POR R.S.D. 

Conforme Vieira (2002), a resolus:ao 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conselho,l988), em seu artigo 111 define o impacto ambiental da seguinte maneira: "( ... ) 

considera-se impacto ambiental qualquer alterayiio das propriedades fisicas, quimicas e 

biol6gicas do meio ambiente, cansada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afete: a) it saiide, it segurans:a e ao bern estar da 

populas:ao; b) its atividades sociais e economicas; c) a biota (con junto dos componentes vivos 

(bi6ticos) de um ecossistema); d) as condiyi)es esteticas e sanitarias do meio ambiente; e, e) a 
qualidade dos recursos naturais". 

A geras:ao diaria de grande volume de residuo e o seu necessario descarte, por ser 

desorganizado e defrontando-se com a escassez de recursos tecnicos e financeiros, constituem 

fatores limitantes na tentativa de organizar a gestao e o gerenciameuto desse residuo e, por isso, 
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TABELA3 3 Ef<. C ertos d ausa os ao H omempor AI Jguns M etaJs 

Elemento Onde e encontrado Efeitos 

MercUrio equipamentos e aparelhos eletricos • disrurbios renais; 
• 

demedida; • disrurbios neurologicos; 

produtos furmaceuticos; • efeitos mutagenicos; 
• 

Iampadas de neon, fluorescente e • alteray<ies no metabolismo; e, 
• 

de arco de mercUrio; • deficiencia nos 6rgaos 

• interruptores; sensoriais. 

• batetias/pilhas; 

• tintas; 

• amaciantes; 

• anti- septicos; 

• fungicidas; e, 

• termOmetros . 

• baterias/pilhas; • dores reumaticas e mialgicas; 
Clidmio 

• plil.sticos; • disrurbios metab6Jicos levando 

• Iigas metilicas; a osteoporose; e, 

• pigmentos; • disfun\)iio renaL 

• papeis; 

• reslduo de ..alvanoolastia. 

Chumbo tintas, como as de sinaliza\)iio de • perda de memoria; 
• 

• dor de cabeya; rua; 

impermeabilizantes; • irritabilidade; 
• • trernores musculares; 
• anticorrosivos; 

lentidao de racioclnio; 
cerimica; • • • alucina\)iio; 

• vidro; 
• anemia; 

• plil.sticos; 
• depressiio; e, 

• inseticidas; 
• paralisia . 

• embalageos;e, 

• pilhas . 

Fonte.- (IPT/CEMPRE, 1995) 

os sistemas de coleta e disposi~ao podem entrar em colapso, caso nao sejam tomadas medidas 

urgentes para mudar o quadro que se apresenta na maioria das cidades brasileiras. 

Os aterros sanitarios, regulamentados pela NBR 8419 (ABNT, 1992), tambem, podem 

ser responsaveis por graves impactos, se nao forem seguidas a risca todas as precau~5es 

recomendadas, causando serias altera~oes ambientais. 

Para Rodrigues (1994), esses mesmos aterros, tambem, causam, normalmente, uma real 

queda na qualidade de vida dos moradores das areas pr6ximas a sua instala~ao, pois provocam 
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desvaloriza~tiio das propriedades e, tambem, uma altera~tiio do tipo de uso da terra, com 

conseqiientes, prejuizos financeiros. 

Os lix5es, alem dos problemas citados, tambem, apresentam um outro aspecto negativo, 

em termos sociais, com os catadores sempre em contato direto com o residua. 

A imensa maioria dos municipios, no Brasil, coloca os residuos em locais a ceu aberto, 

desrespeitando as normas de prote~tiio ambiental, lan~tam, diretamente, residua em rios, mangues, 

lagos ou ate no oceano, por considerar estas areas de baixo valor comercial ou sem utilidade 

pnitica. Para Vieira (2002), esse comportamento provoca impactos de diversas formas, como: 

- impacto sobre o solo - o residuo "!eve" pode ser disperso pela a~tao dos ventos. A deposi~tiio de 

residua em areas criticas, com problemas topognificos, sujeitas a erosao, mal drenadas, etc., 

provoca a perda de solo. Estas areas, uma vez, saturadas e encerradas, teriio seu uso restrito, 

alem de ficarem impedidas de receber edifica~t6es de qualquer tipo. 0 solo fica suscetivel a 

ocorrencia de recalques, em raziio da acomoda~tiio da massa de residua; 

- impacto sobre as aguas - ha perigo, neste caso, nao s6 do residua em si, mas dos liquidos 

gerados (lixiviados) que infiltram na massa depositada e que, dependendo das condiy(ies 

operacionais, pluviometricas e geol6gicas, esse subproduto pode atingir aqiiiferos superficiais 

ou subterriineos e contamimi-los. Ocorre, tambem, polui~tiio fisica ( atraves de assoreamento de 

rios, lagos, aumento da turbidez da agua, afetando a vida orgamca); e, polui~tiio bioquimica, 

com a introdu~tiio de detergentes biodegradaveis e niio biodegradaveis, tintas, herbicidas, alem 

de bacterias, germens, virus, etc. Devido a isto, as bacias hidrognificas, ja bastante 

comprometidas pelas descargas, diretas, de residuo solido e liquido ( esgotos domestico e 

industrial), podem ficar, ainda, mais comprometidas, levando a degradal(aO quase total dos 

mananciais; 

- impactos na atmosfera - a emissao de gases emanados pelos processos de transformaviio 

aer6bia (com a presen~ta de oxigenio) e anaer6bia (sem a presenya de oxigenio) da materia 

putrescivel contida na massa de residua, podem provocar odor desagradavel e que incomoda 

populay(ies residentes pr6ximas aos locais de disposi~tao. A fumaya, gases e fuligem (material 

particulado ), consequencia de incendios, provocados ou acidentais, tambem, sao outros fatores 

impactantes; 
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- impactos visuais - lixoes, aterros, mesmo os considerados em condi\)Oes satisfat6rias e outras 

formas de disposi9ao de residuo sao considerados como fator de degradayao da paisagem 

geografica e, portanto, de polui9ao visual; e, 

- impactos sabre organismos vivos - o lixiviado e os gases emanados da deposi9ao do residuo, 

podem afetar a micro-fauna bacteriana. 0 aumento da turbidez da agua, com modificayao da 

demanda bioquimica e quimica de oxigenio, provocada pela invasao do lixiviado, pode 

comprometer a vida da fauna aquatica. Animais, aves e insetos, atraidos ou repelidos pelos 

odores, gases ou fumava da combustao de residuo, podem danificar a flora do entomo. 

A citayao feita em Marques (1994), mas que e valida ate os dias atuais, de que a 

ocupayao desordenada, o desenvolvimento industrial sem planejamento e o descaso com que o 

poder publico sempre administrou a questao do residuo solido estao entre as principais causas da 

caotica situavao que ainda perdura. Trata-se de uma bomba-relogio, pronta para explodir num 

periodo muito proximo. As soluyoes tern sido gradativamente adiadas, mas nao se sabe ate 

quando podera continuar essa irresponsabilidade. 

3.6 COLETASELETIVA 

Conforme Teixeira e Zanin (1999), a coleta seletiva de reciclaveis trata de evitar a 

mistura indesejavel e desnecessaria dos materiais que podem reciclados, promovendo-se sua 

coleta em locais e/ou momentos diferentes daqueles da coleta tradicioual. A principal vantagem e 

uma melhoria significativa na qualidade de tais materiais, cuja contamiua9ao fica bastante 

reduzida. Acrescente-se a isto a vantagem de demandar uma participayao mais ativa da 

populayao, aumentando sua consciencia quanto aos residuos que sao gerados por ela. 

Em Schneider (1994), denomina-se coleta seletiva como sendo aquela que separa o 

residuo solido urbano de acordo com a sua fonte geradora, ou seja, domestico, industrial, 

comercial, de servi9os de saude, etc. Ja a coleta de residuo separado segundo os materiais que o 

compoem, por exemplo: papel, papelao, plastico, metais, vidros, etc., e denominada, coleta 

segregativa. 
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A coleta seletiva pode ser executada por quatro formas diferentes: porta-a-porta ( ou 

domiciliar), em Postos de Entrega Voluntaria (PEV), em postos de troca e por catadores. 0 

metodo porta-a-porta, para Vilhena (1999), assemelha-se ao procedimento cbissico de coleta 

convencional de residuo. Porem, os veiculos coletores, percorrem as residencias em dias e 

horlirios especfficos que nao coincidem, preferencialmente, com a coleta normal e a separayao do 

material reciclavel (papel, papelao, vidro, phistico, metal, etc.) e feita antes que estes sejam 

misturados com o material putrescivel, tarefa realizada pelo cidadiio em sua propria 

residencia.Este procedimento e conseguido quando e feita uma boa implantayao do programa, 

com a distribuiyao de folhetos explicativos e urn born trabalho casa a casa. 

Conforme Vilhena (1999), para coleta seletiva, em alguns casos, utilizam-se containeres 

ou pequenos dep6sitos, colocados em pontos pre-determinados da malha urbana, que sao os PEV 

- Postos de Entrega Vo1untaria ou LEV - Locais de Entrega Voluntaria, onde o cidadiio, 

espontaneamente, deposita o recichivel. Nos PEV ou nos LEV, cada material pode ser colocado 

num recipiente especifico, quando disponivel, onde consta o nome do reciclavel. Normalmente, 

estes recipientes sao coloridos e em cores que acompanham uma padronizayao aprovada pe1o 

Conselho (200 I). 

Conforme Conselho (2001) e CEMPRE (200la), o padrao de cores adotado pe1a 

resoluyao do CONAMA n2 275/2001 e o seguinte: * verde, para vidro; * azul, para 

papel!papelao; *vermelho, para plastico; *amarelo, para metais; *preto, para madeira; *laranja, 

para residue perigoso; *branco, para residuo ambulatorial e de serviyos de saUde; * roxo, para 

residue radioativo; *marrom, para residue orgfullco e *cinza, para residue em geral, nao 

reciclaveL misturado ou contaminado, nao passive! de separayao. 

Segundo Vilhena (1999), a modalidade de coleta seletiva em postos de troca se baseia na 

troca do material reciclavel, por algum bern ou beneflcio, que pode ser alimentos, vale-transporte, 

vale-refeiyao, descontos para ingressos em eventos cu!turais ou outra opyao a ser defluida 

localmente. 

Conforme visto em Porto Alegre (1993), a coleta seletiva promove a reduyao da 

quantidade de residue depositado em aterro sauitario, aumentando a vida Uti! deste e reduzindo a 
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necessidade de novas areas, possibilitando a gera.;:ao de empregos em unidades de reciclagem, 

favorecendo o desenvolvimento das industrias recicladoras, minimizando os problemas 

ecol6gicos oriundos da retirada de materias-primas da natureza e possibilitando, tambem, o 

envolvimento direto da popula.;:ao em um processo educacional que visa a uma nova postura 

diante dos materiais produzidos e descartados. 

A coleta seletiva, segundo IPT/CEMPRE (2000), deve estar baseada no tripe: 

a) tecnologia (para efetuar a coleta, separa.;:ao e reciclagem); 

b) informa.;:ao (para motivar o publico alvo ); e, 

c) mercado (para absoryao do material recuperado ). 

Os mesmos autores citam, tambem, que para haver coleta seletiva deve existir um 

mercado para reciclaveis. 

Sao citados, em IPT/CEMPRE (2000), alguns aspectos favoraveis da coleta seletiva: a 

qualidade do material recuperado, geralmente, e boa, uma vez que esta menos contaminado por 

outros materiais presentes no residuo descartado; estimula a cidadania, pois a participayao 

popular reforya o espirito comunitario; permite maior flextbilidade, uma vez que pode ser feita 

em pequena escala e ampliada gradativarnente; permite parcerias com catadores, empresas, 

associay5es ecol6gicas, escolas, sucateiros etc; e, conseqiientemente, reduyao da quantidade de 

residuo a ser disposta. 

Alguns aspectos desfavoraveis da coleta seletiva, conforme IPT/CEMPRE (2000), 

quando operada exclusivarnente pela prefeitura, sao: necessidade de carninhoes especiais, 

preferencialmente, que nao compactem o material recolhido; que passem em dias diferentes aos 

da coleta convencional, conseqiientemente, gerando maior custo nos itens coleta e transporte, 

sendo este custo muito maior que o da coleta normal; necessidade, mesmo com a segregayao na 

foote, de um centro de triagem onde o reciclavel e separado por tipo; e, aprimorar os metodos de 

comunica.;:ao com a populayao, pois, quanto mais constante e efetiva a divulgayao, maior 

quantidade de material sera separado pela comunidade. 

26 



3.7 METODOS DE TRATAMENTO E DISPOSI<;AO FINAL DE R.S.D. 

E feita uma apresenta~ao dos metodos de tratamentos de R.S.D., que abrangem: a 

reciclagem da materia orgiinica putrescivel e de outros componentes do residuo, tais como papeis, 

plasticos, vidros, e metais. Serao, tambem, apresentados os metodos tratamento e de disposi~ao 

final do R.S.D., que envolvem: processamento, formas inadequadas e adequadas de disposi9iio 

final; aterros, e, tratamentos termicos. 

3.7.1 Metodos de Tratamento de R.S.D. 

Em Porto Alegre (1993), defmiu-se como tratamento de residuo solido, qualquer 

processo que altere suas caracteristicas, composiyiio ou propriedades, de maneira a tomar mais 

aceitavel o seu uso, sua disposi~ao final ou, simplesmente, sua destina~ao, tendo em vista 

aspectos ambientais e de saude. 

Pelas atividades citadas no item 3.1. (Gerenciamento de Residuo Solido Domestico), 

obtem-se a diminui~ao da quantidade de residuo a ser disposta. 0 restante que, realmente, 

necessita de disposi~ao final, pode ter seu volume reduzido pelas seguintes a~oes de tratamento: 

compostagem, incinera~ao, pirolise e plasma. A forma correta de descarte final do material 

resultante e o aterro industrial, aterro sanitario (item 3. 7.4 J) ou aterro de inertes. 

Segundo Mandelli, Lima e Ojima (1991), pode-se ter, ainda: 

-process as b iol6gicos: 

- biodegrada{;iio - a presen~a de materia orgiinica no R.S.D. favorece a decomposi~ao 

anaerobia e, tambem, a aerobia; 

- co-disposifiio- fundamenta-se na mistura de alguns tipos de residuos industriais com R.S.D. 

que, em seguida, sao aterrados pelo metodo convencional de aterro sanitario e com as 

transforrna9oes fisicas, quimicas e biologicas, esperadas, possam se tomar estaveis; 

- aterros (item 3.7.4.1); e, 
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- lixiviat;iio microbiana - e baseada na capacidade biogeoquimica de algumas bacterias 

possibilitando tratar substancias metalicas, minerais e orgiinicas; e, 

- processos fisico-quimicos: 

- estabilizayao/solidificayao- conforme Rocca (1993), estes processes sao classificados como 

f!xayao inorgfurica e tecnicas de encapsulamento. No primeiro caso, os processes baseiam-se 

na utiliza9ao de materiais como cimento, cal, silicates e argilas, enquanto que no segundo caso 

sao empregados polimeros orgfuricos especillcos; 

- reciclagem (item 3. 7 .1.1 ); 

- secagemldesidratat;iio - busca ou pesquisa de metodos ef!cientes para remoyao da ligna 

presente no residuo de modo a favorecer os processes posteriores de tratamento; e, 

- lixiviat;iio fisico-quimica - pesquisa de metodos, utilizando processes fisico e quimicos para 

tratamento e inertiza9ao de residuo, principalmente, o perigoso. 

De acordo com Silveira (1996), as operayoes de tratamento de residuo solido visam, 

principalmente, obter urn material menos nocivo ao ambiente e diminuir as quantidades a serem 

descartadas. A obtenyao de compostos solidos mais estabilizados permite uma disposiyao com 

menores riscos ambientais. Por outro !ado, a diminui9ao dos volumes a serem dispostos exige 

menor area para aterro, permitindo uma localizayao mais proxima ao centro gerador, alem da 

economia de recursos operacionais. Do gerenciamento do residuo para tratamento, surge: "o 

principia da polui9ao em cadeia ou Lei de Lavoisier" - onde o tratamento nao "elimina" o 

residuo, e apenas transformado, gerando neste processo novo residuo solido, efluente liquido e 

emissoes atmosfericas. Estes nao devem retornar ao meio natoral sem que estejam estabilizados e 

sem representarem risco ambiental. 

Segundo o mesmo autor, adota-se urn determinado tratamento, buscando-se neutralizar o 

potencial poluidor de urn material, mas este tratamento ocorre a partir de transformayCies fisicas, 

quimicas e biologicas, sejam naturais ou antropogenicas (geradas pelo homem), nas quais, 

tambem, se gera descarte, conforme rege a caracteristica de Irreversibilidade, ou seja, sempre 

ocorreni descarte, em qualquer processo produtivo, por maior que seja a sua ef!ciencia. 0 

descarte gerado precisa ser menos poluidor, senao inerte, caso contrario ter-se-a urn cenario no 

qual pode-se, ate mesmo, agravar a dispersao dos poluentes no ambiente. 
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Em IPT/CEMPRE (2000) e citado, tambem, que, ap6s as melhorias na coleta do residuo 

e na sua destina9ao final, ficam mais claras as vantagens das a9oes que visam a reduzir a 

quantidade e periculosidade do material a ser enterrado. As vantagens sao de ordem ambiental e 

econ6mica. No caso de beneficios econ6micos, a redut;:ao de custos com a disposi9ao final e a 

vantagem que mais se sobressai. A necessidade de tratamento do residuo surge devido aos 

seguintes fatores: 

a) escassez de areas para a destinat;:ao final de residuo; 

b) riscos it saUde publica e ao ambiente, quando o residuo e disposto em lixao a ceu aberto ou 

em aterro inadequado; 

c) disputa pelo uso das areas remanescentes com as popula9oes da periferia; e, 

d) valoriza9ao dos componentes do residuo como forma de promover a conserva9ao de recursos. 

3.7.1.1 Reciclagem 

Segundo a definit;:ao de Powelson e Melinda (1992), reciclagem e a conversao de 

residuo em outros materiais uteis que, do contritrio, seriam destinados it disposi9ao final. 

Conforme Duston (1993), reciclagem e urn processo atraves do qual qualquer produto ou 

material, que tenha servido para prop6sitos a que se destinava e que tenha sido separado do 

residuo, e reintroduzido no processo produtivo e transformado em urn novo produto, seja igual ou 

semelhante ao anterior, seja assumindo caracteristicas iguais, ou diversas das iniciais. Conforme 

IPT/CEMPRE (1995), reciclagem e o resultado de uma serie de atividades, atraves das quais 

materiais que se tornariam residuo (R.S.D.), ou estao dispostos como residuo, sao desviados, 

sendo coletados, separados e processados para serem usados como materia-prima na manufatura 

de bens. 

Para Mansur e Monteiro (1991 ), a reciclagem do material recupenivel do residuo solido 

urbano (residuo domestico; comercial; industrial; publico; servi9os de saUde; portos, aeroportos, 

terminais rodoviitrios e ferroviitrios; lodo proveniente de esta9oes de tratamentos de esgoto (ETE) 

e de tratamento de agua (ETA); e, entulhos) tern cada vez maior aceita9ao no mundo. As 

vantagens econ6micas, sociais, sanitarias e ambientais sobre os outros metodos sao evidentes. 
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Ainda, segundo Mansur e Monteiro (1991), apesar do significado abrangente do termo, a 

reciclagem pode ser considerada como urn metodo de recuperayao energetica. Dentro deste 

conceito, classificam as diversas formas de recuperayao energetica de acordo com a maior ou 

menor recupera9ao de energia de cada processo: 

- Maximo fndice de recupera9ao - se enquadra a seleyao de material que podera ser novamente 

utilizado, sem qualquer beneficiamento industrial, a nao ser lavagem e eventual esterilizayao. 

Exemp1os: garrafas inteiras de refrigerantes ou cerveja; 

- Medio fndice de recupera9ao - neste caso, ha necessidade de se proceder a algum 

beneficiamento industrial ao produto recuperado a fim de transforma-lo novamente em 

material reutilizavel. Exemplos: cacos de vidro, metais e embalagens de plastico; 

- Recupera9ao Biol6gica - trata-se de urna particularizayao do caso anterior, isto e, medio indice 

de recuperayao, so que referente as frayiies orgilnicas do residuo. E o caso da produyao de 

composto orgfullco e da obten9ao de combustive! gasoso (metano ); e, 

- Baixo fndice de recupera9ao - neste caso esta inserido o aproveitamento do poder calorifico do 

material combustive! presente no residuo, mediante sua incinera9ao. 

Ja Teixeira e Zanin (1999) classificam a reciclagem nas seguintes categorias: 

- reciclagem primaria: e o processamento de urn residuo para fabricayao de urn produto com 

caracteristicas similares ao original. Enquadra-se, neste grupo, a reciclagem que ocorre 

intemamente em urna fabrica (tambem charnada de reciclagem industrial), como o 

aproveitamento de aparas, sobras, peyas defeituosas ou fora de especifica~;oes. Os produtos 

gerados, neste caso, nao sao cousiderados como produtos recic!ados, pois, normalmente, ha 

uma mistura com a materia prima original. Uma caracteristica desta reciclagem e a baixa 

contamina~;ao do material; 

- reciclagem secundtiria: e o processamento de residuo com obten~;ao de produtos diferentes do 

originaL Esta associado, em geral, a urn nivel maior de contamina~;ao. E o caso tipico da 

reciclagem a partir do residuo solido urbano, tambem chamada de reciclagem p6s-consurno; 

- reciclagem tercitiria: implica na obten~;ao, a partir de urn produto, dos componentes quimicos 

basicos do mesmo (no caso dos p!asticos, por exemplo, os derivados do petr6leo originais ). E 

obtida por processos como pir6lise e hidr6!ise, entre outros, sendo, tambem, denominada 

reciclagem quimica. A compostagem de residuo orgilnico enquadra-se, de urn certo modo, 

nessa categoria; e, 
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- reciclagem quatemaria: e a utilizayao do conteudo energetico do material por meio de sua 

queima ou incinerayao, Tambem conhecida como reciclagem energetica, difere das anteriores 

por nlio gerar novos produtos que incorporem o material ja utilizados. Neste sentido, apesar do 

nome, nlio e propriamente mna reciclagem, mas sim mn reaproveitamento de material. 

IPT/CEMPRE (2000) usa mn metodo semelhante para classificar a reciclagem de 

plasticos em: primtiria, secundtiria e tercitiria. 

a) reciclagem primaria ou pre-consmno: e a recuperayao deste residuo efetuada na propria 

indilstria geradora ou por outras empresas transformadoras; 

b) reciclagem secundaria ou pos-consmno: e a converslio de residuo plastico de produtos 

descartados como residuo; e, 

c) reciclagem terciaria e a conversao de residuo plastico em produtos quimicos e combustiveis, 

atraves de processos termoquimicos (pirolise, conversao catalitica). 

Alguns dos beneficios gerados pela reciclagem de residuo solido domestico, segundo 

IPT/CEMPRE (1995): 

- diminui a quantidade de residuo a ser aterrado, consequentemente, amnenta a vida uti! do 

aterro sanitario; 

- ajuda a preservar os recursos naturais; 

- economiza energia; 

- diminui a poluiyliO do ar e das aguas; e, 

- gera empregos, atraves da criayiio de indilstrias recicladoras. 

Segundo os mesmos autores, a reciclagem, no entanto, nao pode ser vista como a 

principal soluyiio para o residuo. E uma atividade economica que deve ser encarada como mn 

elemento dentro de um conjunto de so!uyoes, que deve estar integrada no gerenciamento do 

residuo, ja que nem todo material e tecnica e/ou economicamente reciclavel. A separayiio de 

material do R.S.D. aumenta a oferta de material recicliivel. Entretanto, se niio houver demanda 

por parte da sociedade, por produtos reciclados, o processo e interrompido, o material abarrota os 

depositos e, por fim, slio aterrados ou incinerados como rejeito, pois: "Segregar sem mercado e 

enterrar separado". 
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Quando uma prefeitura opta por urn programa de reciclagem, tern que tomar uma 

decisao estrategica em relayao ao processo de separayao ou de triagem do material a ser reciclado 

entre: a separayao do material na fonte, pelo gerador (populayiio ), com posterior coleta seletiva e 

envio a um centro de triagem; e, a separa91io do material, em centros de triagem, apos a coleta 

normal e transporte do residuo. 

Segundo Calderoni (1997), o termo "reciclagem", aplicado a residuo, designa o 

reprocessamento de materiais, de modo a permitir, novamente, a sua utilizayao, ou a dar ao 

descarte uma nova vida. Nesse sentido, reciclar e "ressuscitar" material, permitindo que, outra 

vez, seja aproveitado. 

3.7.1.1.1 Compostagem- Reciclagem da Materia Organica Putrescivel de 

Residuo Solido Domestico 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), compostagem e o processo biologico de decomposi91io 

da materia organica putrescivel, contida em restos de origem animal ou vegetal. Esse processo 

tern como resultado final um produto - o composto organico - que pode ser aplicado ao solo, 

para melhorar suas caracteristicas, sem ocasionar riscos ao ambiente. Ha mnito tempo, a 

compostagem e praticada no meio rural, utilizando-se de restos vegetais e esterco animal. Este 

composto organico, tambem, pode ser feito a partir da fra91io organica do residuo solido 

domiciliar e quando em larga escala, utilizando-se de usinas de triagem e compostagem. No 

contexto brasileiro, a compostagem tern grande importancia, uma vez que, aproximadamente, 

50% do residuo solido domestico e constituido por materia orgiinica. A compostagem apresenta 

as segnintes vantagens: redu9iio de cerca de 50% do residuo destinado aos aterros; economia de 

aterros; aproveitamento agricola da materia orgfurica; reciclagem de nutrientes para o solo; 

processo ambientalmente seguro; elimina91io de pat6genos; e, economia de tratamentos de 

efluentes. 
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Segundo Lima (1995), o composto produzido a partir do residue orgaruco nao 

representa, necessariamente, uma soluyao final para os problemas da escassez de alimentos ou do 

saneamento ambiental, mas pode contribuir significativamente como um elemento redutor dos 

danos causados pela disposivao desordenada de residue, nas areas urbanas e perifericas, alem de 

propiciar a recuperayao de solos agricolas exauridos pela ayao de fertilizantes quimicos aplicados 

indevidamente. Cita, tambem, que o uso de fertilizantes organicos tern sido reclarnado por grande 

parcela da populayao mundial, principalmente, aquela pertencente ao movimento naturalista, 

mais intensamente revigorado nas Ultimas decadas. Este movimento tern contribuido diretamente 

para a difusao dos compostos org3nicos, pela exigencia incontestavel de produtos mais saudaveis, 

e produzidos naturalmente, sem a adiyao de fertilizantes quimicos. Esta mudanya nos hlibitos e 

costumes provocou certos estimulos na agricultura, o que tomou o composto produzido a partir 

de residue organico mais uma opyao viavel e conciliat6ria dos dois grandes problemas mundiais: 

a fome e a poluiyao ambiental. 

Para IPT /CEMPRE (1995), na compostagem ocorre a decomposiyao da materia orgaruca 

por ayao de "agentes biol6gicos microbianos" e, portanto, hli necessidade de condiyoes fisicas e 

quimicas adequadas para que o material resultante atinja condiyees ideais para utilizayao. 

Conforme Lima (1995), no processo de compostagem, a materia organica atinge dois 

estagios importantes: digestao, que corresponde a fase de fermentayao, na qual a materia alcanya 

a bio-estabilizayao e 0 segundo estagio, que e 0 de matura{:i1o, no qual a materia atinge a 

humificayao (transforruayao em hfunus ). 

Para IPT/CEMPRE (1995), uma usma de compostagem deve, preferencialmente, 

processar os residues domiciliar e comercial (restaurantes, lojas em geral e centres comerciais). 

Eventualmente, pode processar podas de jardins, desde que devidamente trituradas. 0 residue 

domiciliar tern composiyao variavel, conforme a estayao do ano e as caracteristicas diversas de 

cada localidade, principalmente, os aspectos socio-economicos e culturais da populayao, entre 

outros. Genericamente, este tipo de residue, tern cerca de 500/o de sua massa constituida por 

materia organica, que conrem sobras de cozinha e restos de origem vegetal e animal, alem de 
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papel, papellio e outros materiais passiveis de se decomporem biologicamente. 0 restante e 
constituido por material que pode ser reaproveitado - o reciclavel - como o papel, vidro, 

plasticos, metais ferrosos e nao-ferrosos ( aluminio, cobre, zinco ); trapos e couros; e, tambem, 

outros que podem nao ter valor comercial, como lou~as, madeiras, pedras, pneus, tijolos 

quebradas, etc. Estes constituem o chamado refugo ou rejeito do residua e deve, conforme sua 

separa~o, ser destinado a urn aterro sanitaria ou de residua inerte. 

Mansur e Monteiro (1991) consideram que as "condi~oes favoraveis", ou melhor, os 

principais fatores que influem na atividade biol6gica para a decomposi~ao da materia orgilnica 

sao fun~ao: do teor de umidade; da aera~o; da temperatura; dos nutrientes; da rela~ao carbono

nitrogenio (C/N); do teor de f6sforo e de potassic; e, de substancias t6xicas. 

Os mesmos autores consideram que, alem destes fatores, existem outros que, tambem, 

influenciam o processo de compostagem, como a rea~ao do meio (pH acido ou alcalino ), a 

presen~a no substrata de macro e micronutrientes necessaries ao metabolismo dos 

microrganismos e, ainda, a intensidade dos ventos. 

Para IPT/CEMPRE (1995 e 2000), algumas das vantagens da separa~ao da materia 

orgllnica putrescivel, quando enviada para sistemas de compostagem: redu~ao em cerca de 50% 

do lixo destinado ao aterro; economia de area no aterro; reduyao de custo operacional; melhor 

rendimento na separa~o do reciclavel; processo ambientalmente seguro; elimina~ao de 

pat6genos; aproveitamento agricola da materia orgilnica; reciclagem de nutrientes para o solo; 

melhor rendimento na produ~ao do composto; melhor qualidade do composto; economia de 

tratamento de efluentes; e, menor impacto ambiental. 

Ainda, conforme IPT/CEMPRE (1995 e 2000), em termos medios, entre 30 a 40% da 

massa do material que entra nas usinas de compostagem, que niio sofre qualquer tipo de 

separa~ao anterior, sai na forma de composto orgilni.co. Cerca de 20 a 30 % representa perda em 

forma de gases e umidade por evapora~ao e/ou infiltra~ao e cerca de 5 a 15% e comercializado no 

mercado de reciclavel. A parcela a ser descartada situa-se entre 30 e 35% do total coletado, 

evidenciando substancial redu~iio do espa~o fisico requerido para disposiyiio fiual, alem da 
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correspondente economia de operayao em aterros. As varia((oes observadas nestes percentuais, 

entre outros fatores, devem-se a variabilidade do material coletado, ao cuidado na triagem, a 
intensidade da demanda por reciclavel, ao tempo de residencia no patio de cura. De modo geral, 

numa usina operando em condiyoes satisfat6rias, pode-se supor o balan9o de massa apresentado 

na TAB. 3.4. 

I ABELA. 3.4 Balanyo de Massa 

I tens Balan yO 

Composto orgilnico 35% 

Reciclavel 10% 

Perdas ( agua e C02) 25% 

Rejeito para Aterro 30% 

Fonte: IPT/CEMPRE (1995 e 2000) 

Ainda, segundo IPT/CEMPRE (1995 e 2000), o potencial de contaminayiio de solos e 

aguas subterriineas pelo material descartado em nsinas e, consideravelmente, menor que aquele 

do residuo bruto, devido ao fato de ser constituido, principalmente, por rejeito inerte da triagem e 

bio-estabilizado do peneiramento final do processo de compostagem. Dessa forma, aterros desse 

material niio requerem os mesmos rigores de projeto que os receptores de residuo bruto, pois a 

produyiio de chorume fica quase elirninada. Dai decorre, portanto, certa redu9iio do custo por 

tonelada aterrada, tanto na implanta9iio, quanto na operayiio ou, no minirno, uma solu((iio 

ambientalmente mais segura. Quanto aos efluentes liquidos produzidos em patios de 

compostagem, cabe observar que seu potencial poluidor e reduzido atraves de medidas de 

controle, como, por exemplo, irnpermeabilizayiio de fundayOeS (das constru((oes existentes), 

drenagem superficial e sub-superficial e coleta peri6dica de amostras de agua do lenyol freatico. 

No metodo acelerado, os efluentes liquidos e gasosos, produzidos em biodigestores, sao 

facilmente captaveis, reduzindo o potencial poluidor do patio de compostagem. 

35 



Conforme Mansur e Monteiro (1991), o composto orgamco e urn recondicionador de 

solos exauridos, nao devendo ser confundido com os fertilizantes quimicos, embora possuam, 

em sua composiyiio, cerca de 60%, em massa, dos macros e micronutrientes necessaries as 

plantas (nitrogenio, f6sforo, potassio, etc.). Entre suas propriedades, pode-se destacar: melhoria 

da estrutura do solo, tornando-o poroso e agregando as particulas que se transformam em 

gr§nulos; aurnento da capacidade de absoryao e retenyao da agua no solo; reduyao da erosao do 

solo causada pela agua das chuvas; aurnento da estabilidade do pH do solo; retenyao dos 

macronutrientes, impedindo seu arrastamento pela agua das chuvas; formayao de quelatos, ou 

seja, estruturas moleculares que aprisionam os micronutrientes (ferro, zinco, cobre, etc.), 

possibilitando sua absoryao pelas raizes das plantas; aurnento da aerayao do solo, necessaria a 

respirayao das raizes; melhoria da dreuagem da agua do solo; e, maior retenyao do nitrogenio no 

solo. 

3.7.1.1.2 Reciclagem de Outros Componentes do R.S.D. 

Segundo FUNDACENTROIUNESP (1999), o termo reciclagem e, freqiientemente, 

aplicado ao processamento de material em novos produtos que podem, ou niio, assemelharem

se ao material original. A reciclagem nao apenas aproveita o residuo mas, tambem economiza 

energia, agua e materias-primas e reduz tanto a poluiyao do ar como a da agua. 

Na fabricayao de urn produto a partir de materia-prima secundaria, comparado com 

urn outro de materia-prima virgem (primaria), economiza-se energia e agua e reduz-se a 

poluiyao do are agua como pode ser visto na TAB. 3.5. 

A segurr, sao apresentados alguns aspectos das reciclagens de papel, embalagem 

cartonada, plastico, vidro e metais, por esses componentes serem relevantes na composiyao do 

residuo. 
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T ABELA 3.5 Beneficios ambientais derivados da substitui¢o de recursos virgens 

por material secundario 

Beneficio Ambiental 
Aluminio A~o Papel 

Redu~ode: (%) (%) (%) 

U so de energia 90-97 47-74 23-74 

Polui9ao do ar 
95 85 74 

Polui9a0 da agua 97 - 35 

Restos na Mineracao - 97 -

Usosdaagua - 40 58 

Fonte. (FUNDACENIRO/UNESP, 1999). 

Papel 

Vulro 
(%) 

4-32 

20 

-
80 

50 

Conforme IPT/CEMPRE (1995 e 2000), os papeis sao compostos, basicamente, por 

fibras celu16sicas. Estas fibras provem, comumente, da madeira, mas outras marerias-primas 

fibrosas podem ser utilizadas, tais como: baga9o de cana-de-ayucar, bambu, pallia de arroz, sisal, 

etc. No Brasil, ao redor de 80% do total de pasta celu16sica produzida provem da madeira, sendo 

os 20% restante obtido de outras materias-primas fibrosas, inclusive das aparas de papeL As 

fibras de madeira, no pais, sao obtidas de areas reflorestadas que se manrem sempre produtivas e, 

especificamente, cultivadas para a produ9ao de celulose. A mata nativa brasileira, pela 

diversidade de sua composiyao, e inadequada a produ9ao de papel e celulose. 

Para IPT/CEMPRE (1995 e 2000), reciclar papel significa fazer papel empregando-se 

como materia-prima papeis usados, ou nao, cartoes, cartolinas e papeloes provenientes de: 

rebarbas geradas durante os processes de fabricacao deste material, ou de sua conversao em 

artefatos, ou ainda, gerados em grlificas (aparas); e, artefatos destes materiais pre ou p6s

consumo. A maioria dos papeis e reciclavel, porem, existem excey5es, tais como: papel vegetal 

ou "glassine"; papeis e cartoes revestidos com substancias impermeaveis a umidade (resinas 
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sinteticas, para!ma, filmes phlsticos ou metalicos, silicone, betume, etc.); papel carbono; papeis 

sanitarios usados (tais como: papel higienico, papel toalha, guardanapos e lenc;:os de papel) e 

papeis sujos, engordurados ou contaminados com produtos quimicos nocivos a saude. Existem, 

porem, tecnologias dispouiveis, em alguns paises, para reciclagem deste material. 

As duas grandes vantagens da reciclagem de papel sao: reduc;:ao do residuo gerado e 

economia de recursos naturals, tais como: materia-prima, energia, e agua. 

Conforme IPT/CEMPRE (1995), existem, ainda, fatores que dificultam a reciclagem de 

papel, que podem ser relativos ao processo, como: falta de homogeneidade das aparas; 

necessidade de eliminac;:ao das impurezas presentes na massa proveniente da desagregac;:ao do 

papel; e, descarte e tratamento do rejeito gerado. Os segnintes fatores extemos podem, tambem, 

interferir no processo: flutuac;:ao do mercado; custos elevados para instalac;:ao de unidades que 

fabricam papel reciclado; produtos de papel cada vez mais sofisticados, de dificil reciclagem; a 

demanda por papel ou produtos de papel reciclado e, ainda, relativamente baixa; e, a extensao 

territorial do Brasil, pois, o custo do transporte pode inviabilizar o aproveitamento de aparas. 

Embalagem Cartonada 

As embalagens cartonadas, tipo longa vida, para Vilhena (1999) e SEMMAM, 

SEMURB e CORPUS (2001), preservam alimentos, como Ieite, sucos de frutas e diversos outros 

produtos alimenticios, por muitos meses, por nao permitir a entrada de luz, ar, agna e o 

crescimento de microrganismos (germes). Para sna fabricac;:ao sao necessanos tres materiais: 

papel duplex (75%), plastico de baixa deusidade (20%) e aluminio (5%). Este tipo de embalagem 

vem apresentando nm crescente interesse na sua reciclagem, devido a urna mudanc;:a da politica 

de desenvolvimento de novos caminhos nesse setor, ou seja, a cada dia surgem novos produtos 

aproveitando a versatilidade do trausporte e maleabilidade na utilizac;:ao desta embalagem, 

provocando, couseqiientemente, nm anmento na quantidade dispouivel para reaproveitamento, e 

justificando investimentos das indl!strias do setor em projetos para novos processos de 

reciclagem, desenvolvidos, especificamente, para as mesmas. Sao alguns deles: reciclagem das 

fibras: que e feita atraves da separa\)iio e reutilizac;:ao das fibras de celulose; extrusiio elou inje9iio 
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dos componentes plastico e alumfnio, que sao utilizados para fabrica9ao de reguas, canetas, 

vases, peyas de engenharia, etc.; prensagem (compactar;ao) da embalagem triturada para 

produyao de chapas semelhantes a madeira compensada; e, incinerar;tlo, com recuperayao de 

energia, que e feita pela queima das embalagens em incineradores pr6prios, com controle de 

po1uiyao. 

Plastico 

Conforme Canto (1995), ao procurar-se o verbete "phistico" em urn dicionario, 

encontrar-se-a algo semelhante a : Pldstico - relative a forma ou a estetica. Que tern a 

propriedade de adquirir determinadas formas, por efeito de urna ayao exterior. 

Para Ferreira (1999), a definiyao e: plastico - materia plastica - materia sinretica de 

constitui9ao macro-ce1ular, dotada de grande maleabilidade, facilmente transformavel mediante o 

emprego de calor e presslio e que serve de materia-prima para a fabricayao dos mais variados 

objetos: vases, toalhas, cortinas, bijuterias, carrocerias, roupas, sapatos, etc. 

Ja IPT/CEMPRE (2000) cita que plasticos sao artefatos fabricados a partir de resinas 

(polimeros ), gerabnente, sinreticas e derivadas do petr6leo. 

Para SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), o primeiro plastico foi produzido em 

1862, pelo ingles Alexander Parkes, sendo que a sua produyao industrial iniciou-se hi! 70 anos. 

Embora nlio seja considerado urn processo de reciclagem, a incineraylio e realizada, em 

muitos paises, para a conversao de residue phistico em energia. Neste processo, o phistico e 

queimado, pura e simplesmente, com a finalidade de gerar energia rermica. 

Para IPT/CEMPRE (2000), a reciclagem dos materiais phisticos do residue urbane traz 

alguns beneficios sociais e economicos para a sociedade, dentre os quais, pode-se destacar os 

seguintes: redu9ao da quantidade de residue coletado que e removido para o aterro sanitario, 
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propiciando aumento da vida uti! e reduo;:iio do custo de transporte; economia de energia e 

petroleo, pois o ph!stico e derivado de petroleo e um quilograma de phistico equivale a um litro 

de petroleo, em energia; gerao;:ao de empregos ( catadores, sucateiros, openlrios, etc.), com 

reduo;:iio da pressiio social; menor pre9o para o consumidor dos artefatos produzidos com plastico 

reciclado (em media, os artefatos produzidos com phistico reciclado sao 30% mais baratos do que 

os mesmos produtos fabricados com materia-prima virgem); e, melhorias sensiveis no processo 

de decomposio;:ao da materia organica no aterro sanitaria, uma vez que o ph!stico impermeabiliza 

as camadas de material em decomposio;:ao, prejudicando a circulao;:iio de gases e liquidos. 

E citado em IPT/CEMPRE (2000) que a implantao;:iio de urn sistema de coleta seletiva e 

de processos para a adequada separayiio de material plastico do residua domestico apresentam 

alguns problemas, que devem ter soluyiies diferenciadas, em funo;:iio das diversas caracteristicas 

de cada municipio. Dentre os problemas mais comuns, podem ser relacionados: escassez de 

empresas interessadas em comprar o material separado; as grandes distancias que, as vezes, 

separam o municipio do mercado comprador; a dificuldade em separar, corretamente, os diversos 

tipos de phisticos; e, a dificil tarefa em garantir um fomecimento continuo de materia-prima de 

boa qualidade aos compradores. 

De acordo com Vilhena (1999) e IPT/CEMPRE (2000), uma soluo;:ao diferente tern sido 

apresentada para a reciclagem das embalagens PET, pois, devido ao grande volume que vern 

sendo utilizado desse material, impulsionado pela substituio;:iio as garrafas de vidro, 

principalmente, nas indlistrias de bebidas carbonatadas e, tambem, por outros setores tais como: 

agua mineral, oleos vegetais, liquidos isotonicos, sucos, etc., tern sido grande 0 incentivo para 0 

desenvolvimento de novas indlistrias recicladoras que estiio, constantemente, desenvolvendo 

novos produtos utilizando como materia prima esse tipo de prnstico. 

Vidro 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), a definio;:ao para vidro, dada pela American Society for 

Testing and Materials (ASTM), e "material inorgfulico formado pelo processo de fusiio, que foi 

resfuado a uma condio;:ao rigida, sem cristalizar". 
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Para SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), foi descoberto, ha milhares de anos 

pelos fenicios, que atraves do aquecimento da areia, conseguiam, obter urn material transparente 

e viscoso, semelhante ao vidro conhecido atualmente. As materias-primas utilizadas na 

fabricayao do vidro do tipo soda-cal sao, basicamente: areia, barrilha, calcario e feldspato. A essa 

mistura e comum a adiyao de cacos de vidro gerados internamente na fabrica ou comprados, 

procedimento que reduz, sensivelmente, os custos de produyao. Embora todos os vidros partam 

de urna mesma base, possuem composiyoes diferentes, de acordo com a finalidade a que se 

destinam. Deste modo, tem-se: vidro soda-cal, tambem, denominado vidro comurn; vidro 

borosilicato (tern oxido de boro); vidro de churnbo (tern oxido de churnbo); e, vidro com 

formulayao especifica. 

E citado, tambem, que a partir da materia prima do vidro pode-se desenvolver os 

seguintes produtos: vidro para embalagens (garrafas, potes, frascos e outros vasilhames 

fabricados em vidro comum nas cores branca, ambar, azul e verde); vidro plano (vidros pianos 

Jisos, vidros cristais, vidros impressos, temperados, larninados, aramados e coloridos fabricados 

em vidro comurn); vidros domesticos (tigelas, travessas, copos, pratos, panelas e outros produtos 

domesticos fabricados em diversos tipos de vidro comum, borosilicato, de churnbo, vitro

ceramica);.fibras de vidro (mantas, tecidos, fios e outros produtos para aplicay(ies de reforyo ou 

isolamento fabricados em vidro borosilicato ); e, vidros tecnicos (lampadas incandescentes ou 

fluorescentes, tubos de TV, vidros para laboratorio, vidros para ampolas, vidros para garrafas 

termicas, vidros ofuilmicos e isoladores eletricos, fabricados em vidro comum, de chumbo e com 

formulayoes especificas). 

Segundo IPT/CEMPRE (2000), o vidro e urn material nao-poroso que resiste a 

temperaturas de ate 150°C (vidro comurn), sem perder nenhuma de suas propriedades fisicas e 

quimicas. Esse fato faz com que os produtos fabricados em vidro possam ser reutilizados varias 

vezes para a mesma finalidade. A possibilidade de poder lavar e esterilizar embalagens de vidro, 

com alto grau de seguranya, tornou a utilizayao de embalagens retorruiveis de vidro bastante 

difundidas. As embalagens retorruiveis de vidro sao usadas, basicamente, para conter cervejas, 

refrigerantes e agna e tern suas caracteristicas fisicas e mecanicas normalizadas. As garrafas 

retorruiveis de vidro, devido a necessidade de resistir a repetidos transportes e ay5es de abrir e 

fechar, sao mais pesadas do que as outras embalagens e nesse ciclo de envasamento- comercio-
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industria para novo envasamento, pode ocorrer urn grande niunero de contratempos, como 

quebras e falhas no fluxo. Por este motive, existe uma tendencia defmida de substitui9ao destas 

garrafas retomaveis por garrafas de vidro mais leves, destinadas a uma Unica utilizayao, as 

embalagens "sem retorno". 

0 vidro e 100% reciclavel, nao ocorrendo perda de material durante o processo de fusao. 

Para cada tonelada de caco de vidro limpo, uma tonelada de vidro novo pode ser feita e 1 ,2 

toneladas de materia-prima deixa de ser gasta. A inclusao de caco de vidro no processo normal de 

fabrica9ao de vidro reduz, sensivelmente, os custos de produyao. Em termos de oleo combustive! 

e eletricidade, apenas na fabricayao, para cada 10% de vidro reciclado na mistura, economiza-se 

2,5% da energia necessaria para a fusao nos fomos industriais, devido a diminuiyao da 

temperatura de fusao pela introdu9ao dos cacos. Desse modo, ha diminuiyao do uso de materias

primas e da emissao de gases, como o gas carbonico para a atmosfera. 

Metal 

De acordo com Mandelli, Lima e Ojima (1991), a reciclagem de metais (sucatas 

metalicas) promove a couservayao dos recursos minerais e a reduyao do consume de energia. 

Crescendo o custo da energia ha, conseqiientemente, elevayao nos custos de produ9iio, nas 

oscila9oes inflaciomlrias e, tambem, na dependencia do insumo de petr6leo e seus derivados. 

Para IPT/CEMPRE (2000) e SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), os metais sao 

classificados, quanto a sua composiyao, em dois grandes gmpos: os ferrosos, compostos, 

basicamente, de ferro e ayo e os nao-ferrosos (aluminio, cobre, chumbo, etc.). Esta divisao 

justifica-se pela grande predominancia do uso dos metais a base de ferro, principalmente, ayo. Os 

metais sao materiais de elevada durabilidade, resistencia mec3nica e facilidade de conformayao, 

sendo muito utilizados em equipamentos, estruturas e embalagens em geral. Entre os metais nao

ferrosos, destacam-se o aluminio, o cobre e suas Iigas (como o latao e o bronze), o chumbo, o 

niquel e o zinco. Os dois Ultimos, junto com o cromo e o estanho, sao mais empregados 

combinados, na forma de Iigas com outros metais ou como revestimentos, depositado sobre 

metais, como, por exemplo, o ayo. 
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Sao dois os processos de fabricayao: primario e secundario. No processo primario, o 

metal e obtido atraves da reduyao do minerio ao estado metilico, usando redutores como o 

carviio. Esse processo e feito a altas temperaturas, com elevado consumo de energia. 0 metal 

obtido e denominado primario. No processo secundario, o metal e obtido, basicamente, da fusao 

do metal ja usado, denominado sucata. 0 consumo de energia e menor e o metal obtido e 

denominado secundario. A sucata metalica, alem de ter embutida em si a etapa mais cara do 

processo primario, que e a extrayao e reduyao do minerio ao estado metilico, tern, ainda, urn 

valor economico, proprio do metal, sendo este significativo em metais como aluminio, chumbo, 

cobre e, particularmente, nos metais nobres: ouro, platina e prata. 

A maior parte dos metais presentes no residuo solido domestico esta em embalagens, 

principalmente, as alimenticias - as tradicionais latas. Em menor quantidade, encontra-se metais 

provenientes de utensilios e eqnipamentos descartados (panelas, esquadrias, peyas de geladeiras, 

fogiio, etc.). Os tipos de latas mais encontrados sao: de folha-de-flandres (ayo revestido com 

estanho) -latas de conservas alimenticias; cromadas (a9o revestido com cromo) -latas de oleo; 

de avo niio revestido - latas de tinta; e, de aluminio - latas de bebidas. 0 revestimento de latas de 

ayo com materiais como estanho e cromo confere maior resistencia contra a corrosao. 

A grande vantagem da reciclagem dos metais e a de se evitar as despesas da fase de 

reduvao do minerio a metal. Esta fase envolve urn alto consumo de energia, requer transporte de 

grandes volumes de minerio e instalayoes caras, destinadas a produyao em grande escala. Embora 

seja maior o interesse na reciclagem de metais niio-ferrosos (aluminio, cobre, etc.), devido ao 

maior valor de sua sucata, e muito grande a procura pela sucata de ferro e de ayo, inclusive, pelas 

grandes usinas siderurgicas e fundiyoes. 

A sucata e a materia-prima das empresas produtoras de ayo que nao contam com o 

processo de reduyao e que sao responsaveis por cerca de 20% da produyao nacional de ayo. A 

sucata representa cerca de 40% do total do ayo consumido no pais, valor proximo aos valores de 

outros paises, como os Estados Unidos, onde atinge 50% do total da produyao. E importante, 

ainda, observar que a sucata pode, sem maiores problemas, ser reciclada, mesmo, quando 

enferrujada. Sua reciclagem e, tambem, facilitada pela sua identificayao e separa9ao simples, 
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principalmente, no caso da sucata ferrosa, em que se empregam imas, devido as suas 

propriedades magneticas. Atraves deste processo e possivel retirar ate 90% do metal ferroso 

existente no residuo solido domestico. 

Segundo IPT/CEMPRE (1995), a reciclagem de metais, principalmente a de ferrosos, 

apresenta, tambem, urn papel s6cio-economico, urna vez que deJa dependem inumeras fundi9oes 

de pequeno porte, instaladas nas areas industriais das cidades. No caso do residuo, a desvantagem 

da reciclagem de metais esta no fato destes estarem misturados a outros materiais. Mesmo 

quando a sucata esta separada dos demais tipos de residuos, muitas vezes ocorre a necessidade de 

opera9oes complementares, como a eliminayao do oleo de usinagem no caso de cavacos de 

fabrica9ao de peyas. Uma outra desvantagem e que alguns metais, utilizados para a prote9ao de 

outros metais, precisam ser removidos ou diluidos antes do processamento. Por exemplo, o 

estanho da folha-de-flandres pode causar a fratura a quente do ayo no seu reprocessamento, 

quando presente em determinadas quantidades. Apos sua coleta, devido a grande diversidade dos 

tipos de sucata de metal presentes no residuo domiciliar, o trabalho de triagem deve ser o mais 

eficiente possivel, para que ocorra urn born aproveitamento desta sucata. 

Conforme SEMMAM, SEMURB e CORPUS (2001), a lata de alurniuio foi introduzida 

no pais no fmal da decada de 80, especificamente para embalagem de bebidas, substituindo, 

totalmente, as embalagens feitas, ate entao, de folhas-de-flandres. 0 aluminio e encontrado ua 

crosta terrestre, sendo a bauxita o principal minerio de alurniuio, cuja purifica9ao exige urn 

consurno elevado de energia. Por isso, o uso comercial do aluminio era limitado e so se tornou 

possivel apos o surgimento das usinas hidreletricas, a partir de 1920, quando a energia eletrica 

tornou-se mais acessivel. 

Atualmente, recupera-se, pelo processo de reciclagem, urna parcela significativa de 

metaisja industrializados: aproximadamente 50% do churnbo, 25% do cobre, 14% do aluminio e 

20%doayo. 
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3.7.2 Metodos de Disposi~ao Final de R.S.D. 

Para Mansur e Monteiro (1991), a decisao sobre o sistema de disposi~ao de residuo a ser 

adotado, em urna certa cidade ou regiao, deve ser precedida de urna avalia~ao criteriosa das 

op~5es disponiveis. A escolha depende do contexto em que se situa o poder de decisao. Se for 

considerada, apenas, como o problema de urn setor com oryamento limitado, esta claro que a 

administrayao buscara a soluyao mais economica. Esta decisao, quase sempre, tern tendencia a 

ser direcionada para aterro sanitario ou controlado (definidos nos itens 3.7.4.1.1 e 3.7.4.1.2), 

desde que exista area adequada e disponivel. Se o problema for submetido a urna otica mais 

ampla, seriio considerados, ao !ado do custo financeiro, beneficios tais como: preservayao do 

meio; melhoria das condi\)Oes sanitarias e dos aspectos sociais envolvidos; economia de divisas 

com a recuperayao de material; desenvolvimento da agricultura por meio do recondicionamento 

de solos, com aplica~ao de composto organico; e, gerayao de energia atraves de componentes 

combustiveis encontrados no residuo. 

A escolha da melhor soluyao deve ser baseada nurna situa~ao equilibrada, entre os 

diversos beneficios apresentados, mas, sempre levando em conta, tanto o !ado fmanceiro, quanto 

o ambiental. Desde que haja empenbo, tanto politico, quanto da sociedade civil, a melhor opyao 

deve contemplar programas que visem a minimiza~ao do residuo produzido e que tenba 

destinayao adequada, isto significa viabilizar a gestao eo gerenciamento do R.S.D. 

Conforme Mansur e Monteiro (1991 ), a destinar;iio ou disposir;iio final, como o proprio 

nome sugere, e a Ultima fase de urn sistema de limpeza urbana. Geralmente, esta operayao e 

efetuada imediatamente apos a coleta. Em alguns casos, entretanto, antes de ser disposto, o 

residuo solido e processado, is to e, sofre a! gum tipo de beneficiamento, visando a melhores 

resultados economicos, sanitarios e/ou ambientais. 
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Processamento de R. S. D. 

Conforme Mansur e Monteiro (1991), varias sao as formas de processamento de residuo 

solido, entre elas, as mais conhecidas sao a compacta~ao e a tritura~o. A incinera~ao pode ser 

considerada uma outra forma de processamento, quando nao ha reaproveitamento de energia. 

Compacta~io 

Para Mansur e Monteiro (1991), na compacta~ao, o residuo passa por urn processo que 

reduz o seu volume inicial de 1/3 a 1/5, favorecendo o posterior transporte e disposi~ao fmal. Isto 

pode se dar em caminhoes compactadores ou em esta~oes de transferencia. Segundo RESOL 

(2004), as esta~oes de transferencia, ou transbordo, sao locais onde os caminhees coletores 

vazam sua carga dentro de veiculos com carrocerias de maior capacidade que seguem ate o 

destino final. Tern como objetivo reduzir o tempo gasto de transporte e, conseqiientemente, os 

custos com o deslocamento do caminhao coletor desde o ponto final do roteiro ate o local de 

disposi~ao final do residuo. Esta solu~ao costuma ser empregada quando as areas disponiveis 

para disposi~o do residuo se encontram muito afastadas dos locais de coleta. Existem duas 

alternativas basicas para a constru~ao de esta~ees de transferencia: sem compacta9ao e com 

compacta~ao (compactador estacionario). A esta~ao de transferencia com compacta~ao deve 

complementada por silos ou patios de acmnulayao, com a finalidade de permitir o vazamento de 

carga de veiculos coletores, sem a eventual presen~a de carretas na esta9ao de transferencia. 

Existe, ainda, uma altemativa, mais dispendiosa, com veiculo compactador, que facilita a 

descarga da carreta. 

Tritura~io 

Segundo Mansur e Monteiro (1991), consiste na redu~ao da granulometria do residuo 

com o emprego de moinhos trituradores, objetivando diminuir o seu volume e favorecer o sen 

tratamento e/ou disposi~ao fmal. 
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Incinera~;io 

Conforme SEMAJCEAM (2000), a incinerayao pode ser considerada uma forma de 

processamento, desde que nao haja reaproveitamento de energia. E definida como urn processo 

de combustao ou queima controlada que transforma s6lidos, semi-s61idos, liquidos e gases em 

di6xido de carbono, cinzas, outros gases e agua, com reduyao do volume e massas iniciais. 

3.7.3 Formas inadequadas de disposi~;io final de R.S.D. 

Qualquer forma de disposiyao final de R.S.D. que venha a comprometer o ambiente ou 

esteja em desacordo com as normas e leis vigentes, pode ser considerada como inadequada e mna 

de las e 0 lixao. 

Para IPT/CEMPRE (2000), o lixao se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, 

sem medidas de proteyao ao meio ou a saude publica. E o mesmo que descarga de residuo a ceu 

aberto. 0 residuo assim lanyado acarreta problemas a saUde publica, como proliferayao de vetores 

de doenyas (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), gerayao de mans odores e, principalmente, a 

polui9ao do solo e das aguas superficiais e subterrilneas, atraves do chorume (liquido de cor preta, 

mal cheiroso e de elevado potencial poluidor produzido pela decomposi.;;ao da materia orgilnica 

contida no residuo ), comprometendo os recursos hidricos. Acrescenta-se a esta situa9ao, o total 

descontrole quanto aos tipos de residuos recebidos nestes locais, verificando-se, ate mesmo, a 

disposi9ao de residuo originado dos servi.;;os de saude e de indnstrias. Comumente, ainda, se 

associam aos lixoes fatos altamente indesejaveis, como a cria9ao de porcos e a existencia de 

catadores ( os quais, muitas vezes, residem no proprio local). 

Outras formas inadequadas de disposi9ao fmal de R.S.D. sao: deposiyao nas margens de 

pistas de rodovias e avenidas, de rios, c6rregos e mangues, em terrenos baldios e outros locais 
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nao autorizados pela prefeitura local ou que nao cumpram as recomendayoes municipais, 

estaduais e federais, e que acabam se transformando em lixoes. Deve-se tomar cuidado, tambem, 

com o projeto e operayiio das formas adequadas de disposiyiio de R.S.D., pois, se nao forem bem 

executadas tomam-se inadequadas. 

3.7.4 Formas adequadas de disposi\!iiO final de R.S.D. 

Sao formas adequadas de disposiyao final de residua solido domestico: aterro sanitaria, 

aterro sanitaria em vala, aterro controlado e tratamento rermico (incinerayao, pir6lise, 

gaseiflcayao, liquefayao, hidr61ise e etc.), desde que devidamente projetados e operados. 

3.7.4.1 Aterros 

A pnitica do aterramento de R.S.D., como forma de tratamento e destino final, remonta 

aos prim6rdios da civilizayao humana, a exemplo dos mesopotfu:nicos que enterravam seu residua 

domestico em trincheiras escavadas no solo que eram, posteriormente, abertas para aproveitamento 

da materia orgiinica decomposta, como fertilizante na produyao de cereais. Igualmente, entre os 

romanos, a tecnica de aterramento era utilizada com o intuito de elimiuar os inconvenientes 

causados pelos vetores biol6gicos no periodo em que foram vitimas da peste bubOnica. Este fato 

voltou a acontecer na idade media, obrigando ao aterramento como forma para eliminar os vetores. 

As praticas de aterramento e a necessidade de se desenvolver tecnicas mais conflaveis no manejo 

do residua levou ao que, atualmente, se conbece por aterro sanitaria (Schneider, 1994). 

De acordo com informayoes fomecidas por CEMPRE (200lb), o residua domestico 

gerado no Estado de Sao Paulo - cerca 20.500 toneladas por dia, 12 mil toneladas apenas na 

capital - esta tendo uma melhor destinayao, como revela o "Inventario de Residuos S6lidos do 

Estado de Sao Paulo", editado em 2001, realizado pela CETESB. Pela primeira vez, os 
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municipios com aterros considerados adequados ou controlados (53,3%) superam os inadequados 

( 46,7% ). E inforruado, tambem, que os aterros de residuo s6lido domestico classificados como 

adequados estiio presentes em 30,6% dos 645 municipios paulistas, porcentual que, em 1997, era 

de 4,2%. Outro dado relevante: em 1999, os "lixiies" municipals representavam 50,4% e um ano 

depois estavam no patamar de 31, l %. 0 levantamento conclui, ainda, que todo o residuo 

domestico gerado no Estado de Sao Paulo ocupa uma area de 25 milhoes de metros quadrados e, 

apesar de produzirem menos residuo, os maiores problemas na destin~ao estiio nos pequenos 

municipios. Atualmente, existem no Estado 587 aterros ou lixoes e 24 usinas de compostagem. 0 

inventilrio, porem, apresenta uma estatistica social preocupante: o aumento do nfunero de 

catadores nos "lixoes". Foi registrada a presen9a de 3.238 catadores adultos e 448 crian9as com 

14 anos ou menos, cerca de mil pessoas a mais que em 1999, quando a Cetesb iniciou este tipo 

de pesquisa, tendo encontrado entao 2.273 maiores e 643 menores. 

Conforrne ffiGE (2004), com a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico - PNSB -

2000, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica- ffiGE e editada em 2001, a 

nova disposi9ao final de residuos nos 8381 distritos com servi90s de limpeza urbana e/ou coleta 

de residuo se dividia em: 5993 em vazadouro a ceu aberto (lixao ), 63 em vazadouro em areas 

alagadas, 1868 em aterros controlados, 1452 em aterros sanitilrios e 810 em aterros de residuo 

especial; 260 possuiam usina de compostagem, 596 usina de reciclagem e 325 fomos de 

inciner~ao. 

Para tentar minimizar o problema da disposi9ao de R.S.D., nos pequenos municipios do 

Estado de Sao Paulo, que de acordo com a CETESB (2003), representam a maioria dos que estiio 

em situa9ao irregular, foram promulgados os Decretos 44.760/2000 e 45.000/2000, que perrnitem 

o estabelecimento de convenios para a elabora9ao de projetos e a implanta9ao de "aterros em 

valas", para municipios de pequeno porte, com popula9ao ate 25.000 habitantes. 0 metodo de 

aterro em vala esti descrito em Teixeira (2001). 

Para um melhor esclarecimento quanto as defmi9oes empregadas, os aterros podem ser 

classificados conforrne a tecnica de operayao ou pela forrna de disposi9ao em: aterro sanitilrio, 

aterro controlado e lixao (visto em forruas inadequadas de disposi9ao de R.S.D.). 
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3.7.4.1.1 Aterro Sanitario 

A CETESB (1979)- Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental define o aterro 

sanitario como urn processo utilizado para a disposi!j:iio em particular de residuo solido domiciliar 

no solo, segundo criterios de engenharia e norrnas operacionais especificas, que permitam uma 

confina91io segura em terrnos de controle da polui9ao ambiental e proteyiio do ambiente e a saUde 

publica. Ainda, defmido pela NBR 10703/89 (ABNT, 1989), aterro sanitario e uma forma de 

disposi9ao final de residuo solido no solo, atraves de confinamento em carnadas cobertas com 

material inerte, geralmente solo, segundo norrnas operacionais especificas, de modo a evitar danos 

OU riscos a saude publica e a seguranya, minimizando OS impactOS ambientais. 

A NBR- 8419 (ABNT, 1992), fixa as condi96es miuimas exigiveis para aapresenta91io de 

projeto de aterro sanitario de residuo solido urbano. 

Conforrne Teixeira (2000), para o aterro ser classificado como "sauitario" deve ter coleta e 

tratamento do chorume e dos gases gerados, imperrneabiliza91io de fundo, cobertura diana das 

celulas de residuos, ter as suas carnadas compactadas, dreuagem de aguas pluviais e ter condiyoes 

de operayiio em quaisquer circunstancias de tempo. 

3.7.4.1.2 Aterro Controlado 

Para IPT/CEMPRE (2000), conforrne NBR 8849 (ABNT,l985), aterro controlado e uma 

tecnica de disposi9ao de residuo solido no solo, sem causar danos ou risco a saUde publica e a sua 

seguran9a, minimizando os impactos ambientais. Esse metodo utiliza principios de engenharia 

para o confmamento do residuo, cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusao de 

cada jornada de trabalho. Esta forma de disposi9ao produz, em geral, polui9ao Jocalizada, pois 

similarmente ao aterro sanitario, a extensao da area de disposi9ao e minimizada. Porem, 

geralmente, nao dispoe de imperrneabilizayao de base (comprometendo a qualidade das aguas 

subterriineas ), nem sistemas de tratamento de chorume ou de dispersao de gases gerados. Esse 
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metodo e preferivel ao lixlio, mas, devido aos problemas ambientais que causa e ao seu custo de 

operaylio, e inferior ao aterro sanitario alem, de ser de eficiencia duvidosa. 

Na NBR- 8849 (ABNT, 1985), fJXa as condiy5es minimas exigiveis para a apresentaylio 

de projetos de aterros controlados de residuo solido urbano. Condi9oes especificas a serem 

consideradas: localizaylio da area selecionada; caracteristicas hidrogeologicas do terreno; 

caracteristicas climatologicas da area; proximidade de co!eyoes hidricas; tendencias de expanslio 

urbana; quantidade e caracteristicas do residuo a ser disposto diariamente; vida uti! do aterro; e, uso 

futuro da area do aterro. 

Para aprovaylio do projeto junto aos orglios publicos, ainda, devem ser consideradas: 

condir;oes especfjicas do memorial descritivo, que devem conter: informay5es cadastrais; 

informay5es sobre o residuo a ser disposto no aterro controlado; caracterizaylio do local 

destinado ao aterro controlado; concepylio e justificativa do projeto; discriylio e especificay5es 

dos elementos do projeto; operaylio do aterro controlado; uso futuro da area do aterro 

controlado; e justificativa para adoylio do aterro controlado; 

condir;oes especfjicas do memorial tecnico, que deve conter: ca!culo dos elementos do projeto; 

vida util do aterro controlado- prazo de operaylio, uso futuro da area; e, sistema de drenagem 

superficial; 

condir;oes especfjicas para a apresentar;iio das estimativas de custo e cronograma; e, 

condir;oes especfjicas para a apresentar;iio dos desenhos: desenho da concepylio geral; 

desenho da indica.;;lio das areas de deposi9lio de residuo solido; desenho do sistema de drenagem 

superficial; desenho com representa9lio do aterro controlado concluldo; cortes; e detalhes 

importantes. 

De acordo com SEMA/CETESB (1998), o maior problema encontrado pelos municipios 

de pequeno porte e de escassos recursos finauceiros para a constru.;;lio de aterro sanitario e a 

disponibilidade de eqnipamento para a sua operaylio. Os tratores de esteira, utilizados em aterro, 

tern custo de aqnisi9lio e manuten.;;lio mnito altos e, quando adqniridos pelos municipios de 

pequeno porte, sao utilizados em mllltiplas atividades, ficando o aterramento de residuo solido 

domestico relegado a urn plano secundario. 
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Conforme item 3.7.4.1, uma soluviio para municipios que geram ate 10 toneladas de 

residuo por dia, o que corresponderia a uma populayiio em tomo de 25 mil habitantes, segundo a 

CETESB (2003), e o "aterro em vala". Esta tecnica consiste no preenchimento de valas escavadas 

com dimensoes apropriadas, onde o residuo e depositado sem compactayiio e sua cobertura com 

terra e realizada manualmente, portanto, pouco diminui os riscos de contamiuayiio e poluiviio do 

!ixao. Os equipamentos sao, portanto, imprescindiveis apenas na fase de abertura das valas. 0 

confinamento do residuo, sem compactavao, impede o aproveitamento integral da area a ser 

aterrada, fato que o torua de utilizavao nao recomendada para a maioria das comunidades com 

produviio de residuo superior a I 0 toneladas/dia. Acima dessa produyao, a sua utilizavao implica 

na abertura constante de valas, tomando-o inviavel, tecnica e economicamente. A escavayao de 

valas exige, tambem, condivoes favoniveis tanto no que se refere a profundidade e uso do !envoi 

freatico como na constituivao do solo. Os terrenos com !envoi freatico aflorante ou muito proximo 

da superficie sao improprios para a constrnviio desse tipo de aterro, uma vez que resulta na 

contaminaviio desse aqiiifero. Os terrenos rochosos, tambem, niio sao indicados devido as 

dificuldades de escavayiio. 

3.7.4.2 Tratamento Termico do R.S.D. 

0 residuo solido domestico pode ser tratado termicamente, antes de sua disposivao final 

em aterros, e alguns dos processos visam a queima controlada em fomos projetados para 

transforma-lo em material biologicamente inerte, propiciando, tambem, uma reduviio de volume e 

da massa. Do ponto de vista sanitario, estes processos sao aceitaveis, porem a desvantagem fica 

por conta dos altos custos de instalavao e operavao, alem dos riscos de poluivao atmosferica, 

quando o equipamento niio for adequadamente projetado e/ou operado. 

Para regulamentar a utiliza~o de tratamentos termicos para residuo solido, o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), no uso de atnbuiyoes e comperencias concedidas pela 

Lei n° 6.938 de 31 d agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto no 99.274, de 06 de junho de 

1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Intemo, levando em considerayao que os 

sistemas de tratamento rermico de residuo sao fontes de emissao de poluentes perigosos, podendo 

52 



constituir agressao a saude e ao ambiente se niio forem corretamente instalados, operados e 

mantidos; a necessidade de se prevenir e proteger a saude e o ambiente contra os riscos da 

destinayiio fmal inadequada de residuo perigoso e da exposiyiio de substancias perigosas 

resultantes desses tratamentos; a importancia do estabelecimento de limites maximos de emissiio, 

para poluentes lanyados na atmosfera, nas aguas e no solo, por sistemas de tratamento termico, 

implementou o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, conforme previsto na 

Resoluyiio no 237, de 22 de dezembro de 1997, (Conselho,l997). 

De acordo com IPT/CEMPRE (2000), para uma maior eficiencia, qualquer tratamento 

termico deve estar associado a implantayiio previa de politicas de reduyiio de gerayiio e 

reciclagem de residuo. Estes tratamentos podem ser de alta ou de baixa temperatura. 

Os tratamentos termicos de R.S.D. a baixa temperatura ocorrem a temperaturas em tomo 

de 100°C e visam, principalmente, a assepsia do residuo s6lido. Nestes processos, a massa do 

residuo e o conteudo de materia orgfurica, praticamente, niio se alteram, mas pode-se obter uma 

reduyiio significativa no seu volume. 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), os tratamentos temucos a baixa temperatura, ate 

120°C, tern sido empregados, principalmente, para processos de desinfecyiio de residuo de 

serviyos de saude (RSS) transformando-o em residuo niio perigoso, Classe II ( ver item 3.2 -

Origem e Composiyiio de R.S.D.), passive! de disposiyiio em condiyoes semelhantes ao residuo 

solido domestico. Nestes processos, o residuo sofre apenas alterayoes fJSicas e biol6gicas, 

podendo-se obter reduyoes volumetricas de ate 80%. Outra vantagem destes processos e a nao 

gerayiio de compostos t6xicos e corrosives, como na incinerayiio, prescindindo de sistemas de 

limpeza de gases tiio eficientes quanto os utilizados em sistemas de incinerayiio. 

Dentre os processes de tratamento termico a baixa temperatura, IPT/CEMPRE (2000), 

destaca o uso de: microondas e radio de baixafrequencia; e, autoclave. 

Os tratamentos termicos de R.S.D. a alta temperatura, normalmente, ocorrem a 

temperaturas acima de 500°C e objetivam, principalmente, a destrui9iio ou remoyiio da frayiio 
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orgilnica presente no residuo, com redus:ao significativa da sua massa (70%) e volume (90%), 

bern como a sua assepsia. A energia contida no residuo, nestes processos, pode ser parcialmente 

aproveitada, podendo gerar energia eletrica, agua quente e vapor ou combustiveis alternativos, 

auxiliando na redus:ao do custo operacional do tratamento termico. 

Conforme IPT/CEMPRE (2000), no tratamento termico a alta temperatura pode ocorrer 

a combustao da fras:ao orgilnica do residuo, gerando, principalmente, gas carbOnico (C02), agua e 

cinzas ou a decomposis:ao termica da fras:ao orgfurica, gerando gases, liquidos e s6lidos 

combustiveis. 

Dentre os processes de decomposis:ao termica, existentes, destacam-se: incineras:ao, 

pir6lise, plasma e gaseificas:ao, sendo que a incineras:ao e o processo que mais se aplica a 

Residuo Solido Domestico, em diversos paises do mundo, que desenvolveram tecnicas 

sofisticadas de modo a minimizar alguns de seus efeitos danosos ao ambiente. No Brasil, porem, 

esse metodo e pouco aplicado e ate sofre uma sene de restris:oes por parte dos 6rgaos 

fiscalizadores. 

Para IPT/CEMPRE (2000), a incineras:ao e, normalmente, feita com temperaturas acima 

de 800°C e os gases de combustao devem se manter a 1200°C, por cerca de 2 segundos, com 

excesso de ar e turbulencia elevada a fim de garantir a conversao total dos compostos orgilnicos, 

presentes neste residuo, a gas carbOnico e agua. Os teores de oxigenio nos gases de combustao 

emitidos na chamine devem ficar acima de 7%, em volume. Atualmente, e o processo mais 

difundido, com urn nillnero elevado de unidades, muitas de grande porte, em operas:ao comercial 

em todo o mundo. Paises com pequena disponibilidade de area adequada para aterro, como Japao, 

Suis:a e Suecia, nao somente apresentam urn grande nfunero de unidades em operas:ao como tern 

apresentado uma tendencia acentuada de crescimento desta forma de disposis:ao ao Iongo dos 

anos. Isto tern ocorrido devido a incorporas:ao, as novas unidades de incineras:ao, de sistemas 

mais eficientes de recuperas:ao de energia e de tratamento de gases de combustao, tornando-os 

mais interessantes do ponto de vista economico e mais seguros do ponto de vista ambiental. 
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Pode-se considerar como vantagens da incinera9iio: 

a) redu9iio drdstica de massa e volume a ser descartado: para Schalch, Leite e Gomes (1991), a 

incinera~ao reduz o residuo a, aproximadamente, 3% do volume e 15% de seu peso original e 

transforma o residuo em esc6ria e cinzas. Ja para lPT/CEMPRE (2000), a taxa de redu~ao 

media em massa e de 70% e de volume 90%, diminuindo o volume destinado para aterro; 

b) redu9iio do impacto ambiental: conforme Schalch, Leite e Gomes (1991), a incinera~ao 

e1imina de forma satisfat6ria, sanitariamente, o residuo de servi~os de saUde, tais como: 

alimentos, generos ou medicamentos condenados, sobras de 1aborat6rios, animais mortos e 

residuo industrial perigoso. Para IPT/CEMPRE (2000), com as novas tecno1ogias de limpeza 

de gases de combustiio, os niveis de emissao de po1uentes podem ficar abaixo dos observados 

em processes de combustiio convencionais, bern como contribuir para a minimiza~ao do efeito 

estnfa, devido a combustiio de material de fontes renovaveis (papeis, restos de alimentos e de 

produtos de origem vegetal) e a redu~ao na emissao de gas metano e contamina~ao de 1en~6is 

freaticos; 

c) destoxica9iio: conforme lPT/CEMPRE (2000), empregando boas tecnicas de combustao, 

produtos organicos t6xicos, como oleo ascare1 e outros compostos aromaticos, podem ser 

destrnidos, razao pe1a qual a incinera~iio e amplamente utilizada para o tratamento de residuo 

industrial e descontamina~ao de solos contendo produtos quimicos organicos t6xicos; 

d) esteriliza{:iio dos residuos: para o mesmo autor, a incinera~ao destr6i bacterias e virus 

presentes no residuo devido as e1evadas temperaturas atingida no interior dos incineradores; 

e) recupera9iio de energia: tanto Scha1ch, Leite e Gomes (1991) quanto IPT/CEMPRE (2000) 

citam que parte da energia consumida pode ser recuperada, pe1a incinera~ao, para gera~ao de 

vapor ou energia eletrica, ou seja, possibilita a recupera~ao da energia contida no residuo; 

f) custo: Schalch, Leite e Gomes (1991) citam que a incinera~ao pode reduzir o custo com 

transporte, pois, pode encurtar distiincias, em virtude da possibilidade de 1ocaliza~o do 

incinerador em areas pr6ximas aos centros urbanos; e, 

g) condi9oes de foncionamento: apresenta condi~oes normais de funcionamento, independente 

das condi~oes meteoro16gicas. 

Algumas das desvantagens da inctnera9iio dos residuos: 

a) custo elevado: Schalch, Leite e Gomes (1991) e IPT/CEMPRE (1995) citam que a incinera~ao 

e urn dos tratamentos de residuo que apresenta custo e1evado, tanto nos investimentos iniciais 
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de instalayiio, quanto no custo operacional e de manutenyiio, por isso, concluem, normalmente, 

deve-se incinerar, apenas, o que niio pode ser reciclado; no entanto, este custo, nas grandes 

metr6poles, com baixa disponibilidade de areas adequadas, esta se aproximando do custo de 

disposi~ao em aterros sanitarios; 

b) exige mao-de-obra qualificada: os mesmos autores citarn que os processes de incinera~iio, 

independente do porte da unidade, exigem pessoal qualificado para garantir a qualidade da 

opera~iio; 

c) problemas operacionais: IPT/CEMPRE (1995) cita que a variabilidade da composiyiio do 

residuo pode resultar em problemas de manuseio do residuo e operayiio do incinerador e, 

tarnbem, exigir manuten~iio mais intensa; e, 

d) presenr;a de material no residua que gerem compostos t6xicos e corrosivos: alguns residuos, 

como pilhas, plasticos, etc., liberam compostos t6xicos e acidos que niio podem ser eliminados 

por boas tecnicas de combustiio, exigindo a instala~iio de sistemas de limpeza de gases. 
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4 METODOLOGIA 

Foram utilizados dados obtidos atraves de entrevistas com pessoas que trabalharam no 

setor de coleta e disposiyao de residuo solido domestico, nas diversas epocas, tanto funcioruirios 

publicos quanto das empresas particulares que operaram os serviyos de limpeza publica. Os 

arquivos da Casa da Memoria do Municipio foram de grande valia, pois guardam informay()es 

desde a epoca da pre-fundayaO do Municipio, ate a epoca atual. Forarn utilizados, tambem, OS 

arquivos da Camara Municipal, do DURSARP (Departamento de Urbanizayao e Saneamento de 

Ribeiriio Preto), DAERP (Departamento de Agua e Esgoto de Ribeirao Preto) e toda e qualquer 

fonte de informayao dispouivel por meio de entrevistas com historiadores, bibliotecas e imprensa 

escrita da regiiio. 

4.1 DETERMINA<;AO DA AREA DE ESTUDOS: MUNICiPIO DE 

RIBEIRAO PRETO- SP. 

Para obten9ao de dados sobre o historico de Rlbeirao Preto, forarn feitas buscas 

bibliognificas na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestiio Ambiental, Casa da Memoria de 

Ribeirao Preto, Secretaria Municipal da Cultura, Biblioteca da Camara Municipal e publicay5es de 

revistas, jornais e ediyoes especiais sobre a cidade. 



4.2. LEVANTAMENTO DO HISTORICO DOS LOCAlS DE 

DISPOSI(:AO/TRA TAMENTO 

A elaborayao do hist6rico dos locais de disposiyao/tratamento foi feita por meio de relatos, 

visitas e consultas a bibliotecas das Universidades da regiao (teses, dissertay5es e material 

especifico ). 

4.3 AVALIA(:AO DA SITUA(:AO ATUAL COM RELA(:AO AO 

TRATAMENTO E DISPOSI(:AO FINAL 

A avalia\)ao da situa9iio atual, com relayiio ao tratamento e disposi9iio fmal, foi feita com 

as quantidades: medias dimas, mensais e anuais, depositadas no local de disposi\)iio/tratamento 

(Aterro Sanitario Municipal), obtidas atraves de planilhas publicadas nos relat6rios do 

DURSARP (1987 a 2000) e DAERP (2000 a 2003), da Coleta Tradicional de Residuos S6lidos 

Domesticos. A Coleta Seletiva de Residuos S6lidos Domesticos foi avaliada pelas planilhas 

publicadas nos relat6rios do DURSARP (1991 a 2003) e DAERP (2000 a 2003). 

Os dados populaciouais foram obtidos no banco de dados da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestiio Arnbiental- SPGA (2003) e do IBGE (2002). 

4.4 IDENTIFICA(:AO DOS ACERTOS E PROBLEMAS PROVENIENTES 

DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE R.S.D. 

A partir dos dados obtidos e das figuras e tabelas produzidas, foram identificados os 

acertos e problemas provenientes do atual plano de gerenciamento de Residuo Solido Domestico. 
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4.5 FORMULA<;:AO DE CONCLUSOES E RECOMENDA<;:OES PARA 
DISPOSI<;:AO DE R.S.D. 

A partir da avalias;ao dos acertos e problemas, foram elaboradas conclusoes e 

recomendas;oes para disposis;ao de Residuo Solido Domestico (R.S.D.). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSAO 

Essa fuse do trabalho foi dividida em: historico da cidade, com dados geognificos, 

clil:ruiticos, economicos, pluviometricos e populacionais; o hist6rico do residuo solido domestico, 

conforme uma ordem cronologica de leis, datas e fatos relacionados, abrangendo o periodo de 

1856 a 2003; alguns locais de disposi9iio e tratamento; a amostragem da quantidade coletada e 

disposta, tanto da coleta tradicional, quanto, da coleta seletiva; uma avalia9iio da situa9iio com 

identifica9iio dos acertos e conflitos; e, a formula9iio de diretrizes. 

5.1 HISTORICO DA CIDADE 

No historico da cidade de Ribeiriio Preto sao informados seus dados geognificos, 

economicos e demograficos. 

Dados geograficos do Municipio de Ribeiriio Preto - SP: 

*Posi9iio da Sede do Municipio 

-latitude: S. 21°19'42" 

- longitude: W. Gr. 47°48'24" 

- distancia em 1inha reta da Capital do Estado - 295 km 

- rmno em rela9iio a Capital do Estado- NNO 

*Area do Municipio: 

-Total: 642 km
2 

-Urbana: 140,3 km
2 

-Area de expansiio urbana: 129,1 km
2 

-Rural: 372,6 km
2 

*Altitude: a cota maxima - em tomo de 805 metros, situa-se na divisa com o municipio de 

Cravinhos, proximo a Rodovia Anhanguera. A altitude maxima encontrada na area urbana - 650 



metros, aproximadamente, encontra-se no Campus da Universidade de Sao Paulo, setor oeste da 

cidade. 

*Limites regionais: esti localizada a nordeste do Estado de Sao Paulo, em um planalto composto 

por partes planas e algumas colinas, com uma rede hidrografica formada pelas bacias dos rios 

Mogi-Gua9u e Pardo. Geograficamente, limita-se ao sui com Cravinhos, Lniz Antonio e 

Guatapara e ao norte, por Jardinopolis. A leste, esti limitada por Serrana e a oeste por 

Sertiiozinho e Barrinha. A nordeste estiio Brodowski e Franca. A sudeste, Araraquara, Rincao e 

Pradopolis 

* climilticos: o clima e tropical, com verao chuvoso e invemo seco, a temperatura oscila entre a 

minima de 19,5°C e maxima de 35°C, no verao, e no invemo vai de 11,1'C a 27,6°C. A media 

pluviometrica e de 1.270,5 mm anuais 

Dados economicos e demogr{!ficos: 

- economicos; com popula9ao de 504.923 habitantes conforme censo IBGE 2000, IBGE (2002), 

apresenta uma renda per capita de US$ 5,5 mil e e sede da sexta regiiio administrativa, que 

retine 84 municipios e tres milhoes de pessoas. Destaca-se como polo de atrayao da economia 

regional, responsavel por 30% da produyao de cana-de-ayucar, 28% do a9licar e 34% do a!cool 

no Brasil, 38% de laranja e 50% da soja do Estado de Sao Paulo e 70% do suco de Iaranja 

exportado pelo pais. Apresenta, ainda, 99% das residencias ligadas a rede de agua e 95% a 

rede de esgoto 

- demograficos - o crescimento populacional de Rtbeiriio Preto pode ser constatado em dados 

apresentadosna TAB. 5.1 

5.2 HISTORICO DO RESIDUO SOLIDO DOMESTICO

PERIODO DE 1856 A 2003 

0 historico do R.S.D., levantado em pesqnisas na Biblioteca da Camara Municipal, na 

Casa da Memoria de Ribeiriio Preto, em jomais e periodicos das diversas epocas e relato de 

pessoas que trabalharam ou estiveram envolvidas com o assunto, retrata o periodo de 1856 a 

2003 e foi subdividido em: leis, leis complementares e decretos (TAB 5.2, em ordem cronologica 
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TABELA 5.1 - Dados Popu1acionais de Ribeiriio Preto 

DADOS POPULACIONAIS DE RIBEIRAO PRETO 

( ano/n" habitantes) 

Ano popula~iio Ano popula~iio 

1870 1.137 1960 147.361 

1872 ' 5.252 1968 169.845 

1873 5.552 1970 212.300 

1887 10.420 1980 318.496 

1890 12.035 1985 361.874 

1900 59.105 1990 418.523 

1920 68.838 1991 430.884 

1922 75.500 1996 ' 456.252 

1940 79.783 2000 504.923 

1950 92.160 

Fonte. (IBGE 2000a e SPGA 2003). 

e suas respectivas ementas ); fatos ocorridos entre 1894 e 200 I; hist6rico do residuo solido 

domestico; e, hist6rico da coleta seletiva no periodo de 1991 a 2003. 

5.2.1 Leis, Decretos e Leis Complementares sobre Residuo Solido Domestico 

em Ribeirao Preto- SP, no periodo de 1894 a 2001 

As Leis, decretos e leis complementares, citadas neste texto, foram obtidas nos Arquivos 

da Ciimara Municipal de Ribeiriio Pre to - Livros de Leis: 

- Livro N2I de Registro de Leis de 01/09/1893 a 31/12/191l.(Cfunara, 1893) 

- Livro N2 2 de Registro de Leis de 15/02/1912 a 31110/1924. (Camara, 1912) 

- Livro N2 3 de Registro de Leis de 31/10/1924 a 18/05/1949. (Camara, 1924) 

- Livro N2 4 de Registro de Leis de 18/05/1949 a 11/05/1955. (Camara, 1949) 

- Livro N2 5 de Registro de Leis de 11105/1955 a 27/10/1958. (Camara, 1955) 

- a partir de 27/10/1958 as leis podem ser consultadas atraves do site -

htto:l/www.ribeiraopreto.sp.gov.br/Cfunara. 
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Todas as leis, decretos e leis complementares, sobre residuo solido domestico, citadas 

neste texto, podem ser encontradas, na integra, no Apendice C.3. 

Na TAB 5.2 e apresentado urn historico das leis, decretos e leis complementares, em 

ordem cronologica e suas respectivas ementas. 

TABELA 5.2- Acontecimentos Hist6ricos do Residuo Solido Domestico de Ribeirao Preto 
Leis - Decretos - Leis Complementares e Ementas. 

DATA LEI~- DECRETOS E 
EMENTAS LEIS CQMPLEMEN-TARES 

1894 *Lei n2 04 *Lei n• 04 de 19 de junho de 1894 - Regulamenta o Servi\'0 de 
limoeza oublica. 

1896 *Lei n2 18 • *Lei n• 18 de 29 de julho de 1896 - adapta¢o de celhas ( especie de 
* Decreto ri' 14/1896 balde de ferro) m6veis pam dep6sito material fecal. 

*Decreto n2 14 de 24 de outubro de 1896: 
- dos deveres municipals. 

1897 *Lei n• 30 *Lei n2 30 de 03 de mar\X) de 1.897- Regulamenta a limpeza 
publica: 

- dos Deveres Municipais; 
- das obriga(:Oes dos ernpregados de limpeza publica; e, 

- disposi(:Oes gerais. 

1902 *C6digo de Posturas - *C6digo de Posturas - !902 
1902 

CAP II - Higiene das Habita¢es. 

1907 *Lei n2 121 *Lei n2 121 de 19 de maio de 1907 Dispee sobre o asseio de ruas 

ep~ 

- Multa de 5 mil n>is aos municipes que nlio mantenham o asseio de 
ruasepra~, 

1921 *C6digo de Posturas *C6digo de Posturas 1921 
- repete o pamgrafo do c6digo de 1902 
- CAP II - Higiene das Habita(:Oes 

1923 *Lei n"288 *Lei n• 288 de 29 de dezembro de 1923 - Sobre o servi\'0 de 
rerno¢n de lixo. 

1928 *Lei n"329 *Lei n• 329 de !9/10/1928, autorizando a ado¢o de c8maras 
fechadas pam a fermenta,ao do lixo. 

1929 *C6digo de Posturas * Disposi¢o do C6digo de Posturas com rela¢o ao lixo ern latas 
fechadas pam serern reriradas pelos carroceiros da limpeza publica, 
cnnforme Silva (1929). 

1947 *Lei rill *Lei ri' I de !8/09/1947- estadual- Promulgada ern 18/09/1947 
Lei Organica dos Municipios do Estado de Sao Paulo. 

1951 *Lein°204 *Lei n• 204, de 05 de setembro de !951 - altera o decreto-lei no 71 de 
13 de dezembro de 1946 (transporte de lixo). 

1956 *Lei n• 515 *Lei ri' 515 de 15 de setembro de 1956 - autoriza a prefeitura 
municipal a explorar e industrializar o lixo da sede e distritos 

1958 *Lei n2 720 *Lei n2 720 - 27 de junho de 1958 - modifica disposirivos do c6digo 
de posturas- (terrenos baldios do perimetro urbano). 

1959 *Lei n2 853 *Lei n• 853 de 3 de seternbro de 1959. - autoriza aquisi¢o, mediante 
concorrencia publica, de veiculos pam o servi\'0 de limpeza pUblica. 

continua ..... 

64 



I ABELA 5.2- Acontecimentos Hist6ricos do Residuo Solido Domestico de Ribeirlio Preto 

DATA 

1960 

1964 

1966 

1969 

Leis - Decretos - Leis Complementares e Ementas continua¢o ....... . 

LEIS- DECRETOS E 
LEIS COMPLEMENT ARES 

*Lei n• 4.749 
*Lei n2 4764 

*Decreta 237 

EMENTAS 

*Lei 2.639 de 23 de maio de 1972, altera artigos 1° e 2° "Capuf' da 
Lei n• 2.258 de 27 de agosto de 1969- Fica proibido o dep6sito de 
1ixo, residua de constru¢o ou qua1quer especie de detritos em 

Vll do artigo 1 • "CAPUT'' da lei n• 1.811 de 18 de julho de 1966-
lncinera¢o de Lixo - A instala¢o de fomos de incinera<;:lio de lixo 
que ja era obrigat6rio desde 1961, agora se estende para hospitais, 
creches, sanat6rios, prontos socorros, dispensarios, casas de sa.Ude, 

ambulat6rios oficiais ou nao. 

lixo e residuos s6lidos de qualquer natureza ao Iongo dos cursos 
d'ilgua dentro do perimetro urbano do municipio e da outras 

providencias. 
*Lei n2 4.749 de 28 de novembro de 1985 - disciplina a coleta, 
transporte e destina¢o fiual de residuo s6lido nao abrangido pela 
cole!a regular de lixo. 

*Lei n2 4764 de 23 de dezembro de 1985 - autoriza a prefeitura a dar 

em concessao o servii'O de industria1iza¢o do lixo e residuo de 
esgoto e da outras providencias 

de Residuos S6lidos Urbanos" e da 

*Decreta 237 de 26 de novembro de 1 - regulamenta a lei n2 

4.619 de 14/05/85 referente ao lan93Jnento de lixo e residuo ao 
Iongo doa cursos d 'agua dentro do perimetro urbano do municipio. 

continua ..... . 
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T ABELA 5.2 - Acontecimentos Hist6rico do Residuo Solido Domestico de Ribeiriio Preto 
Leis - Decretos - Leis Complementares e Ementas contin1Ja9iio ..... . 

LEIS - DECREJOS E 
EMENTAS DATA LEIS 

(;QM!'l.EMENTARES 

1988 *Decreto n" 17 *Decreto n2 17 - de 01 de fevereiro de 1.988 - dec1ara de utilidade 
publica, area de terra situada neste municipio para efeito de 

instala<;ao de sistema de tratamento de lixo de Ribeirao Preto. 

1989 *Lei n2 5.441 *Lei n" 5.441 de 3 de abril de 1989.- Fica proibido o dep6sito de 
lixo ou detritos de qualquer natureza, a nao ser nos locais 
previamente indicados pela administra<;ao, nos casos de aterros. 

1990 *Lei n2 5.687 *Lei n2 5.687 de 22 de fevereiro de 1990.- institui o programa 
*Lei n2 5.819 especial de controle de artropodes, adota a opern<;io "Lirnpa Tudo" 

para a coleta de residuo s6lido. 
*Lei n2 5.819 de 13 de setembro de 1990.- da nova reda<;3.o ao artigo 
2° da Lei n2 2.258/69 - multa pelo dep6sito de lixo, residuo de 
constru<;ao e outros, ern terrenos, {vias e logradouros publicos). 

1992 *Lei n• 6.325 *Lei n• 6.325 de 07 de julbo de 1992 - autoriza a trnnsferencia pelo 
DURSARP ao fundo social de solidariedade do municipio, do 
produto da venda de sucata e do lixo seletivo. 

1993 *Lei n• 6.629 *Lei n• 6.629 de 31 de maio de 1.993 - institui o uso obrigatorio de 
*Lei n2 6. 706 recipientes para lixo junto a cada barraca das feirns livres e dava 

outras providencias. 
*Lei n2 6. 706 de 09 de dezembro de 1.993 - da nova reda<;ao ao 
artigo, ZO da Lei n• 2.258/69 (multas pelo deposito de lixo e residuo 
em terrenos, vias e logrndouros publicos). 

1994 *Lei n2 6. 725 *Lei n2 6. 725 de 23 de fevereiro de 1994 - disp6e dobre a coleta, 
*Lei complernentar n" transporte e destina<;ao fiual de residuo solido nao abrangido pelo 

353 sistema regular de coleta mantido pelo DURSARP e da outras 
*Lei n2 6.823 providencias. 
*Lei n2 6.953 *Lei complernentar n2 353 de 07 de junbo de 1994 
*Lei n2 6.987 - da nova reda<;ao do inciso ill, do artigo 1° da lei n2 5.441 - 03 de 

*Decreto Legislative n2 
- abril de 1989 - disp5e sobre limpeza, constru\Xies de muros e 

43/94. passeios em terrenos e da outras providencias. 
*Lei n2 6.823 de 08 de junbo de 1994 - condiciona a autoriza<;ao para 
presta<;ao de serviyos de recolhimento de entulho por meio de 

cal"'fllba a pinturn destas com tinta refletorn. 
*Decreto Legislative n2 43/94 de 24 de agosto de 1.994- susta os 

efeitos juridicos de ato normative baixado pelo chefe do poder 
executive (decreto n2 108, de 25 de abril de 1.994). 

*Lei n" 6.953 de 07 denovernbro de 1994- altera a reda<;ao do artigo 
3° da Lei n• 5.441, de 03 de abril de 1989, acrescentando-lhe o 
par.igrnfo 52

, (notifica<;ao pessoal atraves de comunica<;ao via 

postal, sob registro ). 
*Lei n2 6987de 05 de dezembro de 1994- da nova reda<;ao ao artigo 
42 daLei n2 5441 de 03/04/1989. 

1995 *Lei n2 7.090 *Lei n2 7.090 de 05 de junbo de 1995 - o Poder Executivo e 
*Lei n" 7.133 autorizado a inserir nas escolas municipais a coleta seletiva de lixo. 
*Lei n• 7.143 *Lei n• 7.133 de 28 de julho de 1995 - autoriza o executive 
*Lei n2 7.265 municipal a promover a constru<;ao, instala<;ao e funcionamento de 
*Decreto de Lei n2 80 urna oficina de reciclagem de entulho. 

*Lei n2 7143 de 18 de agosto de 1995- disp(;e sobre coleta seletiva 
de lixo ern edifica\Xies verticalizadas, conjuntos residenciais e 
edificios publicos. 

continua. ......... 
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TABELA 5.2- Acontecimentos Hist6rico do Residuo Solido Domestico de Ribeirao Preto 

DATA 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Leis - Decretos -Leis Complementares e Ementas contin~o ..... 

LEIS DECRETQS E 
LEIS 

COMPLEMENT ARES 

*Lei n2 7294 

*Lei n2 7295 
*Lei n2 7319 

*Lei n2 7343 

*Lei n2 7653 

*Lei n2 7671 
*Lei n2 7884 

*Lei n2 o 7913 

*Lei n• 7971 

*Lei n2 8003 

*Decreto Legislative n• 

168. 

*Lei n2 8175 

*Decreto Legislative n• 

391/99 
*Lei n28406 

*Lei n2 8493 
*Lei n2 8675 

*Lei n2 8678 

EMENTAS 

*Lei n• 726S de 01 de dezembro de !99S - autoriza a administra\'8-0 
municipal a promover programa de "Gerenciamento lntegrado de 

Geslio da Limpeza PUblica". 

*Decreto de Lei n" 80 de 24 de novembro de 199S - suspende a 

execu98-o da lei municipal n2 672S de 23 de fevereiro de 1994, 

declarada inconstitucional por decisiio definitiva do E. Tribunal de 

Justi90 de Sao Paulo, em 06 de fevereiro de 1995. 

*Lei n2 7294 de IS de Janeiro de 1996 - di nova reda¢o a lei n2 

5441 de 03/-4/1989. 

*Lei n2 7295 de 1S de janeiro de 19% - di nova reda¢o ao 

panigrafo 4• do artigo 32 da Lei n• 5441 de 03 de abril de !989. 

*Lei n2 7319 de OS de mar~o de 1996 - dispoe sobre o servi~ de 

coleta de entulho no ambito do municipio e di outras providencias. 
*Lei n2 7343 de 08 abril de 1996 - acrescenta inciso ao artigo 32 da 

Lei n2 6964/94 (regulamenta coloca¢o de ~base conteineres 

destinados ao recolhimento de entulho e similares ). 

*Lei n• 7653 de 03 de abril de 1997 - dispoo sobre a instala\'8-o de 

recipientes para coleta de baterias de telefones celulares e a 
cons1ru¢o de depc)sito final. 

*Lei n2 7671 de 23 de abril de 1997 - cria o programa de limpeza e 

educa\'8-o arnbiental "Escola Limpa - Cidade Limpa", na rede 
municipal de ensino. 

*Lei n2 7884 de 04 de novembro de 1997 - institui no Municipio de 

Ribeirlio Preto a campanha ''Fa90 uma faxina no Meio Ambiente". 
• Lei n2 7913 de 26 de novembro de 1997 - institui a coleta seletiva 

de lixo em restaurantes, clubes, hoteis e casas de diversBes. 

*Lei n• 7971 - de 13 de janeiro de 1998 - estabelece postura em 

rela¢o ils ca90ffibas de entulho, colocal'8-o de "outdoor" nas 

imedi~ de semaforos e plantio de arvores nos cruzamentos das 

vias publicas. 

*Lei n2 8003 de 04 de ~ de 1998 - autoriza o chefe do executivo 

a implantar postos de troca de entulho e vale-reciclado, conforme 

especifica. 

*Decreto Legislative n2 168 de 18 de novembro de 1998 - susta os 
efeitos juridicos de atos normativos baixados pelo chefe do poder 

executivo municipal que determinou o nlio cumprimento das Leis n• 
7913/97 de 26/11/97, 7921/97 de 28/11!97 e 7879/97 de 31/10/97, 

argiiindo inconstitucionalidade. 

*Lei n2 8175 de 01 de setembro de 1998 - dispoo sobre a concesslio e 

a autoriza¢o de explora\'8-o de publicidade para instala\'8-o, doa¢o e 

manutenclio de lixeiras em ruas e logradouros publicos. 

*Decreto Legislative n• 391 de 10 de dezembro de 1999 - susta os 

efeitos juridicos de ato normativo baixado pelo chefe do poder 

executivo municipal , que determina o nlio cumprimento das leis n2 

8547/99, 8002/98, 8000/98, 8003/98, 8S69/99, e Lei Complementar 

n2 757/98, argiiindo inconstitucionalmente. 
*Lei n• 8406 de 14 de abril de 1999 - institui o "Programa: sua 

cidade, sua casa", autoriza a celebra~o de conv&.io entre o 

Municipio e a ACI -Associa¢o Comercial e Industrial de Ribeirlio 
Preto e di outras providencias. continua. ........ . 
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I ABELA 5.2- Acontecimentos Hist6ricos do Residuo Solido Domestico de Ribeirao Preto 
Leis - Decretos - Leis Complementares e Ementas conclusao 

LEIS- ~E!:;RETQS E 
DATA LEIS EMENTAS 

COMfLEMENTARES 

1999 *Lei n2 8493 de 21 de junho de 1999 - autoriza o executivo 
municipal a instituir o Projeto de Educa¢o contra o despejo de lixo 

e entulho em locais publicos. 
*Lei n• 8675 de 28 de dezembro de 1999 - disciplina a coleta, o 

transportee a disposi\)Oo diferenciada de residuo s6lido urbano. 
*Lei n" 8678 de 29 de dezembro de 1999 - institui a obrigatoriedade 

de coloca\'iio de lixeiras, nos port5es de entrada e saida de alunos, 
em todo as unidades educacionais de Ribeiriio Preto. 

2000 *Lei n° 8.727 *Lei n• 8.727 de 31 de maryo de 2000 - cria o Programa 
*Lei n• 8. 762 Comunidade Seletiva 
*Lei n2 8864 *Lei n2 8. 762 de 24 de abril de 2000- autoriza a transferencia pelo 
*Lei n2 8879 DAERP, ao fundo social de solidariedade do municipio, o produto 
*Lein2 8893 da venda de sucata do lixo seletivo. 
*Lein2 8989 *Lei n• 8864 de OJ de agosto de 2000 fica institoido o "Programa de 
*Lei n2 9046 Aproveitamento e Comercializayao de Lixo Escolar" que dispiie 

sobre 0 recolhimento, annazenagem, aproveitamento e 
comercializa¢o de lixo em escola da rede municipal. 

*Lei n2 8879 de 23 de agosto de 2000 - dispOe sobre a coloca\)Oo de 
conteineres para coleta de lixo uti! em todas as p~ do Municipio. 

*Lei n• 8893 de 31 de agosto de 2000 - institui a separayiio do lixo 

reciclavel nos 6rgaos publicos municipais. 
*Lei n• 8989 de 30 de outubro de 2000 - autoriza a prefeitura 

municipal a celebrar convenios com a iniciativa privada para 
aquisi\'iio de conteineres para coleta seletiva de Iixo. 

* Lei n• 9046 de 13 de dezembro de 2000 - autoriza o poder 
executivo municipal a instituiro programa "o lixo e urn luxo". 

2001 *Lei n• 9.087 *Lei n" 9.087 de 12 de janeiro de 2001 - dispiie sobre a cria\)3o de 
*Lei n" 9.124 cursos para treinar trabalhadores nas atividades de aproveitamento 
*Lei n" 9.169 de materiais recich\veis. 
*Lei n• 9.308 *Lei n2 9.124 de 09 de maryo de 2001 - estabelece normas para a 

destina\'iio ambientalmente correta de garrafas e embalagens 

ph\sticas. 
*Lei n• 9169 de 10 de abril de 2001 - autoriza o poder executivo 
municipal a irnplantar e executar o programa serviyo publico recicla 

*Lei n• 9.308 de 08 de agosto de 2001 - dispiie sobre a coleta 

tradicional de lixo no municipio ( obriga freqiiencia diaria em todos 
os setores de coleta). 

5.2.2 Hist6rico do Residuo Solido Domestico 

A Limpeza PUblica em Rlbeirao Preto, desde a data de funda9ao da cidade, em 19 de 

junho de 1856, por ser, na epoca, uma localidade essencialmente rural, baseava-se na utiliza9ao 

do residuo domestico, que consistia, principalmente, de restos "orgiinicos", como alimento para 
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animais domesticos ou como adubo para pequenas hortas. Conforme Camara (1893), a primeira 

lei s6 apareceu em 19 de junho de 1894, a Lei n2 04, (Camara. 1893), e regulamentava o servi\)o 

de coleta do residuo solido domestico, que passou a ser recolhido por carro9as e levado para 

terrenos situados fora do perimetro urbano ou para cbacaras, aonde eram utilizados como 

componente de adubo orgilnico, citado em Gusmao (1897). Em 24 de outubro de 1896, o Prefeito 

Dr. Joaquim E. da Silva Gusmao, atraves do Decreto n2 14, daquela data, cia execu9iio ao 

Regulamento Provis6rio de Limpeza Publica e seus condutores e, em de 03 de mar90 de 1.897, a 

Camara Municipal com a Lei n2 30, regulamentou a Limpeza PUblica, com deveres municipais e 

obriga\)oes dos empregados de limpeza publica. 

No C6digo de Posturas de 1902, no seu Capitulo II - Higiene das Habita96es, 

procurou-se dar orienta\)oes a popula9iio com rela9iio a seu comportamento frente ao descarte do 

residue. Em 1904, segundo Ribeiro (1905), a Limpeza PUblica operava com 10 carroceiros e 02 

desinfectadores. Ja em 1907, a Lei n2 121, de 19 de maio de 1907, dispunha sobre o asseio de 

ruas e pra9as e cobrava multa aos municipes que nao a cumprissem. No anode 1908, conforme 

relat6rio de Miranda (1909), o residue removido das ruas da cidade foi colocado em 

concorrencia, para venda e, apenas, houve urn interessado, que foi o Senhor Ritalo Giuseppi. 

0 problema do residue da cidade, ate 1916, foi, praticamente, resolvido como descarte 

nos arredores da cidade, o que, alem de anti-higienico, dava margem a constantes reclarna9oes, 

por parte dos viajantes e dos moradores vizinhos das chacaras, aonde o residuo "in natura" era 

jogado. A partir de 1917, o residue passou a ser triturado em equipamento apropriado e, assim, 

moido, constituindo urn "magnifico" adubo que a Camara Municipal vendia, conforme 

informa9oes constantes no relat6rio de Bittencourt (1920). 

Em 1921, o C6digo de Posturas repetiu o paragrafo do c6digo de 1902, com rela9iio a 

Higiene das Habita9oes. A Lei n2 288, de 29 de dezembro de 1923, disciplinou sobre a remo9iio 

do residue, pois determinava que se devia iniciar sua coleta, uas habita96es as 7 h, proibindo a 

coloca9iio na rna a noite. Esta disposi9iio muito concorreu paro o asseio das vias publicas. 
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Segundo Guiao (1926), no anode 1924, o Deposito Municipal, que era responsave1 

pela coleta, vendeu, a particulares, parte do residuo arrecadado durante aque1e ano, sendo o 

restante, cerca de 980 carroyas, fornecidas gratuitamente ao Asilo Padre Euclides, que o 

utilizava para adubayliO em sua chlicara. Em 1925, a remoylio do residuo era feita por 21 

carroyas, alem das carrocinhas de mao, empregadas ua limpeza das ruas centrais. 0 Deposito 

Municipal, responsave1 pela coleta e "distribuiyao" do residuo da cidade, recolheu e transportou 

para chlicaras fora da cidade, 10.000 carroyas de residuo, tendo sido vendidas 8.640 a 

particulares e cerca de 1.360, fornecidas gratuitamente ao Asilo Padre Euclides para suas 

plantayoes. 

Segundo Barros (1931), em 1930, no Distrito de Bonfim Paulista (distrito de Rlbeirao 

Preto ), a Limpeza PUblica dispunha de um carroceiro. 

A titulo de ilustrayao, foi transcrito um documento, copiado conforme original, segundo 

Nobrega (1936), que mostra a forma com era disposto o residuo, na epoca. 

"Exnw. Snr. Dr. Ricardo Guimariies Sobrinho 

M.D. Prejeito de Ribeiriio Preto 

Destino do Lixo da Cidade 

A venda do lixo e feita por semestre. No principia de cada anno, e 
em meiados, os chacareiros dirigem-se ao Chefe da Limpeza Publica e 
jazem os pedidos, que silo concedidos a raziio de uma carror;:a ditiria, por 
seis mezes. 0 chefe da Limpeza Publica organisa entiio uma lista dos 
consumidores, e envia uma c6pia a Thesouraria Municipal, onde os 
mesmos vern fazer seus pagamentos mensa/mente, a raziio de 30$000 cada 
jomecimento mensa/, de 28,30 ou 31 carror;:as, conforme os mezes do anno. 
A co/leta do lixo e feita por 32 carror;:as, sendo 30 de co/leta de lixo das 
ruas, 1 da co/leta do lixo do Mercado Municipal, e 1 da co/leta do lixo das 
carrocinhas manuais. 

Destas 32 carror;:as, 1 e cedida ao Horto Municipal, 1 para a 
chacara do Asylo Padre Euclydes, e 1 que e trocada com o Chacareiro 
Fiori Thomaz par 1 carror;:a de capim para a alimentar;:iio dos animais 
aprehendidos e que se acham no Deposito Municipal. Restam, portanto 29 
carror;:as que sao distribuidas aos diversos consumidores, a domicz1io, 
cujas chacaras distam cerca de 2 a 2,5 kms da cidade. Quando succede niio 
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haver consumo integral, o lixo restante e fomecido gratuitamente ao Asylo 
Padre Euclydes. 

E o que me cumpre informar a V.Exccia. de accordo com a 
determina(:fio verbal que me foi dirigida. 

Documento 
Fundo Prefeitura 

Nelson Nobrega 
Engenheiro Municipal Interino 

15/setembro/1934 

Grupo: Servi(:os Municipais 
Dassie: [Conserva(:fio de Obras Publicas] 
Data: 1936 

OBS.; 27 pessoas compravam o lixo em 2010611934 (Jose Milioti}" 

A Lei Estadual n2 1, de 18/0911947 (Lei Organica dos Municipios do Estado de Sao 

Paulo)- promu1gada em 18/09/1947, disponha sobre a organizayao dos municipios. No Item XIII, 

do artigo 16, Titulo II, e citada a competencia dos municipios em prever a 1impeza dos logradouros 

publicos e a remoyao do residuo domiciliar. 

No ano de 1951, conforme Silva (1998), a coleta do residuo, ainda, era feita por trayao 

animal, mas houve uma tentativa de aquisiyao de coletores mecanicos, porem, a firma vencedora da 

concorrencia nao entregou o equipamento, alegando dificuldades de importayao. Ainda, em 1951, a 

"industrializavao" do residuo aguardava pronunciamento da Camara Municipal, que atraves da Lei 

n2 515, de 15 de setembro de 1956, autorizou a Prefeitura Municipal a explorar e "industrializar" o 

residuo da sede do municipio e distritos. 

Segundo Marcon (2003), no anode 1956, a coleta de residuo era feita com 80 carroyas 

puxadas a trayao animal. 

Conforme Romano (1957), durante os anos de 1956 e 1957, a seyao de Limpeza PUblica 

recolheu das ruas da cidade e dos bairros, inclusive, nos domicilios, a "elevada" quantidade de 

34.600 metros cubicos de residuo e podas de jardim. 
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De acordo com Silva (1998), em 1958, a prefeitura desempenhava mal o serviyo, pois, 

apos a coleta do residuo nas residencias, com a utilizayao de carrocinhas, este era atirado em 

terrenos altos da cidade e baixada da Vila Santa Terezinha, o que causava problemas para os 

bairros da Republica e da Vila Virginia. A Lei n• 853, de 3 de setembro de 1959, autorizou a 

aquisiyao, mediante concorrencia publica, de veiculos para o servi9o de limpeza publica e a Lei 

no 960, de 14 de outubro de 1960 autorizou a aquisiyao de dois caminhoes para os servi9os de 

coleta de residuo. 

Para aumentar a eficiencia da Coleta de Residuo Solido, a Lei n2 1527, de 31 de 

Dezembro de 1964, autorizou o cn\dito para aquisiyao de duas carrocerias coletoras e 

compactadoras de residuo (COLECOM). 

Em 18 de julbo de 1966, a Lei n" 1.811, dispos sobre a natureza das instalayoes de 

residuo nos estabelecimentos e edificios e cita uma sene de normas a serem obedecidas. Neste 

mesmo ano, de 1966, conforme Marcon (2003), ocorre a troca do sistema de coleta por trayao 

animal (80 carro9as) por 19 caminhoes coletores. 

Segundo Bressani (2004), no periodo de janeiro de 1967 a 1971, funcionou uma usina de 

compostagem e triagem de reciclavel do residuo solido domestico, em terreno sitnado na Av. 

Bandeirantes, proximo ao Campus da U.S.P - Ribeirao Preto, a qual recebia todo o residuo 

coletado pela prefeitura de Ribeirao Preto, sendo que para isso foi firmado um compromisso com 

o governo municipal da epoca. A usina era de propriedade do Sr. Arnaldo Ribeiro Pinto, que 

chegou a produzir, em torno, de 400 toneladas de composto, por mes. Para operayao do sistema 

implantado, utilizavam-se os seguintes equipamentos: duas esteiras para separayiio de vidro, 

plasticos, papel, alumiuio e niio ferrosos; dois eletroimiis, para separayiio de ferrosos; e, dois 

moinhos de rolo para moagem e preparayao do composto e uma prensa, de 15 toneladas, para 

prensagem de latas e alumiuio. 0 composto era armazenado e tratado com fermento biol6gico, 

em montes revirados a cada 24 horas, ficando pronto (biodigestao ), em aproximadamente sete 

dias. 0 carregamento e movimenta9iio eram executados com uma pa carregadeira. 0 composto 

era, quase que em sua totalidade, utilizado na adubagem da cultura de cana de ayucar das 

fazendas da Usina Santa Lydia, de propriedade do Sr Arnaldo Ribeiro Pinto e o que niio era 
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comprado pela usina, era vendido para os chacareiros das proximidades. 0 material reciclavel, 

separado, era comercializado com industrias e sucateiros. A partir de 1971, a empresa deixou de 

utilizar esse composto em suas fazendas, sendo este urn dos motivos da sua desativayao, alem das 

constantes reclamayoes dos chacareiros, pelo excesso de impurezas encontradas no composto, 

tais como plasticos, pedayos de vidro e etc., que dificultavam o seu manuseio nas hortas e 

planta96es. Outro motivo foi a falta de interesse e de visao de futuro, do poder publico em 

assumir a empresa e desenvolve-la para dar continuidade ao que poderia ser parte da solu9ao para 

os problemas enfrentado nos dias atuais. 

Ate o ano de 1969, segundo Marcon (2003), qnase todo residuo domestico coletado 

pela Prefeitura, na cidade, era destinado para hortas, sendo subdividido em setores pr6ximos aos 

locais de coleta, por exemplo: Educandario, Santa Cruz, Vila Tiberio e U.S.P. ( chacaras e hortas 

situadas pr6ximas a esses locais). A partir do anode 1969, passou a ser disposto em lix6es a ceu 

aberto, sem qualquer tipo de tratamento ou cobertura. 

A Lei n2 2.639, de 23 de maio de 1972, proibia o deposito de R.S.D., residuo de 

construyao ou qualquer especie de detrito em terrenos baldios, dentro do perimetro urbano, em 

decorrencia disso, a partir de outubro de 1972, pas sou a ser utilizado para descarga do R.S .D. o 

Jardim Juliana, aonde havia urua cava abandonada pela FEPASA (Ferrovia Paulistas S. A). 

Naquele local, segundo Marcon (2003), Chefe da Limpeza PUblica, na epoca, o residuo era 

espalhado, compactado e aterrado todos os dias. Esse local e proximidades foram utilizados ate 

1978. 

A partir de 1973, segundo Alves (1998), a lata deixou de ser usada, como embalagem 

para armazenamento do R.S.D. nas residencias, em virtude de acidentes com os coletores 

(rebarbas perfuro-cortantes na abertura), mau cheiro resultante da higieuizayao precaria das latas 

e outros inconvenientes operacionais e o residuo come9ou a ser embalado em sacos plasticos, o 

que dificultou o seu emprego em hortas, devido ao aumento da quantidade de plastico no 

composto. Com a modificayao do sistema viario da cidade, muitas chacaras que recebiam o 

residuo sao desapropriadas e todo R.S.D. coletado pela Prefeitura passou a ser disposto na area 

do Jardim Juliana. 
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Em 1978, conforme Marcon (2003), passou a ser utilizado, para descarga de todo 

residuo coletado pela Prefeitura, o Sitio Santa Rita, a partir dai conhecido Lixao de Serrana, 

situado na Rodovia Abriio Assed, SP 333, km 53 + 285 m, que liga Ribeirao Preto a cidade de 

Serrana e situado sobre uma das areas de recarga do Aqiiifero Guarani. 0 local nao teve 

qualquer tipo de impermeabilizayao do solo e a cobertura do residuo era feita de forma precilria. 

Foram utilizadas as cavas existentes, resultantes da explorayao de areia e solo para a construyao 

civil. 

No inicio das operayoes no local, segundo Costa e Ferreira (1997), o residuo era 

depositado em toda a area. A partir de determinado momento, entretanto, foi efetuado um aterro 

na parte central do deposito de lixo, visando a facilitar o acesso dos caminhoes transportadores, 

quando foram criadas duas cavas (trincheiras) paralelas. Numa fuse posterior (1987-1989), o 

residuo hospitalar e os animais mortos foram depositados separadamente dos demais residuos. 

Com a construyao de novos hospitals e com o aumento do numero de clinicas medicas, 

detectou-se a necessidade de uma coleta especifica para Residuo de Serviyo de SaUde e a Lei n2 

4.507, de 15 de junho de 1984, veio regulamentar essa necessidade dispondo sobre a coleta, 

transportee destinayao fmal do residuo produzido nos estabelecimentos dessa natureza e dando 

outras providencias. 

Para tentar controlar a poluiyao dos rios e c6rregos do municipio, criou-se a Lei n2 

4.619, de 14 de maio de 1985, que proibiu o lanyamento de residuo solido de qualquer natureza 

ao Iongo dos cursos d'agua dentro do perimetro urbano do municipio. 0 residuo solido nao 

abrangido pela coleta regular ( entulho de construyao civil, podas de arvores, podas de jardins, 

etc.), foi contemplado pela Lei n2 4749 de 28 de novembro de 1985, que disciplinou a coleta, 

transporte e destinayao final. 

Um grande nitmero de catadores de lixo recidive! e de restos de comida freqiientava 

esse Lixao de Serrana e, segundo o Jornal A Cidade apud Costa e Ferreira (1997), estimava-se 

que, em 1986, cerca de 300 pessoas moravam e tiravam a sua subsistencia dos restos catados na 
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area do Lixao de Serrana. Esses catadores, freqiientemente, ateavam fogo ao deposito de residuo 

para reduzir o volume e, assim, garantir maior vida uti! para o Lixao. 

Em 1987, segundo Alves (1998), a coleta de R.S.D., are aquela data executada pela 

propria prefeitura, pon\m, devido a constantes problemas com greves, causando serios transtomos 

a populayao, passou a ser terceirizada, sendo contratada, atraves de concorrencia publica, a firma 

Construtora REK Ltda, da cidade de Sao Paulo. 

Na epoca, (1987), conforme Costa e Ferreira (1997), todo o residuo coletado pela 

Construtora REK era depositado no Lixao de Serrana, em media 110 tone Iadas diarias de residuo 

domestico, hospitalar, industrial e de construyao civil, alem de animals mortos. Este local foi 

utilizado por aproximadamente onze anos, de 1978 a 1989. 

Conforme Costa e Ferreira (1997), com o passar dos anos, o volume de residuo 

depositado aumentou e a diminuiyao, provocada pelos incendios, nao foi mais suficiente para 

evitar o esgotamento de sua capacidade eo R.S.D. depositado comeyou a se espalhar e invadir a 

pista da Rodovia Abrao Assed, trazendo uma serie de problemas no controle do trafego, 

principahnente, de caminhoes de carga que por ali transitavarn. 

A saturayao do Lixao de Serrana, conforme Pereira Junior (2003), e os transtomos 

causados por essa situayao, motivaram a Prefeitura, no inicio do ano de 1989, a iniciar os estudos 

para a implantayao de urn aterro sanitario, seguindo as normas da CETESB. Para isto, foi 

contratada uma empresa que executou estudos para escolha da area mais indicada. 0 local 

escolhido foi uma area de, aproximadamente, 200.000 m2
, situado dentro da fazenda da Usina 

Santa Lydia, o qual foi declarado de utilidade publica pelo Decreto nQ 17, de 01 de fevereiro de 

1.988, para efeito de instalayao de sistema de tratamento de residuo de Ribeirao Preto e margeando 

a Rodovia Mario Donega, localizada na outra extremidade do municipio, proximo a cidade de 

Dumont. Esta area foi adaptada para passar a receber todo o residuo domestico de Ribeirao e entrou 

em operayao no fmal de 1989, sendo o primeiro Aterro Municipal do Municipio de Rlbeirao Preto, 

com o perimetro todo cercado, impermeabi!izayao do solo, drenos para captayao de chomme, 
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estradas de acesso, balan9a, compacta9iio do residuo, cobertura diana, po9os de monitoramento e 

todos os controles exigidos pelos orgiios fiscalizadores. 

No ano de 1990, foi detectado pela Divisiio de Controle de Pragas da Secretaria da 

Saude do Municipio, a ocorrencia excessiva da popula9iio de artropodes ( escorpioes ), a ponto de 

ser promulgada a Lei n2 5.687, de 22 de fevereiro de 1990, que institniu o programa especial de 

contro1e de artropodes, adotando a opera9iio "Limpa Tudo" para a coleta de residuo solido em 

terrenos baldios e fundos de quintais. 

Em 28/11/91, foi implantada a Coleta Seletiva de Residuos So lidos Domesticos em 

Ribeiriio Preto, tendo como piloto o Bairro Lagoinha. 

Em 01 de dezembro de 1995, foi criada a Lei n2 7265, que autorizou a Administra9iio 

Municipal a promover o prograrna de "Gerenciamento Integrado na Gestiio da Limpeza PUblica", 

sendo que foram promovidas diversas reunioes para elabora9iio do projeto que, porem, niio foi 

levado ate a execu9iio de um plano de gerenciamento. 

Em janeiro do ano 2000, segundo Pereira Junior (2003), chefe do setor de limpeza 

publica do DAERP, o Aterro Sanitario Municipal, foi invadido por, aproximadamente, 600 

catadores, a maioria proveniente de uma favela proxima, que passaram a morar no local e a 

interferir nas opera90es normais ( descarga, compacta9iio e aterramento do material que chegava), 

pois exigiam tempo para a separa9iio dos materiais que comercializavam e montaram, tambem, 

barracos na parte externa do aterro para comercializa9iio com sucateiros. 

Conforme Pereira Junior (2003), a vida uti! dessa primeira etapa do aterro sanitario de 

Ribeiriio Preto, durou 11 anos, de novembro de 1989 a novembro de 2000, sendo preparada e 

iniciada a segunda etapa, em terreno situado ao !ado e, tambem, pertencente a Usina Santa Lydia, 

com previsiio para dura9iio de, aproximadamente, 6 anos. 

Ainda, Pereira Junior (2003), cita que os catadores foram retirados do aterro sanitario, na 

primeira metade do ano de 2001, quando ja estava em opera9iio a segunda fase do aterro, pois, os 
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invasores, tambem, se mudaram para o novo local, mediante acordo de que seriam contratados 

(quem quisesse) para trabalhar no Centro de Triagem da Coleta Seletiva. Foi oferecido urn salario 

minimo por quatro horas de trabalho diario, mais cesta basica, e foram contratadas, 

aproximadamente, 190 pessoas. 

Em 2002, segundo Pereira Junior (2003), o contrato com os catadores foi renovado por 

mais mn ano, porem estavam sendo desenvolvidos estudos para implantal,)iio de uma Cooperativa 

de Catadores. 

Em agosto de 2003, iniciou atividades a CooperUtil, cooperativa dos catadores de 

Ribeiriio Preto, com aproximadamente 100 pessoas trabalhando, apenas, na separal,)iiO do material 

recichivel. 

5.2.3 Historico da Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico no periodo de 

1991 a 2003- "Programa Lixo Util". 

A coleta seletiva de residuo solido domestico na cidade de R.!beirao Preto teve seu inicio 

oficial em 28 de novembro de 1991, mas para que isto acontecesse foram necessarias mna serie de 

providencias que demandaram, aproximadamente, seis meses. Entre essas providencias estavam: a 

adol,)iio de urn nome, tendo sido escolhido o logotipo "LIXO UTIL", seguido do "slogan" 

"PRESERVE A NATUREZA COMECE EM SUA CASA"; a escolha do local, para implantal,)iio 

do Centro de Triagem, que acabou sendo em uma area pertencente ao Horto Florestal, mas que nao 

estava sendo usada para phmtio ou viveiro; e, do veiculo para a coleta, caminhao bail, provide de 

urn sino, para avisar sua presenl,)a nas proximidades, devido ao metodo adotado, porta-a-porta, e 

operado pela firma R.E.K. Construl,)oes Ltda, que ja fazia a coleta tradicional. A divulgal,)iio do 

Programa foi feita com folhetos explicativos, cartazes, "outdoors" colocados em pontos 

estrategicos dos bairros e de mini-paineis alocados em esquinas de ruas e logradouros publicos. 

Foram, tambem, confeccionados camisetas, bones e "bottous" para propaganda do programa que 
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foram utilizados pelos monitores, coordenadores, funciomlrios e voluntarios envolvidos na 

campanha. 

0 setor escolhido para implantayao da primeira etapa foi o Parque Residencial Lagoinha, 

situado na zona leste da cidade, constituido por 740 residencias, contando com uma escola de lQ 

Grau, uma Sociedade Amigos de Bairro, urn destacamento do Corpo de Bombeiros, uma Par6quia 

e urn setor comercial. A justificativa pela escolha daquele bairro para a implanta9ao inicial, foi por 

ser de porte medio, o que facilitaria a operacionalizayao; o fato da popula9ao ser de classe media 

alta permitiu prever integrayiio mais facil da mesma ao Programa; e, a produ9ao de consideravel 

volume de material reciclaveL Outra razao para a escolha foi poder contar com os recursos 

institucionais daquela comunidade. 

A escolha do dia da semana para a coleta seletiva, em cada bairro ou setor, decorreu da 

nao coincidencia com a coleta tradicional, a fun de ser evitada a confusiio entre os coletores. A 

primeira coleta, ocorrida em 28111191- quinta-feira- no Bairro Lagoinha, foi de 1.260 kg, tendo 

sido pesado na balan9a do Aterro Sanitario Municipal, pois o Centro de Triagem nao possuia 

instala9oes para isso. 

Quando da inaugurayao, o Centro de Triagem, da Coleta Seletiva, instalado no Anel 

Viano- SP 322- km 318 + 900 m, possuia urn galpao coberto, com as dimensoes aproximadas 

de lim de largura por 27 m de comprimento, fechado na lateral direita, por alvenaria, e nos 

fundos por urn pequeno escrit6rio, urn pequeno salao para almoxarifado e dois banheiros. 

Trabalhavam no local, aproximadamente, vinte funcionarios entre homens e mulheres, que 

faziam a triagem, separando o material reciclavel do rejeito, que ia para o aterro sanitario, o 

enfardamento do material a ser comercializado, a manutenyao e a limpeza do local, ap6s o 

servi9o diario. A separa9ao era feita manualmente, ou seja, nao havia esteira e o material 

separado era jogado em caixas de papelao, ou qualquer outro recipiente aproveitavel obtido do 

material vindo na coleta seletiva. Nos primeiros meses, o material recicliivel era vendido, sempre 

atraves de licitayao ou concorrencia publica, conforme deterruina a lei municipal, em quantidades 

a granel, o que, alem de dificultar o armazenamento, tambem, provocava baixos preyos de venda 

pelo volume que ocupava. 
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Durante o anode 1992, foram compradas duas prensas para o enfardamento de papeis e 

plasticos e urna prensa, tipo jacare, para o enfardamento de metais, latas de ayo e aluminio. Esta 

situaylio s6 foi modificada em 1996, quando foi construido urn segundo galpao, igual ao primeiro, 

porem sem a parte de escrit6rio e deixando, entre ambos urn vlio igual, para a construylio de urn 

terceiro. 

0 terceiro galplio foi construido no ano 2000, tendo urn setor mais elevado para facilitar 

a descarga dos caminh5es coletores e, tambem, foi instalada urna esteira rolante para melhorar as 

condiy5es dos trabalhadores e aumentar a velocidade de separaylio. Esta instalaylio que, em 

outubro/2003, possuia tres prensas para papellpapellio/plasticos e uma prensa para metais, e 

adequada para manipulaylio de ate 10 toneladas de residuos reciclaveis por dia e esta ociosa 

durante boa parte do dia, pois a quantidade de material coletado esta muito aquem da capacidade 

dos veiculos coletores e do potencial de separaylio e armazenagem do centro de triagem. 

Paralelamente a coleta porta-a-porta, ocorreu a retirada de material reciclavel em 

escolas e outros locais nlio servidos por este tipo de coleta, chamada de coleta eventual. Para isso 

os interessados se comunicam com a Central de Coleta Seletiva e pedem o serviyo, sendo 

atendidos por urn caminhao, tipo carroceria, que obedece a uma programaylio semanal. 

Amplia~oes dos Setores de Coleta Seletiva 

Durante o anode 1992, a coleta seletiva foi ampliada para seguintes setores: 

- Bairros Castelo Branco Novo, Jardim Primavera, Parque Bandeirantes em 28/0111992, 

metodo porta-a-porta, com coleta as teryas-feiras; 

- Bairro Jardim Paulistano, em 30/05/1992, metodo porta-a-porta, com coleta aos sabados; 

- Bairro Vila Tiberio, em 15/06/1992, metodo porta-a-porta, com coleta as segundas-feiras; 

- Bairro Monte Alegre e Campus da U.S.P. (Ribeiriio Preto)- em 28/08/1992, metodo porta-a-

porta, com coleta as sextas-feiras; e, 

- Bairro Vila Virginia em 30/09/1992, metodo porta-a-porta, com coleta, as quartas-feiras. 
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No anode 1993, a coleta seletiva foi ampliada para: 

Bairro Castelo Branco Velho, em 03/04/1993, metodo porta-a-porta, com coleta aos 

sabados; e, 

- foi i:mplantada a coleta selettva no Cal9adlio - centro comercial da cidade metodo porta

a-porta, em Ol/09/I993 

Ainda durante o ano de 1993, foram ampliadas as areas de coleta nos bairros Bairro 

Vila Virginia e Vila Tiberio, continuando com o metodo porta-a-porta. 

A partir de 01/02/1994, teve inicio a implanta~o dos PEV (Pontos de Entrega 

Voluntaria, denominada de Coleta Pontual - foram comprados II 0 conteineres e instalados 

conjuntos com 4 (para coleta separada de papel, pllistico, metal e vidro ), em 25 pontos 

espalhados pela cidade, em locais que niio tinham a coleta porta-a-porta, 

No ano de 2000, a coleta seletiva foi ampliada para o Bairro Jardim Paulista, 

metodo porta-a-porta, com coleta aos sabados, no periodo da ma.nha. 

Em 2001, a coleta seletiva foi ampliada para os seguintes locais: Jardim Recreio, 

com coleta as quartas-feiras, no periodo da tarde; Av. Caramuru, com coleta as quartas-feiras, 

no periodo da manhil; Manuel Pena, com coleta as quintas-feiras, no periodo da tarde; Jardim 

!raja e Jardim Itamaraty, com coleta as sextas-feiras, no periodo da tarde; Area Central da 

Cidade, com coleta aos sabados, no periodo da tarde; todos pelo metodo porta-a-porta, e, 

Fabrica de Ra9oes Purina-Nestle- coleta de segunda a sexta-feira, com a instalayiio de PEVs. 

No ano de 2002, a coleta seletiva foi ampliada para os bairros: Santa Cruz e Vila 

Matilde, metodo porta-a-porta, com coleta as sextas-feiras, no periodo da tarde. 

A coleta seletiva foi ampliada, no ano de 2003, para os bairros: Campos Eliseos, 

com coleta as segundas-feiras, nos periodos da manhii e tarde; City Ribeirtio, Jardim 

Macedo, Jardim Palma Travassos, Ribeirdnia (entre as Av. Leiio XITI, Av. Presidente 
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Kennedy, Av. Costabile Romano e R. Abrao Issa Halach), com coleta ils segundas-feiras, no 

periodo da tarde; Jguatemi, Vila Santana, Presidente Medici, Ribeirdnia (inicio da Av. 

Costabile Romano/Av. Leao XIll e Rua Argeu Fulioto/Rua Abrao Issa Halach), com coleta 

as quartas-feiras, no periodo da tarde; Jardim Mosteiro e Vila Galante, com coleta as quartas

feiras, nos periodos da manha e tarde; e, Nova Ribeirdnia e Ribeirdnia (!ado da UNAERP), 

todos pelo metodo porta-a-porta, com coleta as sextas-feiras, nos periodos da manha e tarde. 

Na TAB. 5.3, sao apresentados os dias da semana em que e feita a Coleta Porta-a-Porta 

e os setores (bairros) abrangidos. 

T ABELA 5.3 - Dias da semana e respectivos setores da Coleta Porta-a-Porta em 2003 

DIADASEMANA SETORES 

SEGUNDA-FEIRA 
- Vila Tiberio - periodo da manha 

- Jd. Recreio, City Ribeitao, Jd Macedo, Jd. Palma Travassos, 

Ribeimnia (entre Av. Leiio XIIDPres. Kennedy e Av. Costabile 

Romano/ R. Abriio Issa Halach) - periodo da tarde. 

- Campos Eliseos I (parcial) - periodo da manhii e da tarde -

caminhiio do DAERP 

TER<:A-FEIRA 
- Castelo Branco Novo (periodo da manha) 

- Parque Bandeirantes e Jd. Primavera {parcial)- periodo da tarde. 

QUARTA-FEIRA 
- Vila Virginia e Av. Caramuru - periodo da manhii. 
- Iguatemi, V. Santana, Pres. Medici, Monte Alegre, Ribeirania 

(inicio da Av. Costabile Romano/Av. Leiio XIII e R. Argeu 

Fulioto/R. Abriio Issa Halach) - periodo da tarde. 

- Jd. Mosteiro, V. Galante - periodo da manhii e da tarde. 

QUINT A-FEIRA 
- Lagoinha, Con junto Sao Jose e Jd. Roberto Benedette- periodo da 

manhii. 

- Manoel Penna - periodo da tarde. 

- Campos Eliseos II (parcial) - periodo da manhii e da tarde -

caminhiio do DAERP. 

SEXTA-FEIRA 
- Jd. Paulistano, Campus da USP, Castelo Branco Velho 

- periodo da manhii. 
- Jd. Iraja, Jd. Itamaraty, Santa Cruz, Vila Matilde, Nova Ribeitania 

e Ribeimnia Oado da UNAERP)- periodo da tarde. 

sABADO - Jd. Paulista- periodo da manhii 
- Centro - periodo da tarde. 

Coleta na Indilstria de Rayiies Purina-Nestle- de segunda it sex:ta-feita 

Fonte: DAERP (2003a) 

Na TAB. 5.4, sao apresentados o locale o endere~o de cada conjnnto de Conteineres da 

Coleta Pontual- PEVs. 
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T ABELA 5.4 - Locais e Endere~os Atuais dos Contilineres 
Coleta Pontual- PEVs- em 2003 

LOCAL ENDERE!,;O 

Purina-Nestle Rea Peru, n' 1451 - Tanquinho 

Secretaria de Infra Estrutura I Rua Laguna, n' 1246- Jd.Paulista 

Secretaria de Infra Estrutura 2 Av. Treze de Maio, n' 353, Jd. Paulista 

Reservat6rio do DAERP Rea Florinda B. Sampaio n' 405- Jd. Jose Sampaio Jr. 

DAERP Rua Pernambuco n' 175 - Campos Eliseos 

DAERP na Escola Rea Cel Arnold Maciel, n' 85- Jd. America 

Regional Vila Tiberio Rna Goncalves Dias, n' 659 - Vila Tiberio 

Regional Compos Eliseos Rea Flavio Uchoa, n' 1160- Campos Eliseos 

Cava do Bosque Rua Camilo de Matos, n' 627 - Campos Eliseos 

Bosaue Municipal Rua Liberdade sin'- Camoos Eliseos 

Parque Cnrunira Av. Costabile Romano- Ribeirania 

USP - Portaria Principal Av. Cafe sin'- Campus- USP- Ribeiriio Preto 

USP- Correio Av. care sin'- Camnus- USP- Ribeiriio Preto 

USP - Cantina - Restaurante central Av. Cafe sin'- Campus- USP- Ribeiriio Preto 

USP- Oficina - Prefeitura Av. Care sin'- Campus- USP- Ribeiriio Preto 

USP- Vigiliiocia Av. Cafe sin'- Cenlpus- USP- Rlbeiriio Preto 

Museu do care Av. Prof. Zeferino Vaz sin'- Vila Monte Alegre 

EMEI Narciso Nicoletti Rua Carclina Tiesi Stramb, n' 240 - Adelino Simioni 

3° Batalhiio da Policia Militar Rna Dr. Wladimir Lima Pupo, n' 81 - Lagoinha 

5° Batalhiio- Bombeiros Av. Paschoal Innechi n' 1538- Jd. lndenendencia 

Escola Industrial Rua Tamandare- Campos Eliseos 

SEN A! Av. Capitao Salomiio n' 1813 - Jd. Mosteiro 

Esco1a Interativa Rua CerQueira cesar, n' 1826- Ceatro 

Esc. Crista de Eusin. Renovado Rua Japura n' 929- lpiranga 

Escola Citv Ribeiriio Rea Maestro Edmundo Russomano- Citv Ribeiriio 

APAE Rna Americo Brasilieuse n' 433 - Ceatro 

D.E.R Av. Pres. Kennedy, n' 1760- Ribeiriinia 

Escr. de Advocacia Dr. Brasil Salomiio Av. Pres. Kennedv. n' 1255- Ribeiriinia 

Superrnercado Canezin Av. Portugal, n' 1984- Vila Seixas 

Correios - Lagoinha R Antonio Fernandes Fi<rncima. n' 1574- Lagoinha 

Correios - Ceatro Rua AmCrioco Brasiliense nQ 285 ~ Centro 

Centro Comercial Ribeirania Rua Emesto Baruni, n' 222 - Ribeiriinia 

Sh01>1>in»; Figueira Av.Jose Adolfo Bianco Moliba rf 354- Jd, Califumia 

Ribeiriio Shonnin• Av. Cel Femaado Ferreira Leite, n' 1540- Resid. Florida 

Novo Shopping Av. Pres. Kennedy, n' 1500- Ribeiriinia continua .......... 
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T ABELA 5.4 - Locais e Endere,os Atuais dos Conteineres 
Coleta Pontual - PEV s - em 2003 

LOCAL I ENDERECO 

SAGRA 

TV. NET I R Antonio Fernandes Figueiroa, n2 1525 - Lagoinha 

conclusao 

Praca Antonio Veludo Cruzamento das Ruas Marcoudes Sakado e Viscoude de Abaete - Jd. SUllllii"O 

Condominia Itambe Rodovia SP 255 

Condonrinio Boa Vista Rua Amaldo Vitaliano sf n2 

Condominia Porto Seguro Av. Caramuru n' 2100 

Condominia Acapulco Av. Canunuru. n' 2200 

Condominia Jatoba Bairro Manoel Pena 

Condominia Chacara Hioica Rua Pedro Barbieri n' 1289- Chacaras Hipica 

Condominia Royal Parl: Rod . Ribeirlio - Bonfim Paulista 

Condominia Santa Anl!ela Rod . Ribeirlio- Bonfim Paulista - km 08 

Condominia Santa Helena Rod . Ribeirlio- Bonfim Paulista- km 08 

Condominia llha de Capri Av. Caramum. n' 2800- Vila Vin<inia 

Condominia Veneza Rod . Ribeirlio- Bonfim Paulista- km 08 

Condominia Del Fiori I Av. Guilhemrina C. Coelho, n' 343 

Rn M Cl 2 Cod '"M Cl n om.tmo ontes aros a ontes aros n 343 

Condominia Genova Av. Portugal, n' 234- Santa Cruz do Josa Jacques 

Condominia Ed. Masrambaia Rna Lafaiete n' 1182- Centro 

HOSDital Ribeninia Rna Carlos Lucas Evangelista. n' 351 - Ribei:rania 

GAPLAN Caminh5es Rodovia Anbanguera- km 314 - Palmeiras 

Transoev Av. Castelo Branco, n2 1794-Nova Ribei:rania 

Ind. C.M.B. Artef. de Borracha RnaPiodam n2 1649 Vila Meriana 

TOTAL= 75 CONTEINERES 

Fonte.- DAERP (2003a) 

Na TAB. 5.5 sao apresentados o locale o endere9o de cada conjunto de Tambores de 

200 litros espalhados pela cidade para coleta seletiva de R.S.D., Coleta Pontual- PEVs. 

Evolu~ao do Sistema 

Nos primeiros anos, ap6s a implantayiio, da Coleta Seletiva, (de 1991 a 1994), uma 

eqmpe de divulgayiio e fiscalizayiio, acompanhava, periodicamente, a coleta, seguindo o 

caminhiio responsavel pelo servi9o, detectando falhas e corrigindo, ou mesmo, refazendo o 
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trabalho junto aos municipes. Isso, aos poucos, foi deixando de ser feito, trazendo como 

conseqiiencia uma queda na qualidade do material coletado e mesmo na quantidade, pois muitos 

deixavam de separar o material recicJ.avel, colocando-o para ser recolhido pela coleta tradicional, 

indo entiio para o aterro sanitario. 

T ABELA 5.5 Locais e Endereyos dos Tambores - Coleta Pontual- PEV s 

~ ENDERE!;;O 

Casa da Cultura Morro do Siio Bento- Jd. Mosteiro 

Marp I ~a Carlos Gomes - Centro 

USP I Camt>us da USP- Ribeirlio Preto 

Secretaria da Infra Estrutura Rna Laguna 1246- Jardim Paulistano 

Condominia Ed. Moet Chandon R: Campos Sales n• 817 - Centro 

Condominia Ed. Jatiuca R: Camnos Sales n• 1.150 ·Centro 

Condominio Ed. Palma de Maioroa R: Floriano Peixoto n' 76. Cetro 

Condominio Ed. Boa Vista R: CelJose da Silva n' 1.150- Jd. Paulista 

Condominia Santa Fe R: Antonio Ribeiro Resende n2.235 • Suman::zinho 

Santa Emilia Motos Av: Casrelo Branco- Nova Ribeirlinia 

Cbacara Isabela Av: Maria de Jesns Condeixa n' 404- Rlbeirlinia 

Sagra Av: Casrelo Branco, n2 5 76 - Jd. Presidante Medici 

Creche Modelo- Marincek Av: Roberto Miehelin n' 257- Antonio Marinceek 

Escola Denntado Joiio Snerandio Av. Nove de Julho n' 345- Jd. Sumare 

Condominia Ed "• <;a R: Tib~a n" 1.006 Centro 

Condominio Ed. Sapucaia R: Campos Sales n2 1.125 ·Centro 

Condominia Ed. Jatiuca Av: Costa Couto n" 20 Centro 

Condominio Ed Cabo Frio Av: Costa Couto n250- Centro 

Condoorinio Ed. ltaiuba R: Adolfo Lutz n' 84 - Jd. Siio Luis 

Condominio Ed. ltajai R: Predente de Moraes n2 888 Centro 

Condominia Ed. Tomnolinos Av: do Calen' 1.715- Vila Tiberio 

Condominia Ed Marambaia R: Lafaiete n• 1.182 - Centro 

Condominia Ed. Veneza R: Campos Sales n' 365 -Centro 

Condominia Ed. Carolina R: Campos Sales ri' 526- Centro 

Condominio Ed. T ocantins R: Bernardino de Campos n• 804 - Ceutro 

Condomlnio Ed. Luis Aug. Veludo R: Duque de Ca:xias n' 1.184 - Centro 

Condominio Ed. Zica Junq. Gallo R: Tibirit;a n" 1. 066- Centro 

Condominia Ed. Scala R: Campos Sales n• 1.249 Centro. . .... continua .......... 

84 



TABELA 55- Locais e Endereyos dos Tambores- ColetaPontual- PEVs conclusao 

LOCAL ENDJlRE!;O 

Condominio Ed. Torre Eiffel R: Camoos Sales n' 1.217 - Centro. 

Condominio Ed. Mississipi R: Siio Sebastiiio n' 1.442 -Centro 

Condominio Ed. Tibiriva R: Tibirica rf 248 - Centro 

Condominia Ed. JUlio Gallo R: Tibiric:l rf 1.094- Centro 

Condominia Ed. Manhatan R: Garibaldi n' 1.006- Centro 

Condominia Palma de MaYorca R: Ouintino BocaiUva n' 51 - Centro 

Condominio Nicanigua R: 2 n' 37 - Bonfim Paulista 

Condominio R: Camoos Sales n' 1.100 - Centro 

Armazem Geral Av: lndeoenddecia sin'- Jd. Snmare 

Creche Casinha Azul Rua Xingu, n' 906 -lpiranga 

EMEI Lilian Rosa R: Carmem Massaroto n' 459 - h>iranga 

EMEI Carmem Massarnto R: D. Luis do Amaral Monsinho n' 121 

E.E. Paiva! Rua Deoutado Jurc!a, n' 456- Coni. Paiva I 

Escola EMEI Zi1da D' avila Jardim Joao Rossi 

Condominia Ed. Abrollios R: Vise. lnhaUn!a n' 1.108- Centro 

Condominia Ed. ltamaraci R: Vise. lnhaUn!a n'l.061- Centro 

Condominia Ed. Guilherme Gumes R: Ceroueira cesar rf 580- Cemro 

Condominia Ed. Celia Meirelles R: Rui Barbosa rf 790 - Centro 

Creche Jesus Nazare Rua Santos Dmnont, n' 576- Snmarezinho 

UNIP Av: Carlos Consoni n' 10- Jd. Florida 

Condominia Ed. Bariio do Cafe R: Floriano Peixoto n' 870- Centro 

Condominio Ed. Curassu R: Olinde n' 55 - Centro 

Condominia Ed. Seb. Jose Vieira R: Sao Sebastiiio n' 919 - Centro 

Condominia Ed. Tijuca R: Cerqueira cesar .. 1.156 - Centro 

Condominia Ed. Jabuti R: Bernardino de Camoos n' 50 - Centro 

Condominia Ed. Diederichsen R: Bernardino de Campos n' 511 - Centro 

Condominia Ed. Saint Germain R: Japur:i n' 965 - lpiranga 

Condominia Andarai R: Arnaldo Vi1aliano rf 1.450- Presidente Medini 

Condominia Ed. Irapoa R: Arnaldo Vi1aliano n' 302- Presidente Medici 

Condominia Ed. Crescencia C. Balbo R: Sao Jose n' 450- Centro 

Residencial Conacabana Estrada AntOnia Mu21l31to Marincek - Ribeiriio Verde 

Vila Tecnol6gica R: da Tecnologia- Maria do Carmo Casa Grnnde 

Condominia Ed. Carlos & Maria R: Roi Barbosa rf 505 Centro 

Condominio I R: Anita Garibaldi n' 1.500- Centro 

E. E. Francisco Bonfim I Rua Paranagua, n' 1011 - lpiranga 
Foote: DAERP (2003a) 
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No ano de 1994, foram feitos estudos de viabilidade economica e praticidade para 

implantayiio da Coleta Pontual (PEV), atraves de conteineres espalhados pela cidade, em bairros 

niio servidos pela Coleta Porta-a-Porta, com coordenayiio deste autor. 

Foram, entiio, distribuidos pela cidade em tomo de 110 conteineres, em 25 locais 

diferentes, ficando alguns de reserva, colocando-se quatro unidades em cada novo ponto de 

coleta, sendo um para papel, urn para plastico, um para metal e outro para vidro. 

A periodicidade, para retirada do material depositado, girava em tomo de uma semana, 

porem, podia ser diminuida de acordo com a quantidade depositada. Com o tempo, verificou-se 

que, alem do custo elevado de cada recipiente, os mesmos niio eram bern utilizados pela 

populayiio, que misturava tudo ou eram sub-utilizados, principalmente, os conteineres para 

vidro. 

Durante o processo de recolhimento, o caminhiio coletor, que utilizava um guincho para 

levantar o conteiner, ate a altura da carroceria, e assim, proceder a descarga do material, 

misturava tudo. Este procedimento era antididatico, pois durante o processo de implantayiio do 

novo sistema, principalmente em escolas, era proposto que se fizesse a separayiio por tipo de 

material, o que niio era cumprido, ja inicialmente, pelo 6rgiio coletor. A separa9iio era, entiio, 

feita no Centro de Triagem, descaracterizando a proposta inicial. 

Por uma questiio de l6gica e de custos, passou-se a utilizar apenas dois conteineres por 

ponto, continuando com o niio cumprimento do divulgado, mas com economia no gasto total do 

program a. 

Outro problema serio, enfrentado por este tipo de coleta, causado, principalmente, pela 

falta de urn trabalho completo, para esclarecimento da populayiio, dos objetivos e da melhor 

maneira de utilizayiio desse equipamento, era a mistura de todo tipo de residuo, inclusive residuo 

"organico" e, mesmo, animais mortos, o que provocava a perda total do material coletado, sendo 

descartada, no Aterro Sanitario, toda a carga do veiculo coletor. 
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Outro problema deste tipo de recipiente e o vandalismo, provocando a sua destruis;iio 

tanto por fogo ou como depedrayiio. Atualmente, foi mudado, novamente, o tipo de conteiner, 

pois estiio em uso conteineres phisticos, de capacidade volurnetrica semelhante aos anteriores. 

Novos estudos quanto a otimiza<;iio de sua utilizayiio demonstraram, segundo o 6rgiio 

responsavel, a necessidade de apenas urn conteiner por ponto de coleta, exigindo, portanto, urna 

menor periodicidade na retirada do material depositado. 

Em agosto de 2003, iniciou atividades a CooperUtil, cooperativa dos catadores de 

Ribeirao Preto, que passou a administrar o Centro de Triagem da Coleta Seletiva. 

Aproximadamente, 100 pessoas trabalham, na separa<yao do material recicilivel, pois a coleta e o 

transporte continuaram a ser feito por empresa terceirizada, paga pela Prefeitura, atraves do 

DAERP. 

Em novembro de 2003, na Ultima interven(j:ao do ano, no sentido de amplia~j:ao da area 

de coleta, foi implantada, no bairro Campos Eliseos, a coleta seletiva, metodo porta-a-porta, com 

urn caminhao do DAERP, autarquia da Prefeitura, responsavel pelo gerenciamento do servi9o, 

sendo que esse caminhao fazia a coleta eventual, ou seja, servi90 que ficou descoberto. 

5.2.4 Locais de Disposi~iio e Tratamento 

Couforme Vieira (2002), os dados recolhidos, a partir de depoimentos de funcionarios e 

ex-funcionarios do servi<;o de limpeza publica, confirmados por moradores desses locais, 

possibilitaram localizar espacialmente algumas areas utilizadas para disposi<;ao/tratamento do 

R..S.D., da decada de 1920 em diante, (FIG. 5.1). Esses locais, onde foi disposto residuo solido 

domestico, no periodo entre 1920 e 1978, foram transformados em setores residenciais e 

comerciais, com consideravel densidade populacional. 

A area onde funcionou urn lixao na decada de 1920, tambem era conhecida, na epoca, 

por "botafogo", em razao de atearem fogo nos montes de detritos que iam se formando e nas 
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''"'u•~ 5.1 Situa9iio sem Escala- Croquis com a localizayao aproximada de algumas areas 
Fonte: Vieira (2002) de disposi\'iio/tratamento de R.S,D,, em Ribeiril.o Preto, 
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ultimas decadas, passou a ser chamada de "centro velho" ou "baixada". Seus limites situam-se, 

praticamente, na varzea do C6rrego Ribeiriio Preto, que corresponde hoje, a pista que margeia o 

Mercado Municipal, a partir da Rua Mariana Junqueira ate a Rua Siio Sebastiiio, 

aproximadamente. 

Presumivelmente, segundo Vieira (2002), a quantidade de residuo que se depositava 

nesta area niio era grande, pois, diversas casas e saloes comerciais ja ocupavam o seu entorno, 

conforme, ainda hoje, pode ser constatado, por meio de inscri~5es feitas nas fachadas de alguns 

predios erguidos na ocasiiio. Alem disso, naquela epoca, o consumo limitava-se aos artigos 

basicos, na maioria das vezes produzidos em casa; os restos "organicos" eram destinados para 

alimentar animais e aves domesticas e, praticamente, niio existiam materiais "inorganicos" ou 

embalagens, uma vez que, quase tudo era vendido a granel ou as pessoas utilizavam vasilhas, 

vasilhames ou sacolas "tipo feira", para fazer compras de itens complementares. 

0 "lixiio" da decada de 1940 funcionou na area, hoje, formada pela rotat6ria Amim 

Cali!, que liga importantes arterias do sistema viario, como a Avenida Francisco Junqueira, a 

Avenida Costa e Silva e a Via Norte. Permite o acesso indireto a todos os cantos da cidade e 

acesso direto a bairros tradicionais como a Vila Tiberio, o Ipiranga e os Campos Eliseos, que, em 

virtude do adensamento populacional e predial, quase niio tern espayos vazios. 

As glebas, segundo Vieira (2002), onde situam o Bosque Municipal Fabio Barreto- Sete 

Capelas, e os bairros Santa Teresinha, Monte Alegre, Alto do Ipiranga e Jardim Marquesi, 

utilizadas para a rece~iio de residuo, entre as decadas de 1950 e 1960, foram urbanizadas, 

seguindo mais ou menos o modelo empregado nos bairros Vila Tiberio, o Ipiranga e os Campos 

Eliseos. Ressalte-se que, nessa epoca, no Bosque Municipal, tambem, funcionavam as cocheiras, 

ou seja, locais onde se guardavam as carro~as coletoras de residuo e alojavam os animais que as 

puxavam. 

No periodo de 1969 a 1972, o residuo foi depositado, conforme Alves (1998), num 

terreno situado no Bairro Dutra I, tambem conhecido como Lazareto, nome decorrente do fa to de 
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que Ia tinham sido enterradas vitimas de hanseniase e de uma epidemia de variola, ocorridas na 

cidade. Este local situa-se proximo ao Ribeirao Preto e, atualmente, uma parte deste terreno e 

ocupada pelo Centro Municipal de Zoonoses. 

Ainda conforme Alves (1998), no periodo de 1972 a 1978, o residuo coletado pela 

prefeitura foi encaminhado para a area denominada Jardim Juliana ( ex-FEPASA), porem, como a 

cava era pequena, foram utilizados diversos locais nas proximidades, principalmente, as cavas 

abertas para utiliza~ao do solo para cobertura fmal das cavas anteriores. 0 local, atualmente, em 

franca expansao de urbaniza~ao, com a implanta~ao de diversos conjuntos habitacionais, tais 

como Jardim Juliana, Jardim Palmeiras 1 e 2 e Parque dos Servidores, apresenta problemas 

serios de instabilidade das constru~5es efetuadas sobre areas utilizadas para disposi~ao de 

residue, bern como contaminayao do solo e do len9ol freatico e emana~oes de gases resultantes 

da decomposi~ao do material depositado. 0 local situa-se, tambem, sobre a area de recarga do 

Aqiiifero Guarani, que por ser urn dos pontos de seu afloramento, aumenta os riscos de 

contamina9ao desse importante reservat6rio subterraneo de agua potavel. 

A partir de 1978, conforme Vieira (2002), passou a ser utilizada a area situada no 

quilometro 53,2 da SP 333 - rodovia Abrao Assed, que interliga Ribeirao Preto a cidade de 

Serrana, zona leste do municipio, em parte do local denominado Sitio Santa Rita, propriedade 

particular, onde existia uma cavidade resultante da explorayao de areia e solo para constru9ao 

civil. Foi instalado e operado entre 1978 e 1989, sendo que o residue foi depositado, 

praticamente, em contato direto com a area de afloramento das forma9oes Botucatu e Piramb6ia, 

do sistema aqiiifero Guarani, que abastece a cidade em cern por cento de sua agua potavel. 

Em novembro de 1989, passou a ser utilizado o Aterro Sanitario Municipal, situado ua 

Rodovia Mario Donega, que interliga a cidade de R:tbeirao Preto a cidade de Dumont, em area da 

fazenda da Usina Santa Lydia. 

No inicio da opera9ao, esse aterro recebeu alguns tipos de residuo industrial, que era 

misturado ao residuo domestico, porem, o residuo de servi9os de saude era depositado em valas 

separadas, enquanto nao entrava em funcionamento o incinerador construido no mesmo local. 

Esse procedimento, tambem, era utilizado quando dos periodos de manuten9ao do incinerador. 
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Animais, mortos, de grande porte ( eqiiinos, bovinos, etc.) passaram a ser enterrados em valas 

separadas. 

A opera91io desse aterro, durante os 11 anos de funcionamento (novembro de 1989 a 

novembro de 2000), passou por alguns problemas e um de1es foi devido a possivel colmatayao de 

seus drenos de base, pois a quantidade de chorume emergente era minima, que se pressupoem 

que tenha penetrado no solo. 0 chorume come9ou a ser coletado, somente, a partir de 1994, 

quando foram restaurados alguns drenos, que estavam colmatados e interligados a um 

reservat6rio, entao, construido na base do aterro, sendo recirculado na area ocupada pelo residuo. 

Outro, devido a pouca estabilidade da primeira camada, pois no ano de 1992 ocorreu um 

escorregamento parcial, durante periodo chuvoso e uma quantidade razmivel de residuo foi parar 

na rodovia Mario Donega. Outro problema, ainda, foi a falta de condi~oes de opera~ao durante o 

ano todo. Durante o periodo de chuvas, era dificil a circula~ao de veiculos pe1os seus acessos, o 

que obrigava a ter areas de descarga fora das celulas, com conseqiientes dificuldades de controle 

de compacta~ao e cobertura com camadas de solo. 

A vida uti! desse aterro (!" etapa), prevista para 10 anos, foi abreviada devido ao 

aumento da gera~o de R.S.D. Este foi um dos motivos pelo qual nao foi obedecida a cota 

original de projeto, tendo sido executadas camadas excedentes, numa tentativa de aumento da 

capac ida de de uti1izayao. Isto fez com que se ganhasse o tempo necessario para a efetiva91io da 

desapropria~ao de uma nova faixa de terreno, situada ao !ado, tambem, pertencente a Usina Santa 

Lidia e sua adequa91io para as condi~oes exigidas para um novo aterro sanitario. 

Pelo senso populacional do IBGE (2000), o municipio contava, no ano 2000, com uma 

popula~ao de 504.923 habitantes, moradores em 146.739 residencias, espalhadas em 55 bairros 

principais, os maiores, como por exemplo: Campos Eliseos, Vila Tiberio, Lagoinha, Vila 

Virginia, etc., e que eram subdivididos em 206 subsetores (vilas). Atualmente, a cidade esta 

dividida em 45 setores de coleta sendo que, na area central, que e composta por tres setores (setor 

1, setor 2 e setor 3) a coleta acontece todos os dias, menos aos domingos. Nos outros 42 setores, a 

coleta e feita em dias alternados, menos aos domingos. Para que essa coleta aconte~a em 100% 
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da cidade, a firma concessionaria possui 19 caminhoes compactadores, sendo 18 em opera~iio e 1 

reserva. 

Para opera~iio do Aterro Sauitirrio Municipal (2' fase ), iuiciada em novembro de 2000, 

com vida uti! prevista para 6 anos, a firma terceirizada Leiio & Leiio conta, atualmente, dez/2003, 

com 28 funcionarios e os seguintes equipamentos: 2 tratores de esteira, sendo urn D4 (com 9 

toneladas) e urn D6 (com 15 toneladas), uma pa carregadeira, 2 caminhoes basculantes e uma 

retro-escavadeira. 

5.2.5 Quantifica~iio, Comentarios e Avalia~iio 

Foi feita a quantifica~iio, comentirrios e avalia~iio das coletas tradicional e seletiva. 

5.2.5.1 Coleta Tradicional 

Nas tabelas 5.6 a 5.22, foram feitas as quantifica~oes, comentirrios e avalia~oes das 

figuras C.l.l.l a C.l.l7.14 (anuais) e C.l.l a C.l.3 (com todos os anos) e das tabelas C.l.l.l a 

C.l.l7.1 (anuais) e C.l.l e C.1.2 (com todos os anos) da Coleta Tradicional de Residuo S6lido 

Domestico, no periodo de agosto/1987 a dezembro/2003, constantes no APENDICE C. Os dados 

anteriores a agosto de 1987 niio foram exam.inados, pois foram incinerados durante uma opera~iio 

inadequada de limpeza de arquivos. 

No anode 1987, conforme TAB. 5.6, os dados disponiveis para verifica~o, come~am 

pelo mes de agosto, apesar disso, pode-se verificar, na TAB.C.l.l.l e pelas FIGs. C.l.l.l a 

C.l.l. 7, que nesses meses, a maior parte dos valores de coleta ficou na faixa abaixo dos 

200.000 kg/dia, porem, no mes de dezembro, mais precisamente, no dia 27, ocorreu uma 

eleva~iio, provavelmente, devido as festas de fim de ano, passando para faixa acima dos 

350.000 kg. 
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TABELA 5.6. Quantificayao, comentarios e avaliayao das FIGs. C.l.l.l a C.l.l.7 e TAB. C.l.l.l da 
Coleta Tradicional de R S D - 1987 

Niimero de 
Quantidade auual Media Media 

ANO coletada(kg) Mensa! Diaria Ocorrencias 
meses de coleta 

(ks!) lkf!) 

1987 5 25.303.637 5.060.727,60 176.948,51 * Coleta aos domingos - media -
(143dias) 25.831 kg; 

• mes atipico - dezembro maJor 
coleta; 

- maior quantidade coletada -
terya-feira ap6s o Natal; 

* dias de maior coleta- teryas-feiras; 
e, 

* dias de menor coleta - quintas-
feiras. 

Outro fato a ser considerado e a coleta que era realizada aos domingos, na area central 

da cidade, a qual, pela pequena quantidade recolhida, provavelmente, nao justificava a rela~ao 

custolbeneficio, podendo ser verificado pela TAB. C.l.l.l e FIGs. C.l.l.l a C.l.l.5. 

Conforme TAB 5.7 e C.l.2.1 e FIGs. C.l.2.1 a C.l.2.12, verifica-se que deve ter sido 

reavaliada a justificativa para a coleta aos domingos, por isso a mesma deixou de ser executada a 

partir de abril de 1988. 

TABELA 5.7. Quantificayao, comentarios e avalial'iio das FIGs. C.1.2.1 a C.1.2.14 e TAB. C.1.2.1 da 
Coleta Tradicional de R S D - 1988 

Niimerode Quantidade 
Media Mensa! 

Media 

ANO mesesde annal Diaria Ocorr&lcias 
coleta coletada(kg) 

(kg) 
(kg) 

1988 12 60.256.689 5.021.390,75 165.540,35 * Coleta aos domingos somente nos meses de 
(365 dias) jan/fev e mar; 

• Mes de outubro - menor coleta do ano - 8 
dias sem pesagem - provavelmente 
balanya quebrada. Media= 112.677,10 kg 
(31 dias); 

* Maior coleta do ano - mes de mari'Q -

media = 183.189,65 kg (31 dias ); 

* Mes de dezembro - durante varies dias nlio 
foi pesado o residue coletado; 

* maior quantidade coletada - ter9a-feira 
ap6s o Natal; 

* dias de maior coleta- teryas-feiras; e, 
* dias de menor coleta- quintas-feiras. 
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Durante 7 dias em outubro/88 e 6 dias em dezembro/88, conforme FIG. C.l.2.10 e 

C.l.2.12, o residuo coletado nao foi pesado, porque a balanl(a estava quebrada ou em 

manutenyao, portando, nao entrou na media mensal, o que provocou uma falsa imagem de 

diminuil(ao de quantidade coletada. Para efeito de pagamento da concessiomiria, isto nao a 

afetou, uma vez que a mesma recebia por estimativa, quando este fato ocorria. Isso prova que, 

para haver controle de todos os parfunetros envolvidos, todos os equipamentos devem estar em 

perfeito funcionamento. 

Os picos de coleta, conforme TAB. 5.7, podem ser verificados nas FIGs. C.l.2.3 e 

C.l.2.12. Quantidades coletadas acima dos 350.000 kg/dia, ocorreram em 5 oportunidades, 

durante o ano, logo depois de feriados, conforme FIGs. C.l.2.3, C.l.2.4, C.l.2.6, C.l.2.11 e 

C.l.2.12. 

A quantidade annal, para o ano de 1989, a media mensal e a diana podem ser 

consultadas na TAB. 5.8. 

Pelas FIGs.C.l.3.2, C.l.3.6 e C.l.3.9 pode-se notar a influencia dos feriados na 

programayao de coleta, provocando sobrecarga nos dois dias seguintes ao feriado. 

TABELA 5.8. Quantificaylio, comentarios e avaliaylio das FIGs. C.1.3.1 a C.1.3.14 e TAB. C.l.3.1 da 
Coleta Tradicional de R S D - 1989 .. 

Numerode Quantidade 
Media Mensa! 

Media 
ANO meses de anual Diaria Ocorrencias 

coleta coletada(kli:) 
(kg) 

(kli:) 

1989 12 68.212.288 5.684.357,33 186.882,98 * nao teve coleta aos domingos; 
(365 dias) * Meses atipicos: 

-revereiro - menor coleta - media = 

184.724,64 kg (28 dias); 
-dezembro - malO£ coleta - media = 

206.032,10 kg (31 dias); e, 
* o dia da semana de maior coleta passou a 

ser, normalmente, as segundas-reiras. 

Normalmente, as segundas ou terl(as-feiras, sao os dias com maior quantidade coletada, 

devido ao fato de que, a ultima coleta ocorreu nas sextas-feiras ou sabados, provocando o 
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acfu:nulo de dois dias, rnais o fato do final de semana provocar a gerayao de uma quantidade 

maior de residuo. 

Ja quartas ou quintas-feiras sao os dias em que ocorrem as menores quantidades 

coletadas, salvo ser houver feriados pr6ximos, pois no meio da sernana, ainda, nao se acumulou 

muito residuo para o descarte. 

Sabado e outro dia, verificando-se, tambem, pelas FIGs.C.l.3.1 a C.l.3.12, em que nao 

se coleta grandes quantidades de residuo, salvo se, tambem, ocorrerem feriados nos dias 

anteriores e nao forem "emendados" como domingo. 

No anode 1989, conforme apresentados nas FIG. C.1.3.13 e C.1.3.14, durante os varios 

meses do ano, ocorreu uma pequena variayao na quantidade coletada, que ficou na faixa entre 

4.900.000 e 6.400.000 kg/mes. 

Durante o ano de 1990, a quantidade mensal coletada variou em torno de 

6.000.000 kg/mes, apenas sendo ultrapassado no mes de dezembro, quando atingiu 

7.416.785 kg/mes, sendo a media anual, conforme apresentado na TAB. 5.9, igual a 

6.049.591,83 kg. 

Na TAB. 5.9, esta:o apresentadas as quantificayoes anuais, media mensa! e media diana, 

comentarios e avalia9oes do ano de 1990. 

TABELA 5.9 Quantifica~ao, comentarios e avalia~ao das FIGs. C.1.4.1 a C.1.4.14 e TAB. C.1.4.1 da 

Coleta Tradicional de R S D - 1990 
Numerode Quantidade 

Media Mensa! 
Media 

ANO meses de anual DUiria Ocorrencias 
coleta coletada(kg) 

(kg) 
(kg) 

1990 12 72.595.102 6.049.591,83 198.890,69 * nao teve coleta aos domingos~ 
(365 dias) * dias de maior coleta - 3 de janeiro ( quarta-

feira) e 27 de dezembro (quinta-feira); 
* meses atipicos - fevereiro - menor coleta -

media = 184.503,75 kg (28 dias) e 
dezembro - mat or coleta - media = 
239.251,13 kg (31 dias); e, 

* dias de maior coleta- seguoda-feira. 
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A coleta quando e feita em feriado, conforme se pode verificar nas FIG. C.l.4.2, C.l.4.5 

e C.l.4.6, sempre e minima, porque niio e feita em todo setor, mas parcialmente, dependendo do 

dia da semana ser de alta ou baixa "gerayao" de residuo. 

Na TAB. 5.10 estao apresentadas as quantificayoes anuais, media mensa! e media diana, 

comentarios e avaliayoes do anode 1991. 

TABELA 5.10 Quantifica\'iio, comentirios e avaliayao das FIG. C.1.5.1 a C.l.5.14 e TAB. C.l.S.l da 
Coleta Tradicional de R S D - 1991 

Numerode Quantidade 
Media Mensa! 

Media 
ANO mesesde anual Dili.ria Ocorrincias 

coleta coletadafk2) 
(kg) 

(kg) 

1991 12 85.263.313 7.105.276.08 233.598,12 • nao teve coleta aos domingos; 
(365 dias) • dias de maior coleta- I de abril (segunda-

feira, ap6s semana santa) e 27 de dezembro 
(sexta-feira), depois de reriados, 
normalmente geradores de alta quantidade 
deresiduo; 

* meses atipicos - fevereiro - menor coleta-

media= 233.318,93 kg (28 dias) e outubro 
- maior coleta - media = 248.662,45 kg 

(31 dias ); e, 
* dias de maior coleta- segundas-feiras. 

Durante os meses em que nao ocorrem feriados, ver FIG. C.l.5.7 e C.l.5.8, as 

quantidades coietadas se manrem muito proximas, variando, apenas, em funyao do dia da semana. 

Por exempio, as segundas-feiras se mantem com valores proximos, as teryas-feiras, tambem, e 

assim por diante. Por exempio: julho e agosto/92. 

No anode 1991, verificando-se a FIG. C.l.5.14, nota-se que as quantidades coietadas 

mesa mes variarani de 6.532.930 kg/mes (fevereiro) a 7.708.536 kg/mes (outubro), tendo media 

mensa!, conforme TAB. 5.10, igual 7.105.276.08 kg, com muitos altos e baixos no decorrer do 

ano. 

Na TAB. 5 .II estao apresentadas as quantificay(ies anuais, media mensa! e media diana, 

e alguns comentirrios e avaliayoes do ano de 1992. 
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Atraves das figuras (gnlficos) mensrus, pode-se determinar, com alguma seguran9a, 

quando ocorreram os feriados m6veis de anos passados, sem a necessidade de urn calendario, 

apenas verificando a varia9ao da quantidade coletada, dia-a-dia. 

TABELA 5.11 Quantifica~ao, comentl\rios e avalia~ao das FIGs. C.1.6.1 a C.l.6.14 e TAB. C.1.6.1 da 
Coleta Tmdicional de RS D - 1992 

Niimero de Quantidade 
Meclia Media 

ANO mesesde anual Acontecimentos 
coleta coletada(kg) 

Meosal(kg) Diaria (kg) 

1992 12 87.328.795 7.277.399,58 238.603,26 * nio teve coleta aos domingos; 
(366 dias) * dias de maior coleta - 3 de janeiro (sexta-

feira), 20 de abril (segunda-feira), 4 de maio 
(segunda-feira), 6 de outubro (ter~-feira) e 
28 de dezernbro (segunda-feira); 

* rnes atipico - dezembro - maior coleta -
media=264.042,03 kg (31 dias); 

* nos outros 11 meses ocorreu uma media em 
tomo de 236.249,23 kg (335 dias); 

* as complifa\'()es foram para mostrar que 
durante esse ano de 1992, a quantidade 
coletada, mes a mes, se manteve, 

praticamente, constante, durante todo o ano; 
e, 

* dias de mat or coleta, normalmente -
segundas-feiras. 

Na TAB. 5.12 estao apresentadas as quantifica9oes anuais, media mensa! e media diaria, 

e alguns comentarios e avalia9oes do ano de 1993. 

TABELA 5.12 Quantifica~ao, comentl\rios e avalia~ao das FIGs. C.1.7.1 a 1.7.14 e TAB. C.1.7.1 da 
Coleta Tradicional de RS D - 1993 

Niimero de Quantidade 
MediaMeosal 

Media 
ANO mesesde annal Diaria Ocorrencias 

coleta coletada(kg) 
(kg) 

(kg) 

1993 12 91.872.546 7.656.045,50 251.705,6 * nao teve coleta aos domingos; 
(365 dias) * dias de maior coleta - 04 de janeiro 

0 
(segunda-feira), 12 de abril (segunda-feira-
ap6s sernana santa), 27 e 28 de dezernbro 
(segunda-feira e ter~-feira); 

* mes atipico - dezembro - maior coleta -
media= 288.005,80 kg (31 dias); 

* os demais meses mantivemm urn media em 
tomo de 248.336,43 kg (334 dias); e, 

* dias de maior coleta- segundas-feiras, corn 
algumas exce¢es, nas ter~ - feiras. 
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0 dia 4 de janeiro, conforrne FIG. C.l.7 .1, uma segunda-feira, apresenta uma quanti dade 

maior de residuo coletado, porque o dia I Q de janeiro, ocorreu numa sexta-feira, por conseguinte, 

o feriado foi prolongado e a proxima coleta, normal, somente aconteceu nesse dia. 

No ano de 1993, o aumento da quantidade coletada se manteve na faixa entre 

7.046.434 kg/mes (fevereiro) a 8.002.045 kg/mes (maryo}, apenas extrapolando no mes de 

dezembro, quando atingiu 8.928.180 kg/mes 

No mes de dezembro de 1994, ocorreu uma distribuiyiio da gerayiio de residuo durante, 

praticamente, todo mes, de modo que niio houve um a sobrecarga no dia 27, como, norrnalmente, 

ocorria nos anos anteriores. 

Na TAB. 5.13 estiio apresentadas as quantificayoes anuais, media mensa! e media difnia, 

e alguns comentfnios e avaliay(ies do ano de 1994. 

0 ano de 1994, conforrne FIG. C.l.8.14, comeyou com uma grande quantidade de 

residuo coletado no mes de janeiro (8.617.738 kg/mes), caiu para 7.104.465 kg/mes, no mes de 

julho e foi subindo, gradativamente, ate atingir 9.507.794 kg/mes no mes de dezembro. 

TABELA5.13 Quantifica~ao,comentarioseavaliayiiodasFIGs. C.1.8.1 aC.1.8.14eTAB. C.1.8.1 da 
Coleta Tradicional de R.S D - 1994 

Numerode Quantidade 
Media Mensal 

Media 
ANO mesesde anual 

(kg) 
Diiria(kg) Ocorrencias 

coleta coletada(kg) 

1994 12 95.827.003 7.985.583.58 262.539,73 • n8o teve coleta aos domingos; 

(365dias) 
• dias de rnaior coleta- com coleta acima de 

500.000 k!ifdia- 4 de janeiro (ter~-feira), 
18 de janeiro (t~-feira), 2 de abril 
(sabado), 16 de maio (segunda -feira), 17 

de maio (ter~-feira) e 17 de novembro 
(quinta-feira); 

• meses atipicos - julho - menor coleta -
media = 229.176,29 kg (31 dias) e 
dezembro- maior coleta - media = 
306.03,03 kg (31 dias); 

• 0 mes de dezembro foi atipico, por que 
apesar de, em nenbum de seus dias 
apresentar a rnaior coleta do ano, durante 
todo o mes a quantidade coletada foi acima 

da media, resultando num total bern acima 
dos outros meses; e, 

• dias da semana de maior coleta -
alternaram segundas-feiras e tercas-feiras. 
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Na TAB. 5.14 estiio apresentadas as quantifica~oes anuais, media mensal e media diana, 

e alguns comentarios e avalia~oes do ano de 1995. 

TABELA 5.14 Quantificayao, comentarios e avaliaviio das FIGs. C.l.9.1 a C.l.9.14 e TAB. C.l.9.1 da 
Coleta Tradicional de R S D 1995 -

Numerode Quantidade 
MediaMeusal 

Media 
A-,.,0 mesesde anual Diaria Ocorrtncias 

coleta coletada(kg) 
(kg) 

{kg) 

1995 12 !11.481.396 9.290.1 I 6,33 305.428,48 * niio teve coleta aos domingos; 
(365 dias) * dias de maior coleta - 17 de novembro 

(ter<;a-feira) e 26 e 27 de dezembro (ter<;a e 
quarta-feira ); 

* meses atipicos - abril - menor coleta -
media = 281.522,13 kg (30 dias) e 
dezembro- maior coleta - media = 

338.857,42 kg (31 dias); 
* a quantidade coletada, de urn modo geraL 

aumentou durante, praticamente, todos os 
meses do ano; 

• dias de maior coleta na semana- segundas-
feiras altemando com as ter<;as-feiras; e, 

• houve coleta no dia 24 de dezembro 
(domingo), para os coletores receberem as 

suas bonifica\'iies. 

No anode 1995, FIG. C.l.9.3, durante o carnaval, a coleta foi normal e niio sofreu 

qualquer influencia, tendo apresentado quantidade coletada, praticamente, igual a de outras 

ter~as-feiras. 

Neste ano (1995), o dia 27 de dezembro, apresentou a maior quantidade de residue 

coletado durante o ano (695.680 kgldia), num Unico dia. 

Ocorreu uma diferen~a de, aproximadamente, 2.000.000 kglmes entre a menor 

quantidade coletada, mes de abril/95 (8.445.664 kg!mes) e a maior, coletada no mes de 

dezembro/95 (10.504.580 kglmes), (FIGs. C.l.9.2 e C.1.9.12). 

Na TAB. 5.15 estiio apresentadas as quantifica~oes anuais, media mensal e media diana, 

e alguns comentarios e avalia~oes do ano de 1996. 
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TABELA 5.15 Quantiiica~ao, comentarios e avalia~ao das FIGs. C.l.IO.l a C.l.I0.\4 e TAB. C.l.IO.l 
da Coleta Tradicional de R S D - I 996 .. 

Numerode Quantidade 
Media Mensa! 

Media 

ANO mesesde anual Diaria Ocorrancias 
coleta coletada(kg) 

(kg) 
(kg) 

1996 12 126.616.118 10.551.343,17 345.945,67 * niio teve coleta aos domingos, nos meses de 
(366 dias) janeiro, fevereiro, mar~ e abril; 

* Recom~u a ter coleta aos domingos, na 
area central da cidade, a partir de maio; 

* dias de maior coleta- 03 de janeiro (quarta 
feira), 08 de abril (segunda-feira), 21 de 
junho (sexta-feira), 30 de setembro 
(segunda-feira), 05 de outubro (ter~-feira), 

18 e 19 de novernbro (segunda e ter~-
feira), e 24 e 27 de dezembro (ter~ e 

sexta-feira); 

* meses atipicos - junho - menor coleta -
media = 310.695,67 kg (30dias) e 

dezembro rruuor coleta - media = 

400.276,13 kg (31 elias); e, 

* dias de maior coleta - segundas-feiras, de 
janeiro a novembro, potem, no mes de 
dezembro, 0 dia da semana ern que 

ocorreram as maiores quantidades 
coletadas foram as teryas-feiras. 

No ano de 1996, na ter~a-feira de carnaval (d.ia 20/02), FIG. C.1.10.2, houve coleta, 

tendo sido coletado uma quantidade inexpressiva, mas nao afetou, de maneira significativa a 

coleta da qnarta (d.ia 21) ou quinta feira (d.ia 22). Provavelmente, pelo fato de grande parte da 

popula~ao ter viajado para passar o carnaval fora da cidade, ou acordado mais tarde, ap6s ter 

passado o caminhilo de coleta. Janos feriados da Pascoa (d.ias 5 a 7/04), FIG. C.1.10.4, nao 

houve coleta, na sexta-feira, causando grande aumento na coleta da segunda-feira ( dia 8), 

significando que este feriado nao provocou, possivelmente, o deslocamento de parcela 

significativa da popula~ao local. 

A partir domes de agosto/96, FIGs. C.l.l0.8 a C.l.10.12, passou a ser, quase normal, 

que a quantidade coletada, diariamente, ultrapassasse os 500.000 kg/d.ia . 

Na TAB. 5.16 estao apresentadas as quantifica~5es anuais, med.ia mensa! e med.ia d.iaria, 

e alguns comentarios e avalia~oes do ano de 1997. 
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TABELA 5.16 Quantifica9iiO, comentarios e avalia9iio das FIGs. C.l.!U a C.UL14 e TAB. C.UU 

da Coleta Tradicional de R S D - 1997 

Niimerode Quantidade 
Media Mensa! 

Media 
ANO meses de anual Diaria Acontecimentos 

coleta coletada(ke) 
(kg) 

(kg) 

1997 12 132.796.371 I 1.066.364,25 363.825,67 * coleta aos domingos, nas areas centrais da 
(365 dias) cidade; 

* dias de maior coleta - 03 e 06 de janeiro 
(sexta e segunda-feim ), 31 de maryo 
(segunda-feira), 01 de abril (ter9l'-feim), 03 
de maio (terl'l'·feira), 16 e 17 de junho 
(segunda e ter9l'-feira), 18 de novembro 
(segunda-feira) e 27 de dezembro(sabado); 

* meses atipicos - fevereiro - menor coleta -
media = 359.410,71 kg (28 dias) e 
dezembro - maior coleta - media = 

422.861,93 kg (31 dias); e, 
• dias de maior coleta- segundas-feiras, de 

janeiro a novembro~ porem no mes de 
dezembro, 0 dia da semana em que 

ocorreram as maiores quantidades 
coletadas fomm nas teryas-feims. 

No anode 1997, teve coleta normal na terya-feira de carnaval (dia 11 de mar9o), FIG. 

C.l.ll.3, porem apresentou uma queda razmivel, em rela9ao ao coletado normalmente nesse dia 

da semana e sobrecarregando a quinta-feira (dia 13). 0 que significa que nesse ano, 

provavelmente, pequena parcela da popula9lio local se deslocou para passar o carnaval fora da 

cidade. Ja a Pascoa (FIG. C.l.ll.4), manteve o ocorrido em anos anteriores, tendo sido a coleta 

fraca na sexta-feira, normal no sabado e mais alta na segunda-feira. 

Na TAB. 5.17 estiio apresentadas as quantifica9oes anuais, media mensa! e media diaria, 

e alguns comentarios e avalia9oes do anode 1998. 

Tomando como exemplo o anode 1998, e consultando as FIGs. C.l.l2.l a C.l.l2.12, 

pode-se comentar a influencia dos feriados e feriados prolongados nos dias subsequentes: 

a) a ter9a feira de carnaval (dia 24 de mar9o) provocou aumento na coleta da quinta feira e da 

sexta-feira. 0 feriado prolongado da Pascoa (10, 11, 12 de abril) provocou aumento 

significative na coleta da segunda-feira ( dia 13); 
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TABELA 5.17 Quantificay1io, comentarios e avalia91io das FIGs. C.l.12.1 a C.l.12.14 e TAB. C.l.12.1 

da Coleta Tradicional de R S D - 1998 

Niimero de Quantidade 
Media Mensa! 

Media 
ANO meses de anual Diliria Ocorrincias 

coleta coletada(kg) 
(kg) 

(kll) 

1998 12 131.273.060 10.639.421,67 359652,22 * coleta aos domingos na area central da 
(365 dias) cidade; 

* dias de maior coleta- 03 de janeiro (sabado ), 
13 de abril (segunda-feira), 04 de maio 
(segunda-feira), 22 de junbo (segunda-feira), 
14 de outubro(quarta-feira), e 28 de 
dezembro (segunda-feim); 

* meses atipicos - junho - menor coleta -
media= 333.559,33 kg (30dias) e dezembro 
- maior coleta- media= 416.671,94 kg (31 
dias); e, 

• dias de maior coleta - segundas-feims 
alternando com as teryas-feiras. 

b) o feriado prolongado do dia 1 o de maio (sexta-feira), apesar de ter tido coleta nos dias 1 e 2, 

provocou aumento significativo na coleta da segunda-feira ( dia 4 ); 

c) o feriado municipal do dia 19 de junho (sexta-feira), tambem, apesar deter tido coleta normal 

nos dias 19, 20, provocou urn aurnento da quantidade coletada na segunda-feira ( dia 22); 

d) no dia 14 de julho (ter~a-feira), dia de coleta normalmente alta, por algum motivo, niio passive! 

de determinayao no momento, teve urna queda acentuada na quantidade coletada, o que 

provocou urn aurnento na coleta dos dias 15 (qnarta-feira) e 16 (quinta-feira), dias de coleta, 

normalmente, menores; 

e) dia 7 de setembro (segunda-feira), apesar deter tido coleta, normalmente, foi muito abaixo da 

media, e sobrecarregou a qnarta-feira (dia 9), nesse setor a coleta era feita normalmente feita 

as segundas, quartas e sextas-feiras; 

t) dia 10 de setembro (quinta-feira), tambem teve urna coleta muito abaixo do normal e 

sobrecarregou 0 sabado ( dia 12); 

g) dia 12 de outubro (segunda-feira) (feriado), teve urna coleta muito abaixo do normal e 

sobrecarregou a quarta-feira (dia 14); 

h) a ausencia de coleta no dia 2 de novembro (segunda-feira) sobrecarregou a qnarta-feira ( dia 4); 

i) dia 15 de novembro, caiu nurn domingo, este fato fez com que a segunda-feira ( dia 16) tivesse 

urna coleta normal; e, 
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j) dia 25 de dezembro (sexta-feira), foi prolongado o feriado ate o domingo, causando urn 

aurnento significative na coleta da segunda-feira ( dia 28). 

A justificativa para o aurnento da coleta depois de feriados, apesar de haver 

recolhimento do R.S .D nesses dias, tanto pode ser o honlrio de coleta, muito cedo e a populac;:ao 

acordar mais tarde devido ao feriado, quanto urn maior deslocamento para fora da cidade e, 

tambem, pelo fato da concessiomlria dos servic;:os, diminuir, proporcionalmente, a area abrangida 

de recolhimento. 

Durante o ano de 1998, FIGs. C.l.12.l a C.l.12.12, a coleta mensa! esteve entre os 

patamares de 10.000.000 kg/mes e 12.000.000 kg/mes, sendo que, apenas, no mes de dezembro, 

aconteceu uma extrapolac;:ao para 12.916.830 kg/mes. 

Na TAB. 5.18 estao apresentadas as quantifica<;:oes anuais, media mensa! e media diana, 

e alguns comentarios e avalias;oes do ano de 1999. 

TABELA 5.18 Quantifica~o, comentarios e avalia9ao das FIGs. C.1.13.1 a C.1.13.14 e TAB. C.1.13.1 
da Coleta Tradicional de R S D - 1999 .. 

Numerode Quantidade 
MediaMeusal 

Media 

ANO mesesde anual Diaria Ocorreucias 

coleta coletada(kl!) 
(kg) 

(kl!) 

1999 12 136.937.873 I 1.411.489,42 375.172,25 • coleta aos domingos na area central da 
(365 dias) cidade; 

* dias de maior coleta - 04 de janeiro 
(segunda-feira), 15 de fevereiro (segunda-
feira), 01 de lllllfi'O (segunda-feira), 12 de 
abril (segunda-feira), 24 de maio (segunda-
feira), e 27 e 28 de dezembro (segunda e 

ter9a-feira); 
* do dia 28 de outubro (quinta-feira) a 08 de 

novembro (segunda-feira), o residuo nao 
foi pesado, pelo motivo da balanya es1ar 

quebrada e em manuten~o; 
* meses atipicos - novembro - menor coleta 

- media = 301.183,67 kg (30 dias) -
motivo da media es1ar mais baixa - durante 
este mes a balanl"l esteve quebrada do dia 
OJ (segunda -feira) ao dia 08 (segunda-
feira) - e dezembro - maior coleta- media 
= 422.223,55 kg (31 dias); e, 

• dias de maior coleta - segundas-feiras 
altemando com as teryas-feiras. 
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Durante todo o mes de janeiro de 1999, conforme FIG. C.l.l3 .I, a coleta nas segundas e 

ters:as-feiras, sempre esteve muito acima dos outros dias da semana, os primeiros entre os 

patamares 500.000 e 700.000 kglmes, e os outros entre os patamares 300.000 e 400.000 kg!mes. 

Nos meses de fevereiro, mars:o, abril e maio, FIGs. C.l.l3.2 a C.l.l3.5, a coleta nas 

segundas-feiras sempre foi a de maior quantidade, sendo que, nos outros dias ia decaindo 

progressivamente (salvo algumas exces:oes), are atingir o minimo no domingo. 

Nos outros meses do ano ocorreu uma distribuis:ao mais equilibrada nas coletas da 

quarta, quinta, sexta e sabado. 

Nos dias 27 e 28 de dezembro de 1999 - FIG C.l.l3.12, foram coletados, 

respectivamente, 786.870 e 840.550 kg de R.S.D. 

Na TAB. 5.19 estao apresentadas as quantificas:oes anuais, media mensa! e media diana, 

e alguns comentarios e avalias:oes do anode 2000. 

TABELA 5.19 Quantificayao, comentarios e avaliayao das FIGs. C.l.14.1 a C.l.12.14 e TAB. C.l.14.1 
da Coleta Tradicional de R S D - 2000 .. 

Numerode Quantidade 
Media Mensa! 

Media 

ANO mesesde antral Diliria Ocorrencias 

coleta coletada(kg) 
(kg) 

(kg) 

2000 12 143.993.250 11.999.437,50 393.424,18 * coleta aos domingos na area central da 
(366 dias) cidade; 

* dias de maior coleta - 03 e 04 de janeiro 
(segunda e ter98-feira), 14 de revereiro 
(segunda-feira), 24 de abril (segunda-feira); 
* A balan98 esteve quebrada durante todo o 
mes de dezembro, por isso foi esrimado 0 

valor de 436.300 kg/dia, baseado em dados 
anteriores (dezembro/99), para ereito de 
pagamento da firma terceirizada; 

* meses atipicos - abril - menor coleta -
media= 361.378,00 kg (30 dias) e dezembro 
( estimado = dezembro/99) - maior coleta -
media= 422.223,55g (31 dias); e, 

• dias de maior coleta - tef985-feiras 
alternando com as segundas-feiras. 
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Nos elias 3 e 4 de janeiro de 2000- FIG. C.1.14.1, foram coletados, respectivamente, 

791.170 e 847.310 kg de R.S.D. 

De janeiro a novembro de 2000, conforme FIGs. C.l.l4.1 a C.l.l4.11, foi constante a 

coleta de R.S.D. ter quantidades coletadas acima dos 500.000 kg. 

A partir do dia 01 de dezembro, a balan9a do aterro sanitario foi desativada para 

manutenyao e troca, por esse motivo, a partir desta data, todas as pesagens passaram a ser por 

estimativa, baseando-se na pesagem equivalente, daquele mes, no ano anterior de 1999. 

Na TAB. 5.20, estao apresentadas as quantificay5es anuais, media mensa! e media 

diaria, e alguns comentarios e avaliayoes do anode 2001. 

TABELA 5.20 Quantificayao, comentarios e avalia~ao das FIGs. C.l.l5.1 a C.l.l5.14 e TAB. C.l.15.1 
da Coleta Tradicional de R S D - 2001 

Numerode Quantidade 

ANO mesesde anual 
coleta coletada(ke) 

2001 12 144.784.870 
(365dias) 

Media Mensal 
Media 
Diana 

(kg) 
(kg) 

12.065.405,83. 396.670,88 

105 

OcoJT~ncias 

* coleta aos domingos ate o roes de maio. De 
junho a dezembro nao houve coleta aos 
domingos; 

* durante os meses de janlfev Jmar./abr. e 
maio/2001 uma nova balan,a estava sendo 
instalada no aterro sanitario municipal, por 
isso nao houve pesagem, sendo utilizado, 
para efeito de pagamento da 
concessionliria, as pesagens totais dos 
respectivos meses do ano de 2000; 

* dias de maior coleta (entre jun e dez/200 I) 
- 27 de agosto (segunda-feira), I 0 de 
setembro (segunda-feira), 15 de outubro 
(segunda-feira), 5 de novembro (segunda
feira), 26 e 27 de dezembro (quarta e 
quinta-feira ); 

* meses atipicos - (nao considerando de 
janeiro a maio) - setembro - menor coleta
media = 370.672,67 kg (30dias) e 
dezembro - maior coleta - media = 

438.043,55 kg (31 dias); e, 
* dias de maior coleta - segundas-feiras, 

altemando com as ter,as-feiras. 



Atraves das FIGs. CJJ5J3 e C.1.15.14, pode-se notar que os valores estimados, 

tornados como base, para as pesagens dos meses de janeiro a maio, nao fugiram muito da 

realidade, uma vez que, com o retorno do funcionamento da balanya, no mes de junho, pode-se 

notar que nao aconteceram grandes mudanyas no comportamento da curva de valores coletados, 

ocorrendo apenas urn maior acrescimo no mes de dezembro, o que pelos dados dos anos 

anteriores, nao foge a normalidade. 

A coleta aos domingos, nas areas centrais da cidade, voltou a ser paralisada, por motives 

economicos e pniticos. 

Na TAB. 5.21, estao apresentadas as quantificay6es anuais, media mensal e media 

diaria, e alguns comentarios e avaliayoes do ano de 2002. 

Quando o feriado acontecia no sabado ou domingo, pouco alterava a rotina da coleta 

durante os outros dias da semana. 

Durante o mes de dezembro, conforme FIG. C.1.16.12, a coleta se manteve dentro dos 

parfunetros dos outros meses, nao acontecendo nenhum dia de coleta fora do normal, mesmo no 

dia 27. 

TABELA 5.21 Quantifica9ao, comentarios e avalia9ao das flGs. C.1.16.1 a C.1.16.14 e TAB. C.1.16.1 

da Coleta Tradicional de R S D - 2002 .. 

Nt'imerode Quanti dade 
Media Mensa! 

Media 
ANO mesesde anual Dili.ria Ocorrencias 

coleta coletada(kg) 
(kg) 

(kf!) 

2002 12 148.462.740 12.371.895 406.747,23 • niio teve coleta aos domingos; 
(365 dias) * dias de maior coleta - 03 de janeiro (quinta-

feira), I de abril (segunda-feira), 23 e 30 de 
setembro (segundas-feiras ), 18 de 
novembro (segunda feira) e 27 de 
dezembro (sexta-feira); 

• mes de fevereiro teve 12 dias com coleta 
acima de 600.000 kg; 

* meses atipicos - janeiro - maior coleta -
media = 446.475,16 kg (31 dias) e junho -
menor coleta - media = 366.639 kg (30 
dias); e, 

* dias de maior coleta - segundas-feiras, 
alternando com as tercas-feiras. 
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Na TAB. 5.22 est:ao apresentadas as quantificayoes anuais, media mensa! e media diana, 

e alguns comentarios e avaliayoes do ano de 2003. 

TABELA 5.22 Quantifica<;ao, comentfuios e avaliayiio das FIGs. C.1.17.1 a C.1.17.14 e C.l.l a C.1.3 e 

TABs C 1 17 1 C 1 1 e C 1 2 da Coleta Tradicional de R S D -2003 . , .. . . 
Numerode Quantidade 

Media Mensal 
Media 

ANO mesesde anual Diaria OcoiTencias 

coleta coletada(kg) 
(kg) 

(kg) 

2003 12 136.843.240 11.403.603,33 374.912,99 * n§.o teve coleta aos domingos; 
365 dias * dias de maior coleta- 03 de janeiro (sexta-

feira), 18 de novembro (terya-feira) e 27 de 
dezembro (sabado); 

* meses atipicos - junho - menor coleta -
media = 345.255,67 kg (30 dias) e 
dezembro - l!llllor coleta - media = 

433.671,93 kg (31 dias); e, 

* dia de maior coleta - teryas-feiras, 

a1temando com as segundas-feiras. 

Examiuando-se as curvas anuais de 2002 e 2003, FIGs.C.l.l6.14 e C.l,l7.14, nota-se 

que, em 2003 ocorreu uma pequena diminuiyao nos valores coletados, mes ames, pode-se sugerir 

tres hip6teses: 

a) conscientiza9lio espont:anea da popu!ayao com relaylio ao desperdicio; 

b) ayiio de catadores para retirada de reciclaveis; e/ou, 

c) mau desempenho da empresa coletora/6rglio fiscalizador. 

Avalia~ao e Comentarios Gerais sobre a Coleta Tradicional de R.S.D. do 

Municipio de Ribeirao Preto. 

Pela analise feita das FIGs. C.l.l.l a C.l.l7.14 (anuais) e C.l.l a C.l.3 (com todos os 

anos) e das TABs. C.l.l.l a C.l.l7.1 (anuais) e C.l.l e C.l.2 (com todos os anos), para 

confecyao das TABs 5.1 a 5.22, concluiu-se que: 

a) no periodo de agosto/1987 a dezembro/2003, os dias da semana em que, norrnalmente, 

ocorriam as maiores quantidades coletadas de R.S.D. eram ou a segunda ou a terya-feira. De 
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uma forma geral, porem, com os dados obtidos, pede-se concluir que, o dia da semana em que 

se coletava a maior quantidade de R.S.D. era na segunda-feira; 

a) os dias da semana em que, normalmente, ocorriam as maiores quantidades coletadas de residua 

eram ou a segunda ou a ten;:a-feira, sendo que em 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 

1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, esse dia foi segunda-feira e em 1987, 1988, 

1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, foi terya-feira. Durante certos meses, porem, se 

alternavam, com a predominancia ao fmal do mes, da segunda ou da terya-feira. Com os dados 

obtidos, chega-se a conclusao de que no periodo de agosto/1987 a dezembro/2003, o dia da 

semana em que se co1etou a maior quantidade de R.S.D. foi a segunda-feira; 

b) com os mesmos dados, pode-se concluir que o dia em que se coletava a menor quantidade de 

R.S.D. era a quarta-feira, altemando com a quinta-feira, com algumas exce9oes, como por 

exemplo, quando urn desses dias coincidia com datas p6s-feriados; 

c) os dias 3 ou 4 de janeiro e 27 ou 28 de dezembro, normalmente, apresentavam coleta de grande 

quantidade de R.S.D., quando niio, as maiores do ano, devido aos feriados de fim de ano; 

d) quando algurn feriado acontecia na segunda ou ter9a-feira considerados de alta "gerayao" de 

residua, a concessionaria optava por fazer a coleta total no setor correspondente aque1e dia. Se 

acontecesse nos outros dias da semana, considerados de baixa "gera9ao" a coleta era feita 

parcialmente, em alguns trechos do setor. Mesmo com esta estrategia o resultado ficava bern 

abaixo do normal e nem sempre o custoxbeneficio era satisfat6rio. 

e) feriado acontecendo no sabado ou domingo, pouco alterava na rotina da coleta durante os 

outros dias da semana; 

f) os dias depois de feriados ou feriados prolongados- Natal, Ano Novo, Carnaval, Pascoa, etc., 

apresentavam coleta muito acima da media, independentemente, de qual dia de coleta, da 

semana; 

g) a coleta aos domingos, em algumas areas centrais da cidade, que aconteceram nos periodos de: 

ago - dez/87; jan - mar/88; maio - dez/1996; 1997; 1998; 1999; 2000; jan a maio/2001, 

mostraram-se improdutivas, de carater politico e niio justificaram os custos, sendo isso 

demonstrado por sua constante suspensao, ocorrida, normalmente, ap6s a posse de urn novo 

prefeito; 
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h) no periodo de agosto/87 a dezembro/2003, os meses de fevereiro e junho, em geral, 

apresentaram as menores coletas de R.S.D. de cada ano; 

i) o sistema de pesagem existente no Aterro Municipal era mecanico, trabalhando em situa9iio 

precaria e exigindo constante manutenQiiO, sendo que, por este motivo, esteve fora de 

funcionamento nos periodos de 12 a 18/10/1988, de 28/1011999 a 08/11/1999, de 01 a 

31112/2000 e de 01 de janeiro a 31 de maio/2001; 

j) examinando-se a FIG. C.l.1, pode-se notar que a quantidade total coletada aumentou ano a 

ano, com exceyiiO de 2002 para 2003, quando ocorreu uma diminuiyiio, passando de 

148.462.710 kg/ano para 136.883.240 kg/ano; 

k) na mesma FIG. C.l.1, verifica-se que, entre os anos de 1997 e 1998, ocorreu uma 

diferenQa muito pequena nas quantidades co1etadas, de ano para ano, sendo em 1997, 

132.796.371 kg/ano e 133.474.540 kg/ano em 1998; e, 

1) examinando-se aFIG.C.l.3.Geral, verifica-se que as quantidades coletadas aumentaram de ano 

para ano, porem se mantiveram, praticamente, no mesmo patamar, dentro de um mesmo ano, 

com raras exce!i)5es, como, por exemplo, no ano de 1988, quando sofreu uma acentuada 

diminui9iio no mes de outubro, motivada pela quebra da balan9a e por niio constar no relat6rio 

a quantidade coletada, o mesmo ocorrendo com novembro 1999. No final de 2000 e come90 

de 2001 aconteceu o mesmo problema, porem foram lan9ados dados estimados, baseados nas 

coletas dos mesmos meses do ano anterior, os quais serviram, tambem, para calculo do 

pagamento aos concessionarios dos serviQOS. Essa soluyiio fez com que niio houvesse, nesta 

oportuuidade, grande diferenya no lan9amento dos dados nas Figuras (graficos). 

5.2.5.2 Coleta Seletiva 

Nas TABs. 5.23 a 5.35, foram feitas as quantificayoes, comentarios e avaliaQ5es do 

contelldo das Figuras- FIGs. C.2.1.1 a C.2.13.14 (anuais) e C.2.1 a C.2.40 (com todos os anos) e 

das Tabelas- TABs.C.2.1.1 a C.2.13.14 (anuais) e C.2.1 a C.2.15 (com todos os anos), da Coleta 

Seletiva de Residue Solido Domestico do Municipio de Ribeiriio Preto, no periodo de 

novembro/1991 a dezembro/2003, constantes do APENDICE C. 
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Na TAB. 5.23, estiio apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana, e alguns comentar:ios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

1991. 

Como o Programa Lixo Uti! se iniciou no dia 28/11, s6 aconteceu uma coleta no mes de 

novembro e quatro no mes de dezembro, nao sendo plausivel estabelecer-se como media mensa! 

a media da soma dos dois meses. 

TABELA 5.23 Quantifica<;iio, comentarios e avalia<;iio das FIGs. C.2.1.1 a C.2.1.7 e TABs. C.2.1.1 a 
C 2 I 4 da Coleta Seletiva de R S D - 1991 ... 

NU:mero 
Quantidade Media Media Quantidade 

ANO demeses 
anual Measal Diaria Anualde 

Ocorrencias 
de coleta co::;da (kg)/mes (kg)/dia rejeito 

de coleta lkl 
1991 *2; 6.712 1.342,4 541 • inicio do Programa - 28/11/1991 - quinta-

* 5 dias feira- Bairro Lagoinha; 

de coleta; * aconteceu uma coleta no mes de novembro e 
e, quatro no mes de dezembro; e, 

*I setor. * o rejeito foi de 5,5 %do total coletado. 

Na TAB. 5.24, estiio apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana, e alguns comentar:ios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R. S.D. no ano de 

1992. 

Examinando-se o Relat6rio Annal Geral de 1992 - FIG.C.2.2.20, conclui-se que a 

quantidade coletada foi aumentando a medida que foram sendo agregados novos setores, porem, 

decaiu em alguns meses por falta de urn acompanhamento para correyao de duvidas dos 

moradores. 

No Relat6rio Annal de Rejeito Descartado - FIGs.C.2.2.23 e C.2.2.24, e o Relat6rio 

Annal - Total Coletado x Rejeito Descartado - FIG.C.2.2.24 pode-se observar que, neste 

primeiro ano de coleta, nem sempre a quantidade rejeitada foi proporcioual ao total coletado, 

dependendo de uma conscientizayao da populayao e de orientayao da forma de procedimento na 

separayao dos materiais para a coleta seletiva. 
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TABELA 5.24 Quantifica~o, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.2.1 a C.2.2.25 e TABs. C.2.2.1 a 
C 2 2 14 da Coleta Seletiva de R S D - 1992 .. 

Media Quantidade 
Numerode Quantidade Media Diiria Anualde 

ANO meses de anual Mensal (kgfdia rejeito Ocorrencias 
coleta coletada(kg) (kglmes) de (kg). 

coleta) 

1992 *12; 274.736 22.894,67 897,83 46.237 * Bairros Castelo Branco Novo, Jardim 
*(366 dias); Primavera, Par que Bandeirantes -
*306 dias inicio da coleta em 28/01- as teryas-
de coleta; feiras; 

e, *Coleta eventual- inicio -19/02- todos 
*7 setores os dias da semana A coleta eventual 

niio funcionou nos meses de maryo e 
abril e recomeyou no dia 27/05.; 

* Jardim Paulistano - inicio da coleta -
30/05 - aos sabados; 

* Vila Tiberio- inicio da coleta- 15/06-
as segundas-feiras; 

* Monte Alegre e Campus da USP -
Rib.Preto- inicio da coleta- 28/08- as 
sextas~feiras; e, 

* Vila Virginia - inicio da coleta as 
quartas-feiras. 

Na TAB. 5.25 estiio apresentadas as quantifica~oes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avalia~oes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

1993. 

TABELA 5.25 Quantifica~, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.3.1 a C.2.3.26 e TABs. C.2.3.1 a 
C 2 3 14 da Coleta Seletiva de R S D - 1993 .. . . 

Numerode Quantidade Media Media 
mesesde annal Mensal Diiria Quantidade 

ANO coleta coletada (kgfmes) (kgldia Anual de Ocorrencias 

(kg) de rejeito (kg) 

coleta) 

1993 *12; 454.815 37.901,25 1496,10 44.514 • dobrada a area de coleta na Vila 
*(365 Virginia, a partir de 07/04; 
dias); * inicio da coleta seletiva no Cal9ll'i1io -

*304 elias; centro comercial da cidade em 
de coleta; 01/09/1993; e, 

e, *7 setores • dobrada a area de coleta na Vila 
Virginia e Vila Tiberio. 

Foram dobradas as areas de coleta seletiva na Vila Virginia e Vila Tiberio, porem, o fato 

foi tiio mal aproveitado que nao se nota grandes diferen~as nos relat6rios mensais (TABs.C.2.2.1 

a C.2.2.12). 
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Apesar de nao existir urn trabalho adequado de acompanhamento e correyao de falhas, 

pode-se notar que a populayao respondeu bern ao Programa Lixo Uti! e a quantidade coletada 

aurnentou como decorrer do ano, conforme FIG.C.2.3.21. 

0 metodo de Coleta Eventual, que recolhia de acordo com urna programayao previa em 

escolas e com pedidos dos municipes, dependia, para o transporte, de urn veiculo ja bastante 

desgastado e, por isso, constantemente, ficava parado para manutenyao e reparos. 

A quantidade de rejeito que era encaminhado para o Aterro Sanitario Municipal, variava 

de setor para setor, dependendo do grau de conscientiza9ao que se conseguiu dos moradores, 

atraves das explicayoes dadas, apenas, na epoca da implanta9ao do Sistema, porque nao havia urn 

programa de orientayao continuada. 

Na TAB. 5.26 estao apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

1994. 

0 setor 01 -Vila Tiberio, FIG.C.2.4.13, com coleta as segundas feiras, teve o seu melhor 

mes de coleta em janeiro/94, com 9.160 kg, e entre altos e baixos durante o resto do ano, 

terminou em dezembro/94 com recolhimento de 7.280 kg. 

0 setor 02- Castelo Branco Novo, FIG.C.2.4.14, com coleta as ter9as-feiras, coletou em 

janeiro/94, 6830 kg, em junho, caiu para 4.950 kg e terminou o ano coletando em dezembro/94 

10.390 kg. 

0 setor 05 -Monte Alegre, conforme dados da FIG.C.2.4.17, com coleta as sextas

feiras, iniciou o ano, coletando em janeiro, 3710 kg, caiu em maryo para 3.160 kg, subiu 

chegando a 5.520 kg em setembro e fechou o ano coletando 5.090 kg. 

0 setor 06- Jardim Paulistano, segundo apresentado na FIG. C.2.4.18, com coleta aos 

sabados, teve nesse ano urn desempenho na coleta seletiva, semelhante a uma parabola, 

112 



T ABELA 5.26 Quantificayao, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.4.1 a C.2.4.27 e TABs. C.2.4.1 a 

C 2.4.14 da Coleta Seletivade R S D -1994 

Quantidade 
Niimerode 

ANO mesesde 
anual 

coleta 
coletada 

(kg) 

1994 • 12; 1.012.680 

*(365 dias); 

* 303 dias 
de coleta; 

e, 
* 9 setores 

Media 
Media Diaria 
Mensal (kgldia 

(kglmes) de 
coleta) 

84.356,66 3.340,86 

Qnantidade 
Annal de 

rejeito 
(kg) 

58.599 

OcorrOO.cias 

* durante o ano de 1994, quem mais 
contribuiu para Coleta Seletiva porta-a
porta foi o setor que abrange tres 
bairros, Castelo Branco Novo, Jardim 
Primavera e Parque Bandeirantes, cujos 
moradores sao de classe media, que se 
engajaram e entenderam o objetivo do 
programa, desde a sua implantayao; 

• o setor que menos contribuiu abrange o 
Bairro Monte Alegre e o Campus da 
USP - Ribeiriio Preto. 0 primeiro, de 

classe media, mas de dificil 
contato e de aparente desinteresse, 

de seus moradores, mostrado durante a 
implantaya:o e o Campus da USP, pela 
dificuldade de acesso a todas as 
unidades e pelo futo de estar sendo 
montado, ainda, na epoca, o projeto 

USP- Recicla, que separaria o reslduo 
para a coleta seletiva; 

• a implantayao dos PEV s foi iniciada em 

janeiro e sua resposta durante o ano, so 
nao foi melhor porque a sua 
implantaya:o foi feita, apenas, com a 
colocayao dos equiparnentos em pontos 
previamente escolhidos, porem sem 
divulgayao ou trabalho com a 
populayao das redondezas; 

• 0 mes de dezembro foi 0 que mais 

gerou "Lixo Util" devido ao descarte 
de embalagens de presentes e 

renov~ do estoque do comercio; e . 
• 0 mes de outobro foi 0 segundo maior 

gerador, devido ao descarte de 
embalagem de presentes do dia das 
crianc.S (12 de outubro). 

come9ando o ano coletando 7.030 kg, caiu mesa mes, com exce9ii.o de abril, mas atingiu 4.040 

kg emjunho, quando come9ou a aumentar, atingindo, em dezembro, 10.140 kg. 

0 setor Cal9adii.o e coletado todos os dias na area comercial do centro da cidade e, 

conforme apresentado na FIG.C.2.4.19, pode-se notar que comeyou o ano, coletando em janeiro 

12.950 kg; sua quantidade coletada foi subindo, com alguns desniveis, atingindo o maximo em 
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setembro, quando foi coletado 31.480 kg, mas, possivelmente devido a ayiio de catadores e ao 

niio acompanhamento de uma equipe de divulgayiio e correyiio de erros, despencou e fechou o 

mes de dezembro, que deveria ser o melhor do ano, coletando apenas 16.460 kg. 

0 setor de coleta em PEVs, comeyou a ser implantado em janeiro de 1994 e teve o seu 

relat6rio no final do mes de fevereiro, chegando a 10.950 kg e entre altos e baixos, foi subindo, 

ate atingir, em dezembro, 31.050 kg. 

A Coleta Se1etiva terminou o ano de 1994, praticamente, otimizada em relayiio aos 

equipamentos que possuia, pessoal operacionaL capacidade do centro de triagem e area de 

abrangencia, porem deficiente em pessoal tecnico e de apoio, necessarios a uma ayiio continuada 

de expansiio para novas areas e de manutenyiio da qualidade do serviyo nos setores ja abrangidos. 

Na TAB. 5.27 estiio apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diaria e alguns comentarios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R. S.D. no ano de 

1995. 

Conforme observa-se na FIG.C.2.5.1, pode-se verificar que dia 04 de janeiro de 1995 foi 

recolhido, pela Coleta Seletiva, a quantidade de 8100 kg de residuo e pela TAB.2.5.1, fica 

esclarecido que o caminhiio da Coleta Eventual (DURSARP), recolheu nesse dia, 4.480 kg, 

quantidade muito acima do recolhido nos outros dias do mes, provavelmente, resultante de 

descarte de material e embalagens das festas de fim de ano. 

TABELA 5.27 Quantifica~o, comentarios e avalial'iio das FIGs. C.2.5.1 a C.2.5.27 e TABs. C.2.5.1 a 
C 2 5 14 da Coleta Seletiva de R S D - 1995 .. 

Numerode Quantidade Media Media Quantidade 
mesesde annal Mensa! Diaria Annal de 

ANO coleta coletada (kg/mes (kg/dia rejeito Ocorrencias 
(kg) ) de (kg) 

coleta) 

1995 *12; 1.094.268, 7 91.089 3.611,44 63.365 * a partir de marQo aconteceu uma inversi!o 

(*365dias ); em dois setores de coleta, passando o 

e, Monte Alegre a ser coletado aos sabados 

*303dias e o Jardim Paulistano e o Castelo Branco 

de coleta Velho (implan!aQO:o nesse bairro) as 
sextas-feiras. 
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Devido a maior quantidade de material recichivel coletado nos setores Vila Virginia, 

Monte Alegre e Calyadao, conforme TAB.C.2.3, o mes de maryo apresentou o melhor indice de 

aproveitamento da Coleta Seletiva do Ano. 

No mes de abril/95, na FIG.C.2.5.4, observa-se urn pico no grafico da coleta do dia 28, 

sexta-feira e atraves da TAB.C.2.5.4, esclarece-se que o Bairro Jardim Paulistano superou as 

expectativas tendo sido coletado naquele setor a quantidade de 4.300 kg, provavelmente, devido a 

nao ter sido recolhido o residue da Coleta Seletiva nos dias 14 (Sexta-feira Santa) e 21 

(Tiradentes). 

No mes de outubro aconteceu o maior indice de rejeitos do ano, conforme se pode 

verificar pela FIG.C.2.5.26. 

Na TAB. 5.28 estao apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

1996. 

TABELA 5.28 Quantifica,ao, comentiui.os e avalia,a:o das FIGs. C.2.6.1 a C.2.6.27 e TABs. C.2.6.1 a 

C 2 6 14 da Coleta Seletiva de R S D - 1996 .. 

Niimero de Quantidade Media 
Media 

Quantidade 
Di&ria 

ANO meses anual coletada Mensal 
(kgldia de 

Anualde Oco.rrindas 
de coleta (kg) (kglmes) 

coleta) 
rejeito(kg) 

1996 *12; 1.367.148 113.929 4.526,98 132.960 * no mes de maio, a coleta porta a porta 

*(366 dias); foi deficiente e supemda pela coleta 

e, nosPEVs;e, 

302 dias de * nos meses de novembro e dezembro, a 

coleta. quantidade rejeito foi muito alta, 
resultante do descarte de material que 

ficou muito tempo aguardando a 

triagem, acabou sendo contaminado e 
sendo levado para o Aterro Sanitario. 

Pela TAB.C.2.6.5, verifica-se, durante o mes de maio/96, a coleta porta-a-porta 

recolheu, praticamente, 50% da quantidade dos outros meses do ano, pelas FIG.C.2.6.13. a 

C.2.6.18, comprova-se que todos os setores abrangidos por este metodo de coleta, realmente 

tiveram desempenho fraco, porem a quantidade total do mes de maio pouco se alterou, porque 

outros setores, principalmente os PEVs, tiveram seu recolhimento dobrado, cobrindo a 

deficiencia do metodo porta-a-porta. 
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Acontecia, as vezes, que devido a insuficiencia de pessoal, quantidades incomuns de 

material coletado, ou algum outro fator, provocavam desequilibrio na triagem, resultando, entao, 

em demasiado tempo de espera para a separa~ao entre recichiveis e os rejeitos, o que provocava 

contamina~ao ou proliferas:ao de ratos ou insetos, dai sendo necessano o descarte de material 

ainda nao triado, conforme pode ser constatado na TAB.C.2.6.13 e na FIG.C.2.6.26, pelo 

aumento da quantidade descartada no mes de dezembro. 

Na TAB. 5.29 estao apresentadas as quantificas:oes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

1997. 

TABELA 5.29 Quantifica9fu>, comentarios e avalia~iio das FIGs. C.2.7.1 a C.2.7.27 e TABs. C.2.7.1 a 

C 2 7 14 da Coleta Seletiva de R S D - 1997 .. 

NUmero Quantidad Media Media Quantidade 
de eanual Mensa! Diaria Annal de 

ANO meses coletada (kg/mes) (kg/dia rejeito Ocorriocias 
de coleta (kg) de (kg) 

coleta) 

1997 *12; 1.262.534 105.211,17 4.153,07 236.906 * picos de coleta total dias 9, 23 e 30 de 
*(365 dias ); janeiro, cooforme FIG. C.2. 7.1, notam-

e, se valores acima da media mensaL 

*304 dias confirmados consultando-se a 
de coleta TAB.C.2.7.1;e, 

* outro pice de coleta no dia 13 de 
dezembro, conforme FIG.C.2.7.12. 

A explicas:ao para a quantidade excessiva de residuo recolbido pela Coleta Seletiva no 

dia 9 de janeiro de 1997, (quinta-feira), pode ser verificada atraves da TAB.C.2.7.1, aonde se 

constata que naquele dia a coleta no Setor 4 - Lagoinha, recolheu quantidade bern acima do 

normal para aquele setor. 

No dia 23 de janeiro, (quinta-feira), o setor 4 - Lagoinha, conforme apresentado na 

TAB.C.2.7.1 voltou a coletar quantidade acima do seu normal e, tambem, a Coleta Eventnal 

recolheu mais residuo do que normalmente fazia. 
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No dia 30 de janeiro, outra quinta-feira, verificando-se os dados da TAB.C.2.7 .1, a 

responsavel pelo pico na quantidade recolhida foi a coleta nos PEVs, com quantidade muito 

acima do normal. 

Nas TABs.C.2.7 .1, C.2.7 .5 e C.2.7.12 constatou-se que o rejeito, muitas vezes, nao foi 

pesado no dia em que foi gerado, este fato se deve a que, no Centro de Triagem, niio tinha 

balanya e esse rejeito era pesado quando ia para o descarte no Aterro Sanitaria. 

Na FIG.C.2.7.22, Relat6rio Anual Geral, nota-se que os meses de maior produ9iio de 

residuo para a Coleta Seletiva forarn janeiro e dezembro, pela renovayiio de estoques do comercio 

e pelo descarte de embalagens de presentes. 

Na TAB. 5.30 estiio apresentadas as quantifica9oes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensal, media diana e alguns comentarios e avalia96es da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

1998. 

TABELA 5.30 Quantifica~o, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.8.1 a C.2.8.27 e TABs. C.2.8.1 a 
C 2 8 14 da Coleta Seletiva de R S D - 1998 .. . . 

Niimerode Quantidade Media Media Quantidade 

meses annal Mensa! Diliria Anual de 
ANO 

de coletada (kg/mes (kgldia de rejeito Ocorrencias 

coleta (kg) ) coleta) (kg) 

1998 *12; 1.087.265 90.605,4 3.624,22 513.285 * durante os meses de Janeiro e Fevereiro, 
*(365 dias); 

2 
confonne FIG.C.2.8.25 e C.2.8.26, foi 

e feita limpeza gem! da area do Centro 
*300 dias de Triagem, para descarte no aterro 
de coleta sanitaria de todo material n!o 

comercializavel e rejeitos que nao tinha 
sido descartados e estavam espalhados 
pelo local. 

Um problema serio enfrentado pelo Centro de Triagem da Coleta Seletiva era a 

dificuldade na comercializa9iio do material triado, pois, por pertencer a um 6rgiio publico, 

necessitava cumprir toda burocracia existente nesses 6rgiios, tais como leiliio ou licita9iio e seus 

entraves e prazos. Por isso, alguns materiais, inicialmente, de 6tima qualidade, como os papeis, 

por niio disporem de galpiio fechado para o seu armazenamento, ficavam empilhados na area 
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externa, ou seja, ao tempo e, apesar de cobertos com Ionas, as mesmas chegavam a apodrecer e, 

conseqiientemente, o material que deveria ser por elas protegido. Certos materiais chegavam a 

ficar mais de mn ano dispostos ao tempo e, ap6s esse tempo, a Unica alternativa era o descarte no 

aterro. Essa e uma das causas porque, de tempos em tempos, se fazia necessario mna limpeza 

geral da area, para liberar espa~o para novos estoques. 

Na TAB. 5.31 estiio apresentadas as quantifica~oes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avalia~oes da Coleta Seletiva de R. S.D. no ano de 

1999. 

TABELA 5.31 Quantifica~o, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.9.1 a C.2.9.27 e TABs. C.2.9.1 a 
C.2.9.14daColeta SeletivadeRS D -1999 

Quanti dade 
Niimerode 

ANO mesesde 
anual 

coletada 
coleta 

(kg) 

1999 *12; 833.158 

*(365 dias ); 

e, 

*300 dias 
de coleta 

Media 
Media Diaria 
Meusal (kg/dia 
(kglmes) de 

coleta) 

64.429,83 2.777,19 

Quantidade 
Anualde 

rejeito Ocorrencias 

(kg) 

320.311 * houve urn decrescimo em tomo de 25%, 
entre 1998 e 1999, da quantidade de 

material recolhido pela Coleta Seletiva, e 

pode-se constatar pela comparayao entre 

as TAB.C.2.8.13 e C.2.9.13, todas 
fonnas de coleta foram afetadas. Isto foi 

causado pela fil!ta de urn trabalho 

constante, junto a popuia98o, de 

conscientizayiio da irnportancia da Coleta 
Seletiva e reflete o grau de interesse do 

poder publico local na resolu~o do 

problema do RS.D.; e, 

* o problema anual do rejeito continua e 

pode ser constatado na mesma planilha, 
onde se verifica que, nos meses de 

janeiro, maryo e maio, a quantidade de 
material descartado no aterro sanitario 

foi muito gmnde e, dumnte o ano, quase 

39 % do coletado foi enviado para aquele 

local 

Na TAB. 5.32 estiio apresentadas as quantifica~oes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avalia~oes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

2000. 
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TABELA 5.32 Quantificayao, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.10.1 a C.2.10.27 e TABs. C.2.10.1 a 

C 2 I 0 14 da Coleta Seletiva de R S D - 2000 

Quantidade 

Numerode anual 
ANO mesesde coletada 

coleta (kg) 

2000 *12; 784.363 

*(366 dias); 
e, 

*302 dias 
de coleta 

Media 
Media maria 
Meusal (kg/dia 

(kglmes) de 
coleta) 

65.363 2.597,23 

Quantidade 
Anual de 

rejeito Ocorr&lcias 
(kg) 

154.732 • continuava caindo a quantidade coletada e 
nao se notava qualquer interesse de se 
melhorar a situay8o, mesmo porque as 
tu1idades administrativas da Prefeitura 
estavam mudaado. A limpeza publica, qae 
era administrada por uma autarquia 

especifica (DURSARP - Departamento de 
Urbanizayao e Saneamento de Ribeiriio 
Preto), passou para a Secretaria de Jnfra
Estrutura, que aglutinou diversos 6rgiios, 
transformando--se numa super secretaria 
com inU.meras responsabilidades e pouco 
pessoal para administni-las; 

• no fmal de 1999, o setor de Limpeza 
PUblica, qae envolvia a Coleta Tradicional 
de Residuos e a Coleta Seletiva, passou a 

ser responsabilidade do DAERP -
Departamento de Agua e Esgoto de 

Ribeiriio Preto, uma des furicas autarquias 
que perm.aneceram ap6s a "reforma" 

administrativa, porem, niio tinha estrutnra 

alguma para absorver tal encargo; 
• durante o ano 2000, foram remanejados 

diversos funcionarios, que tinluun 
experi&.cia na ilrea, para tentar retomar o 
ritmo e o interesse dos anos "aureos", 
pore~ para veneer a mercia estabelecida 
foram necessaries varios meses; e, 

* a estrutura do centro de triagem foi 
ampliada, foi coberto o viio central, que 
ficava entre os dois galpOes existentes, para 
possibilitar a mcnl:agjlm de um sistema de 
esteiras para facilitar e agilizar a sepltta9iio 
do material coletado. 

No ano de 2000, a estrutura do centro de triagem foi melhorada, foi colocado urn 

segundo caminhao para coleta seletiva, principalmente, em locais comerciais e estava sendo feito 

urn trabalho, a medio prazo, para conscientiza9a0 de outras parcelas da popula9ao, geradoras de 

residuo recicl:ivel, tais como clubes, restaurantes, empresas e grandes depositos, porem, foi urn 

anode elei9oes e a partir de 1° de janeiro de 2001, tudo mudou. 
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Na TAB. 5.33 estiio apresentadas as quantificagoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensal, media diana e alguns comentarios e avaliagoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

2001. 

TABELA 5.33 Quantifica,ao, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.11.1 a C.2.11.27 e TABs. C.2.11.1 a 
C 2 11 14 da Coleta Seletiva de R.S.D -2001 

Niimero Quantidade 
de meses anual 

ANO de coleta coletada 
(kg) 

2001 *12; 931.831 
*(365dias); 

e, 
*302 elias 
de coleta 

Media Media 
Mensa! Di:iria 
(kglmes) (kgldia 

de 
coleta) 

77.652,58 3.085,53 

Quantidade 
Anualde 

rejeito 
(kg) 

Ocorrencias 

!07.390 * examinando-se a quantidade coletada no 
ano, TAB.C.2.!!.!3 verifica-se que 
ocorreu urn acrescimo, em tomo de 
20% sobre o do ano anterior (2000), 
TAB.C.2.!0.!3, resuitante da 
amplia¢o para o Jardim Recreio, Av. 
Caramuru, Manuel Pena, Jardim 
Itamaraty, Area Central da Cidade e 
Fabrica de Rayiies Purina-Nestle; 

• atraves das FIG.C.2.11.22 ou C.2.!1.23, 
constata-se que ocorreu uma 
diminuiyiio na coleta seletiva ate o mes 
de abril. Aconteceu uma pequena 
reayiio em maio. Vo!tou a cair em 
junbo, mas retomou o ritmo de 
crescimento em jullio, com as 

amplia¢es citadas, novos programas 
de divulga¢o e formas de contato com 
a populayiio. Esta oscila¢o se deve ao 
fator de adapta¢o ao metodo de 
trabalho do pessoal que estava 
assumindo o comando do setor; e, 

* o rejeito, que ate maio, foi estimado, 
sem pesagem, devido it balanya do 
aterro sanitario estar em manutenyiio, 
voltou a ser pesado a partir de junbo e, 
ate dezembro, apresentou-se acima da 
media normal de anos anteriores, 
FIG.C.2.11.26. 

No ano de 2001, apesar das formas de abordagem da populagao, nao ser a mrus 

adequada, pois forain trocados os folhetos de divulgagao, nao havia material para cainpanhas de 

conscientizagao, havia urn processo para mudanya da frrma concessionaria dos serviyos de coleta 

e os catadores que invadirain o aterro sanitario forain "implantados" no Centro de Triagem para 

fazerem a separagao dos diversos materiais. Nem tudo foi de todo ruim, pois no final do ano, 
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constatou-se urn aurnento no total coletado, comparando com 2000, TABs.C.2.10.13 e C.2.ll.l3, 

e na area abrangida pelo Programa Lixo Util. 

Na TAB. 5.34 estiio apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

2002. 

TABELA 5.34 Quantificayao, comentarios e avaliayao das FIGs. C.2.12.1 a C.2.12.27 e TABs. C.2.12.1 a 

C 2 12 14 da Coleta Seletiva de R S D - 2002 .. 

NUmero 
Quanti dade 

Media 
Media Quantidade 

anual maria Anual de 
ANO demeses 

coletada 
Men sal 

(kgldia de rejeito Ocorrencias 
de coleta 

(kg) 
(kglmes) 

coleta) (kg 

2002 *12; 1.269.058 105.671,5 4.185.01 141.970 * ocorreu um aumento de 36% no total anual 
*(365 dias); coletado com relay8o a 2001~ mesmo tendo 

e, sido cancelada a Cole1a Eventual, 
*303 dias de FIG.C.2.12.21, que representava de 5 a 10"/o 

coleta do tota~ em anos anteriores; e, 

• quanta ao rejeito descartado, nas 
F!Gs.C.2.12.25 ou C.2.12.26, e mostrado que 
:nao representava a realidade, uma vez que no 
mes de janeiro, foi resultado de limpeza gen!l 
do patio e nos demais moses, nao foi 
resultado de neSlU<ens mas sim estimado. 

No ano de 2002, o Programa Lixo Uti! de Coleta Seletiva teve, aparentemente, urn 

avan((o representative, pois foi expandido para vanos outros bairros, alem dos ja implantados, e o 

material coletado, tambem, aurnentou significativamente. A concessionaria, que assumiu os 

servi((OS de coleta e transporte, possuia urn porte muito maior que a anterior e, realmente, poderia 

alterar, totalmente, a face do projeto. Foram comprados dois caminhoes "compactadores", mas 

que, segundo informayoes, nii.o compactava "muito", ou seja, nao se corria o risco de estragar o 

material recolhido. Mas, ocorreram algumas diferen((as entre o proposto pela concessionana e o 

aceito pelo 6rgao gerenciador da Prefeitura e, para o ano de 2003, nii.o se esperava grandes 

mudan((as no Programa. 

Na TAB. 5.35 estiio apresentadas as quantificayoes anuais coletadas e de rejeito, media 

mensa!, media diana e alguns comentarios e avaliayoes da Coleta Seletiva de R.S.D. no ano de 

2003. 
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0 aumento de 2,3% da quantidade total coletada em 2003, comparando-se com 2002, 

conforme apresentado nas FIGs.C.2.12.13 e C.2.13.13, em vista das ampliayoes, pode parecer 

pequeno, entretanto, tendo em vista ter sido o terceiro ano, consecutive, de incremento dessa 

quantidade anual coletada, depois do recuo de 1998 para 2000, pode-se considerar como born o 

desempenho do ano. 

TABELA 5.35 Quantificayao, comentarios e avalia~ao das FIGs. C.2.13.1 a C.2.13.27 e TABs. C.2.13.1 a 

C 2 13 14 da Coleta Seletiva de R S D - 2003 

Niimero Quantidade Media 
Media 

Quantidade 
DUiria 

ANO demesesde anual coletada Mensa! 
(kg/dia de 

Anualde Ocorrencias 
coleta (kg) (kglmes) 

coleta) 
rejeito(kg 

2003 *12; 1.298.540 108.211,67 4.271,51 254.320 * houve um aumento de 2,3% do total 
*(365 dias); coletado em 2003 para o coletado em 

e, 2002; 

*304 elias * o rejeito~ esteve fora de controle durante 

de coleta 
boa parte do ano; 

* outra infoflllll\'8o muito importante: desde 
agosto de 2003, 0 centro de triagem e 
comandedo por uma cooperativa formada 
pelos proprios catadores (em nUm.ero 
aproximado de 100 pessoas), que ja 

trabalbavam no local desde janeiro de 
2001. 0 gerenciamento e orienuovOes 
tecnicas continuam a ser do DAERP; e, 

* a coleta eventual voltou a ser feita a partir 
de jalbo de 2003 e o mesmo caminhi!o 
passou a fazer a coleta na area ampliada 
do Bairro Campos Eliseos. 

0 rejeito, realmente, esteve fora de controle durante boa parte do ano, conforme se ve 

nas FIGs.C.2.13.25 ou C.2.13.26 e C.2.13.27, pois nos meses de janeiro a abril, foi considerado 

como ZERO. No mes de maio, o rejeito descartado foi de 1360 kg (para 99.770 kg de material 

coletado ), no mes de junho, o rejeito descartado foi de 8.170 kg, em julho, foi de 11.200 kg, no 

mes de agosto, 8.750 kg, em setembro, estimaram em 4.000 kg, (para 100.550 kg recolhidos na 

Coleta Seletiva), no mes de outubro, estimaram, novamente, em 4.630 kg, (para 114.500 kg 

coletados) e em novembro, cairam ua realidade e descobriram 193.670 kg de rejeito (para 

116.710 kg coletados) e para encerrar o ano, em dezembro, teve 22.540 kg de rejeito (para 

137.940 kg coletados). Estes dados foram fomecidos pelo DAERP, que eo 6rgiio que gerencia o 

Centro de Triagem do Programa Lixo Uti! de Coleta Seletiva do Municipio de Rl.oeirao Preto. 

122 



Avalia~ao e Comentarios Gerais sobre a Coleta Seletiva de R.S.D. do 

Municipio de Ribeirao Preto 

Apos a verificayao geral das FIGs. C.2.1.1 a C.2.13.14 e C.2.1. a C.2.40. e Tabelas

TABs.C.2.1.1 a C.2.13.14 e C.2.1 a C.2.15, referentes a Coleta Seletiva de Residuo Solido 

Domestico, foram feitas as seguintes avaliayoes: 

a) nas FIGs. C.2.1 a C.2.10, foram feitas as observayOes da maior quantidade de residuo coletado, 

em cada setor, modelo de coleta e do mes/ano em que isso ocorreu, no periodo de 

novembro/1991 a dezembro/2003, que estao apresentadas na TAB.5.36; 

Tabela 5.36 Maior quantidade coletada, por setor, e modelo de coleta, no periodo de 1991 a 
2003 da Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico 

SET OR I MODELO 
MELHORCOLETA QUANTIDADE 

' 
Mes/ano CO LET ADA (kg) 

Segundas-feiras I Porta-a-porta F evereiro/2002 14.633 

' 
Ter~as-feiras i Porta-a-porta Janeiro/1996 17.390 

! 
Quartas-feiras I Porta-a-porta Agosto/1996 15.030 

Quintas-feiras I Porta-a-porta Janeiro/1997 16.900 
i 

Sextas-feiras Porta-a-porta Janeiro/!998 12.490 

Sabados 
I 

Porta-a-porta Junho/!996 12.510 

Calyadao Porta-a-porta Setembro/1994 31.480 

TOTAL- Porta-a-porta Porta-a-porta Dezembro/1996 83.100 

PEVs I 
PEVs Setembro/2002 58.350 

Coleta Eventual Coleta Eventual Mar~!l9967 31.100 

b) conforme apresentado na FIG.C.2.12- Relatorio Geral- Total Anual Coletado, conclui-se que 

o melhor ano da coleta seletiva - "Programa Lixo Uti!"- foi 1996 e foi coletado 1.367.148 kg; 

c) atraves da veri:ficayao da FIG.C.2.12 - Relatorio Geral - Total Anual Coletado, apos a 

implantayao da maioria dos setores, (apos 1994), o pior anode coleta foi 2000 e foi coletado 

784.363 kg; 

d) com a avaliayao das FIGs.C.2.13 a C.2.24, pode-se, na TAB. 5.37, veri:ficar o desempenho de 

cada mes do ano, durante o periodo de 1991 a 2003; 
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Tabela 5.37 Maier coleta ocorrida em cada mes do ano 
Periodo de 1991 a 2003 

MES ANO DO OCORRIDO 
QUANTIDADE 

COLETADA NO MES 
(lqz) 

Janeiro 1997 147.050 

Fevereiro 1996 118.248 

Maryo 19% 128.000 

Abril 19% 121.224 

Maio 1996 112.910 

Junho 1996 110.020 

Julho 1996 111.651 

Agosto 19% 114.670 

Setembro 2002 122940 

Outubro 2002 121.220 

Novembro 2003 116.710 

Dezembro 2003 137.940 

e) na FIG.C.2.26- Progressao Mensa! em Cada Anode Coleta pode-se constatar que em termos 

gerais, realmente, o anode 1996 foi ode melhor desempenho em todo o periodo de 1991 a 

2003, pois, durante sete meses, foi o que apresentou a maier quantidade coletada e no restante 

doperiodo, alternaram 1997,2002 e 2003; 

f) na FIG.C.2.41 - Relatorio Geral- Rejeito Descartado, pode-se contatar que no anode 1998: 

- foi descartada a maier quantidade de rejeito, no periodo de 1991 a 2003; 

- foram descartados 513.285 kg e coletados 1.087.265 kg; 

- essa quantidade de rejeito descartada nao significa que a mesma tenha sido gerada, 

totalmente, naquele ano, pois a maier parcela foi encaminhada para o Aterro Sanitirio, no 

mes de fevereiro; 

- no inicio de qnase todos os anos era feita uma limpeza geral na area do Centro de Triagem e 

todo material inservivel, ou que se deteriorou pelo Iongo periodo de espera para 

comercializa~ao, era !evade para o aterro sanitirio, pesado e jogado nas celulas para serem 

enterrados. 

g) nas FIGs.C.2.1.3, C.2.2.20, C.2.3.21, C.2.4.22, C.2.5.22, C.2.6.22, C.2.7.22, C.2.8.22, 

C.2.9.22, C.2.10.22, C.2.11.22, C.2.12, verificou-se, ano a ano, em qual mes de cada ano, foi 
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coletada a maior quantidade de residuo para o Programa Lixo Uti! de Coleta Seletiva. Os 

valores verificados estlio apresentadas na TAB.5.38, podendo concluir-se que: 

Tabela 5.38 

Ano 

1991 I 
I 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 I 

2000 

2001 

2002 

2003 

Mes de maior coleta em cada ano 
Quantidade coletada 

Mes I Quantidade 
coletada (kl!) 

dezembro 5.452 

dezembro 35.024 

dezembro 61.090 

outubro !10.270 

maryo 106.830 

maT\'0 128.000 

janeiro 147.050 

janeiro !18.034 

Janeiro 85.140 

fevereiro 87.792 

novembro 95.200 

setembro 122.940 

dezembro 137.940 

- o mes em que se conseguiu coletar a maior quantidade foi o mes de Dezembro, em: 1991, 

1992, 1993 e 2003, a seguir, foi o mes de janeiro em: 1997, 1998, e 1999; 

- que janeiro, fevereiro, mar~o, setembro, outubro, novembro e dezembro foram sao os meses 

que, normalmente, mais geraram residuo para o Programa Lixo Uti! de Coleta Seletiva; e, 

- urn proviivel motivo para o mes de dezembro estar em primeiro Iugar e por ser urn mes 

festivo, em que as pessoas costumam presentear, gerando muita embalagem, limpar suas as 

casas, se livrando de coisas que nao usam mais e, por ser o inicio das ferias escolares, mais 

pessoas ficam em casa, conseqiientemente, comprando mais, consumindo mais e gerando 

mais residuo. 
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5.3 A valia~io da Situa~io 

Analisando-se a historia do residuo solido domestico em Ribeirao Preto, nota-se que 

sempre existiu mna preocupas;ao em apresentar algmn tipo de solus;ao para o problema, embora, 

nem sempre a melhor. No fim do seculo IXX e inicio do seculo XX, o que se produzia de residuo 

era, praticamente, todo utilizado no proprio local, como adubo em hortas, e o pouco que sobrava 

era recolhido pela Prefeitura e vendido para chacaras e sitios com a mesma finalidade ou, ainda, 

disposto em terrenos baldios, situados na periferia da cidade. Esta situa9ao conseguiu perdurar ate 

o inicio dos anos 70 ( seculo XX) porque, apesar da quantidade de residuo ir amnentando, 

progressivamente, com o amnento da populayao e a sua malor parte sendo disposta em areas a 

ceu aberto, sem qualquer tipo de cuidado, por ser quase que totalmente putrescivel e sempre 

disposto em pequenas camadas, nao chegou a afetar de maneira negativa estas areas, quanto a 
estabilidade de construyoes. Os locals que serviram para deposiyao do R.S.D., ate final dos anos 

60, conforme apresentado na FIG.5.1, hoje estao, praticamente, todos urbanizados e sem qualquer 

tipo de problema aparente, quer de contaminayao ou de estabilidade das construyoes existentes. 

Com o fim da utilizayao de latas para acondicionamento do residuo, uas residencias e a 

utilizayao de sacos e sacolas p!asticas para essa finalidade, que eram levadas para a area de 

disposiyao; o amnento de embalagens plasticas, que passaram a substituir os sacos de papel, as 

latas e o vidro; e, o amnento de industrias no municipio com o residuo industrial sendo disposto 

junto como o residuo domestico, come9aram os problemas de degradabilidade do residuo 

disposto nestas areas, utilizadas a partir de 1970. Esta nova gama de residuo eo grande amnento 

da quanti dade disposta nestes "lixoes" passaram a gerar contaminayao do local e de areas 

pr6ximas, alem do fato de nao se incorporar mais ao solo, pela grande quantidade de materials, 

praticamente insoluveis, tais como plasticos e pneus, dai tomando a area instavel e inutilizada 

para a maloria dos usos normals da populayao. 

Ribeirao Preto possui mn agravante a mais, pois as areas utilizadas entre 1970 e 1989, -

Lixao ex-FEPASA e Lixao de Serrana, para disposiyao de residuos: domestico, industrial e 

servi9os de sailde, situavam-se sobre a area de recarga do Aqiiifero Guarani e nao foi tornado 

nenhum cui dado para a preservayao deste importantissimo reservat6rio de aguas subterrilneas. 
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0 aterro sanitario utilizado, a partir de 1989 - Aterro Sanitario Municipal - Fazenda 

Santa Lydia - seguia quase todas as recomenda96es da CETESB, pon)m nao gerava o volume de 

chormne previsto para a quantidade de residuo depositada, apenas nas estayoes chuvosas esse 

volume aumentava e chegava a extravasar pelas laterais e saias do aterro. Durante muitos anos, 

nao foi tomada nenhmna providencia para verificayao do motivo, embora o mesmo fosse bastante 

logico, ou seja, estava penetrando no solo e extravasando para os terrenos vizinhos e corpos 

d'agua proximos, pon)m, nao de forma visivel. Posteriormente, com urn acompanhamento mais 

detalhado, na verificayao de material coletado em poyos de monitoramento a montante e a jusante 

do local de deposito, inclusive com a abertura de novos poyos de mouitoramento, pedidos pela 

CETESB, detectou-se a gravidade da situa9ao e foi solicitado a execu9ao de novas linhas de 

drenos , a jusante da saia do aterro, e tanque para coleta desse chorume. A partir dai, esse liquido 

passou a ser recirculado no corpo do aterro, para acelerar a decomposi9ao do material depositado. 

Com inicio da operas:ao da segunda fase desse aterro, quando foram construidos os drenos de 

fundo da nova area, foi tornado maior cuidado para preservas:ao da sua integridade e, dessa 

forma, realmente, o volume de chormne gerado passou a ser encaminhado para o tanque de 

recolhimento, sendo, praticamente, o previsto em projeto. Uma parte passou a ser recirculado no 

corpo da nova area de aterro e o excedente passou a ser encaminhado para a recem construida 

estas:ao de tratamento de esgoto domestico. 

0 Programa Lixo Uti! de Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico foi implantado 

em novembro de 1991, com metas e previsao de rapidas ampliayoes, de modo a abranger, em 

poucos anos toda a area da cidade. As metas foram cumpridas em 1992 e 1993, porem, 

aconteceram eleis:oes no Ultimo ano deste periodo e mudaram-se os interesses, provocando uma 

estagnayao e urn retrocesso no projeto, parando, simplesmente, com toda e qualquer forma de 

amplias:ao e controle do programa. 

Pelos dados apresentados nas TABs.5.26 a 5.28, pode-se notar que aconteceu urn 

aumento na quantidade coletada nos anos de 1994, 1995 e 1996, mas isso ocorreu por inercia, 

pois continuou-se com os equipamentos, instalayoes e pessoal operacional igual ao de 1993, nao 

tendo qualquer modificas:ao no sistema e nem qualquer tipo de trabalho com a populayao. 
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As Unicas modifica~oes aconteceram foram: a implanta9ao da Coleta Pontual com a 

coloca~ao de conteineres espalhados em alguns pontos, aonde nao havia a Coleta Porta-a-Porta, e 

motivada pela suposi~ao de que atenderia urna area muito maior do que a abrangida pela coleta 

porta-a-porta, a urn custo muito inferior; e, o inicio da coleta no Cal~adao, no pequeno centro 

comercial da cidade,e sofrendo a concorrencia de grande nilmero de catadores, que ja existiam no 

locale que sobreviviam as custas do que arrecadavam com a venda do material coletado. 

As duas forrnas de coleta adotadas na Cidade de Ribeirao Preto, a "porta-a-porta" e a 

"pontual", provocam resultados diferentes, urna vez que na primeira forma, o trabalho e a 

participa91io da popula91io e muito menor, pois, simplesmente separam o residuo do limido, 

colocam-no em uma embalagem (norrnalmente saquinhos de superrnercado) e depositam na 

frente de suas casas nos dias pre-deterrninados da passagem do caminhao coletor. Ja a coleta 

pontual exige urn trabalho extra que e a separa9ao por tipo de material, papel, plastico, metal e 

vidro, colocados em uma embalagem mais resistente, pois necessitara ser transportada, a pe ou 

atraves de algum veiculo, ate o local aonde devera ser depositada nos conteineres apropriados. 

Por isso, os resultados, tambem, sao muito diferentes: na primeira, a resposta alem de 

ser muito boa, a qualidade do material coletado e muito melhor, enquanto na segunda, a 

quantidade e a qualidade do material deixam muito a desejar, chegando, as vezes a nao 

compensar (o custo x beneficio e baixo). Este problema pode ser minorado se for feita uma boa 

campanha de divulga~ao, esclarecendo a popula9ao sobre os motivos do programa e os beneficios 

que podem ser conseguidos, caso o maior nlimero de pessoas possivel se conscientizem e 

participem corretamente. 

A falta de investimentos, norrnalmente, acarreta urn decrescimo na qualidade do servi9o 

oferecido, por isso, a partir de 1997, a Coleta Seletiva passou a coletar cada vez menos e a ter 

custos cada vez maiores, provocando crescente desinteresse do poder publico e, conforrne pode

se notar pelos dados nas TABs.5.29 a 5.32, as quantidades coletadas foram diminuindo, porem os 

custos aurnentavam e a qualidade do servi~o oferecido era cada vez pior. Porem, como o interesse 

depende das pessoas que esta:o no comando e do seu conhecimento na area em que trabalha, no 

final de 1999, aconteceu uma grande reestrutura91io administrativa na Prefeitura de R.J.beirao 

128 



Preto e o servit;o de Limpeza PUblica, passou do DURSARP (que foi extinto) para o DAERP, que 

teve o seu Superintendente trocado, sendo colocado no seu Iugar, uma pessoa que conhecia 

profundamente o servit;o, tendo, inclusive iniciado, em 1991, o "Programa Lixo Uti!" e que tinha 

interesse de que tudo funcionasse como o previsto inicialmente. A partir dai, com incentive e 

apoio, foi retomado o projeto original e comet;ou uma reestruturat;iio, das instalayoes do Centro 

de Triagem, do pessoal operacional e administrative, e foram estudadas novas formas de ayao 

com a concessionaria que fazia a coleta e feitas parcerias para a renovayiio do material de apoio. 

Como era o Ultimo ano daquele governo, o tempo foi curto para a realizayiio de todos os 

projetos em estudo, mas a semente estava lan9ada e a nova administrayiio, apesar de nao cumprir 

o plano de governo, montado para as eleiyoes, pode-se notar (TABs.5.33 a 5.35), seguin, ao 

menos em parte, as diretrizes 1anyadas e o programa teve um novo alento. 

Apesar de, aparentemente, tudo estar correndo muito bern, logo no inicio do atual 

governo, iniciado em 2001, aconteceu um fato que marcou e que podeni ter profundas 

conseqiiencias na gestiio e gerenciamento do residuo solido domestico em Ribeirao Preto. Na 

epoca, o aterro sauitario estava, ha quase um ano, invadido por catadores de uma favela proxima 

e o fa to causava grande repercussiio na "midia" (TV, Radio e Jornais ), tendo inclusive constantes 

intervenyees e pedidos urgentes de solw;ao pela Promotoria PUblica e CETESB. Numa tentativa 

de resolver o problema, foi proposta e aceita, por qnase todos, a troca do trabalho no aterro pelo 

Centro de Triagem da Coleta Seletiva de R.S.D., sendo que a maioria dos catadores, seriam 

contratados, temporariamente, e receberiam uma serie de beneficios pelo acordo e que apos, um 

tempo curto, seria montada uma cooperativa para regularizayiio da sitna9iio. A maior parte de 

mao de obra que operava o sistema foi deslocada para outros locais da Prefeitura, pois eram 

funcionarios estaveis, ficando apenas algumas pessoas da area admiuistrativa. As diretrizes 

originais niio foram mais seguidas e partiu-se para um novo rumo. 

Observa-se a partir desta decisao, que o importante para a atnal administra9iio e a 

continuidade de uma gestiio e gerenciamento de R.S.D., priorizando a coleta tradicional e em 

detrimento da coleta seletiva, pois, os programas de ampliayiio da Coleta Seletiva para os 

diversos bairros da cidade estiio muito lentos, o Centro de Triagem niio recebe, ha varios anos, 

129 



qualquer obra que possibilite urn aumento de sua capacidade de separayiio e triagem e a meta de 

implantayiio da cooperativa, tambem, niio foi totalmente cumprida. 

Foi implantada uma cooperativa de catadores, a CoperUtil, porem, continuou com 

gerenciamento e administrayao do DAERP, pois os catadores nao foram treinados para 

assumirem as posiyoes de comando, por comodismo ou falta de interesse e, dificilmente, poderiio 

ser de hi retirados ou substituidos. 

As instalayoes do Centro de Triagem estiio, quase que, totalmente, deterioradas por falta 

de manutenyiio e novos investimentos. A concessionaria do serviyo de coleta prop5s mudanyas 

gerais, na forma de coleta e de contato com a populayiio, mas a sua proposta foi preterida e, 

simplesmente, cumpre o seu contrato. 

Neste ano de 2004, havera novas eleiyoes e novos pianos de govemo deverao ser feitos: 

espera-se que a proxima administrayiio tenha uma melhor visiio do futuro e das providencias que 

devera tomar para que se consiga obter melhores condiyoes de vida, atraves da implantayiio 

efetiva de urn Plano de Gerenciamento Integrado de Residuo Solido. 

5.4 IDENTIFICA<;::AO DOS ACERTOS E PROBLEMAS 

Na tabela TAB.5.39 estiio listados os acertos e problemas levantados atraves da amilise 

do Historico do Residuo Solido Domestico e do Historico da Coleta Seletiva de Residuo Solido 

Domestico 

Tabela 5.39 Acertos e problemas 

ACERTOS 
1 - Jmplantayao do Aterro sanimrio em 1989. 

2 -Jmplantacao da coleta seletiva em 1997. 

3- Desativayao da coleta de residuo aos domingos. 

PROBLEMAS 
1 - Permissao da desativayao e desmontagem da 

Central de Sepamyao de Reciclaveis e da Usina 
Compostagem, construida em I %7 e encenada 
em 1971. 

2 - Lixiio sobre area de recarga do Aquifero Guarani. 
3 - Lentidao na recuperayao da area contaminada 

sobre do Aqiiifero Guarani. Continua ....... . 
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Tabela 5.39 Acertos e problemas 

ACERTOS 

4 - Coleta tradicional em quase I 00% cia cidade. 

5 - Amplia9iies do centro de triagem em 1997 e 

2000. 

6-Equipe de divulga9iio e apoio cia Coleta Seletiva 
com carro de som para trabalho com a popula\'iio 
e acompanharnento da coleta- em 1991 e 1992. 

continuayS:o 

PROBLEMAS 

4 - Autorizayao para construyao de casas populares 
sobre de area contaminacia r lixli.o. 

5 - Lentidiio na resolu\'iio dos problemas causados 
pela autorizayao cia constru\'iio cias casas sobre 
lixli.o. 

6 - Coleta parcial (coleta tradicional) nos feriados, 
sobrecarregando outros dias e servindo mal it 
populayao. 

7 - Sistema de pesagem do aterro falhando, 
constaotemente, deixando descoberto, tambem, a 
coleta seletiva e dando margem a erros. 

8 - Aterro sanititrio nao atende a todas its exigencias 
arnbientais e provoca contaminayao do solo, ar e 
agua. 

9 - Coleta de RS.D., pela coleta tradicional, aos 
domingos, aurnentando, desnecessariamente, OS 
custos do setor. 

10 - Jncinerador de residues de servi\'()S de saude 
funcionou durante ntais de dez anos em condi9iies 
precarias. 

II - Falta de trabalho com as equipes de coletores de 
residuo (coleta tradicional e seletiva), em conjunto 
com equipes de apoio, para esclarecer a populayao 
de como diminuir a quanticiade de residue que vai 
para o aterro e aumentar a separayao do residuo 
reciclavel. 

12- Prioriza9iio cia Coleta Tradicional em detrimento 

cia Coleta Seletiva. 

13 - Desinteresse na implaota\'iio cia coleta seletiva 
em tocia a cidade. 

14- Falta de ayao conjunta entre a coleta tradicional 
e a seletiva para que uma diminua e a outra cresya. 

15 lnexistencia de urn programa, continuado, de 

esclarecimentos para a populayao sobre a coleta 
seletiva. 

16 - Niio implantar coleta seletiva, nem dentro da 
propria prefeitura 

I 7- Falta de investimentos na coleta seletiva 

18 - Falta de treinarnento para os funcionarios da 
coleta seletiva, pam aumentar a efici&lcia na 
separa\'iio do material reciclavel. 

19 - Falla de urn plano de expansiio continuada da 

coleta seletiva - novos setores - centres de 
triagem - treinamento do pessoal operacional -

educa9iio arnbiental nas escolas e no centro de 
triagem, para visitantes. 

20 - Falta de urn trabalho de educayao arnbiental 
continuada com a popula¢o sobre cidadania e 
formas de manter a cidade limpa. 

21 - Colocayao de conteineres- (ntais de cern)- com 
deficiencia nos esclarecimentos para a populayao 

sobre como utilizii-los. continua ........ 
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T b 1 5 39 A bl a e a certos e pro emas conclusao 

ACERTOS PROBLEMAS 

22- Niio ter uma equipe, tanto tecnica quanto 
operacional, no Prograrna Lixo Uti!, com pessoal 

suficiente para fuzer urn trabalho correto e 
eficiente. 

23- Niio existencia de balan_.. na reciclagem ficando 
imprecisos OS valores fomecidos dos rejeitos 

descartados e das quantidades recolbidas de 
residuo reciclavel. 

24- 0 centro de triagem, quase sempre, funcionou 

mal, por falta de investimentos e treinamento do 
pessoal operacional. 

25 - Faltam parcerias para diminuiyao dos custos e 

ampliacOes da coleta seletiva. 

26 - Faltam parcerias com catadores, clubes de 
servi90, empresarios, escolas, etc, para aumentar a 
eficiencia da coleta seletiva. 

27 - Falta equipe de apoio para verificayao da causa 

do excesso de rejeito na coleta seletiva. 

28 - Falta incentivo para implantaya:o de indt\strias 
recicladoras, niio poluentes, na cidade. 

29 - Coleta no cal~o deficiente por falta de 
acompanhamento e esclarecimento dos 
comerciantes e desenvolvimento de trabalho em 
conjunto com catadores existentes. 

30 - lmplantayao de coopemtiva, sem condic;Oes 
tecnicas e administrativas. 

31. Falta de vontade politica de que a Coleta 
Seleriva, realmente, funcione, seja eficiente, e 

corresnonda as exnectativa da llonul~o. 

5.5 CONCLUSOES E RECOMENDA<;::OES 

A meta principal de urn sistema de gerenciamento de residuo solido domestico deve ser 

a diminui~o gradativa do residuo que e levado para o aterro sanitario e, conseqiientemente, o 

aumento do residuo que e separado e encaminhado para centrais de triagem de material 

recichivel. Para que isso aconteya, deve-se ter uma total integrayao entre a coleta tradicional e a 

seletiva, com projetos a curto, medio e Iongo prazo, visando ao aumento das areas com coleta 

seletiva implantada, construindo centros de triagem, descentralizados e em locais de facil acesso, 

treinando pessoal operacional e administrativo, criando incentivos para a implantayao, na cidade, 
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de industrias recicladoras, nao poluentes, e fazendo parcerias com empresas, para diminuir os 

custos. 

Na implantas;ao de programas de coleta seletiva devem ser levadas em conta todas as 

camadas da populas;ao, desde aquelas que se utilizariio dos serviyos, ate quem vai ser responsiivel 

pela coleta e manuseio do material recolhido e, por isso, nao deve ser esquecida a existencia de 

catadores de material recicliivel, que sobrevivem atraves da comercializas;ao desses produtos e 

que podem ser aproveitados, tanto nos centros de triagem, a serem implantados, para facilitar o 

encaminhamento do material coletado, quanto na subdivisiio das iireas de coleta. A participa\)ao 

desse contingente hurnano pode ser regulamentada atraves de programas de parcerias com as 

comunidades, com a implantas;ao de cooperativas. 

Para que urn empreendimento funcione e tenha futuro e necessiirio que sejam seguidos 

todos os passos para a sua plena realizas;ao, desde os mais simples e baratos, ate, os mais 

complicados e dispendiosos. Urn problema muito grave que e enfrentado, praticamente, todos os 

dias e a todo o momento, por 6rgaos e empresas subordinados ao poder publico e que, tudo tern, 

ou deve, ser feito pelo menor pre90 e niio pela qualidade do trabalho resultante e isso, 

normalmente, reflete de forma desastrosa no resultado final. Urn outro ponto de vista, seguido por 

administradores municipais, desinformados, e o do caminho mais curto, o que nem sempre 

significa o mais riipido e seguro sendo que, para isso cortam etapas importantes de urn projeto 

que, segundo seu julgamento, sao desnecessiirias. 

Nurn projeto, coerente, de implantas;ao de urn programa municipal de coleta seletiva de 

residuo solido domesticos existem etapas, insubstituiveis, das quais dependem o sucesso ou nao 

do empreendimento. Algumas delas sao: educa\)ao ambiental, continuada, da popula\)ao que se 

utilizarii do servi\)o e isso significa material de apoio com qualidade, a ser empregado nas 

campanhas de divulgas;iio e de transmissiio de informay5es a respeito do programa; bons 

profissionais para transmitir essas informa\)oes e locais apropriados para cursos e palestras; 

equipe recuica competente e com autonomia para fazer o melhor pelo projeto, independentemente 

de interesses economicos e politicos; apoio financeiro condizente com a importancia do 

empreendimento e, tambem autonomia, da equipe, para bus car recursos, caso sejam necessiirios. 

133 



Finalizando, para que a gestao eo gerenciamento do residue solido domestico da cidade 

de Ribeiriio Preto possa vir a ser realmente efetivo e atuante,. Recomenda-se a necessidade de 

mudan~ de postura dos responsaveis pelos departamentos que comandam as areas de Limpeza 

PUblica, e mesmo do pessoal dos escaloes superiores, pois s6 diio importancia ao R.S.D., quando 

acontece algum problema e sao exigidas providencias urgentes, mas nem sempre as que 

realmente resolvem de maneira satisfat6ria a dificuldade emergencial. F oi o caso da retirada dos 

catadores que invadiram o aterro sanitario em 2000, que podeni vir bloquear toda uma sequencia 

de trabalho prevista a mais de 10 anos. 
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APENDICES 

APENDICE A - TIPOS DE PLANILHAS UTILIZADAS PARA OS 
RELATORIOS DA COLETA TRADICIONAL DE 
RESiDUO SOLIDO DOMESTICO 

PLA.~ILHA 001- PLANILHA MENSAL- COLETA TRADICIONAL DE RESIDUO 
SOLIDO OOMESTICO 

PLANILHA 002- PLANILHA ANUAL- COLETA TRADICIONAL DE RESIDUO 
SOLIDO OOMESTICO 



PLANILHA 001- PLANILHA MENSAL- COLETA TRADICIONAL DE RESIDUO 
SOLIDO DOMESTICO 

TABEI..AC.1. ~A- TIPO DE Pl.ANILH-0. 00 RELATORJO P.£NSAL Cll\ COlETA TRADICIONAL DE RS.D. 
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PLANILHA 002 • PLANILHA ANUAL- COLETA TRADICIONAL DE RESIDUO 
SOLIDO DOMESTICO 
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APENDICE B- TIPOS DE PLANILHAS UTILIZADAS PARA OS 
RELATORIOS DA COLETA SELETIV A DE 
RESIDUO SOLIDO DOMESTICO 

PLANILHA 001- PLANILHA MENSAL 

PLANILHA 002- RELATORIO ANUAL- GERAL 

PLAl"''ILHA 003- RELATORIO ANUAL POR SETOR 

PLANILHA 004- PLANILHA GERAL- TOTAL 
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PLANILHA 002- RELATORIO ANUAL- GERAL 
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PLANILHA 003- RELATORIO ANUAL POR SETOR 
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APENDICE C SAO APRESENTADAS AS TABELAS E FIGURAS DAS 
CO LET AS TRADICIONAL E SELETIV A E 
LEGISLA<;AO MUNICIPAL SOBRE RESIDUO 
SOLIDO DOMESTICO- (CD-ROM) 

0 apendice C, apresentado, na integra, no CD-Rom (pag. 163) esta 
subdividido em: 

Apendice C-1 Sao apresentadas as Figura e Tabelas da Coleta Tradicional de 

Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2- Sao apresentadas as Figuras e Tabelas da Coleta Seletiva de 
Residuo Solido Domestico; e, 

Apendice C.J Sao apresentadas as Leis, Leis Complementares e Decretos do 

Municipio de Ribeirao Preto sobre Residuo Solido Domestico. 



Apendice C-1 Figura e Tabelas da Coleta Tradicional de Residuo Solido 
Domestico 

Este Apendice esta divido nos itens Cl.l a CJJ8, referentes as FIGs.C.l.l.l a 

C.l.l7.14 (anuais) e C.l.l a C.l.3 (com todos os anos) e as TABs.C.l.l.l a Cl.l7 .1 

(anuais) e C.l.l e C.l.2 (geral com todos os anos), do periodo de 1987 a 2003, da Coleta 

Tradicional de Residuo Solido Domestico. Esta apresentado, na integra, no CD -Rom (pag. 

165), na pasta Apendice C.l, arquivos:- coleta tradicionall.pdf(1987- 1991); 

-coleta tradicional2.pdf (1992- 1996); 

-coleta tradicional2.pdf(l997- 2000); e 

-coleta tradicional2.pdf (2001- 2003). 

Apendice C-1.1 Ano 1987 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l.l a C.l.l.l7) e Tabela 
(TAB.C.l.l.l) do ano de 1987 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C-1.2 Ano 1988 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.2.1 a C.l.2.14) e Tabela 
(TAB.C.l.2.1) do ano de 1988 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C-1.3 Ano 1989 Sao apresentadas as Fignras (FIGs.C.l.3.1 a C.l.3.14) e Tabela 
(TAB.C.l.3.1) do ano de 1989 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.4 Ano 1990 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.4.1 aC.l.4.14) e Tabela 
(TAB.C.L4.1) do ano de 1990 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.5 Ano 1991 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.5.1 a C.l.5.14) e Tabela 
(TAB.C.L5.1) do ano de 1991 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C-1.6 Ano 1992 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.6.1 a C.l.6.14) e Tabela 
(TAB.C.l.6.1) do ano de 1992 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 
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Apendice C.1.7 Ano 1993 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.7.1 a C.l.3.14) e Tabela 
(TAB.C.l.7.1) do ano de 1993 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.8 Ano 1994 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.8.1 a C.l.8.14) e Tabela 
(TAB.C.l.8.1) do ano de 1994 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.9 Ano 1995 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.9.1 a C.l.9.14) e Tabela 
(TAB.C.l.9.1) do ano de 1995 da Coleta Tradicional de 
Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.l.lO Ano 1996 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.lO.l a C.l.l0.14) e 
Tabela (TAB.C.l.IO.l) do anode 1996 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.11 Ano 1997 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.ll.l a C.1.11.14) e 
Tabe1a (TAB.C.l.ll.l) do anode 1997 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.12 Ano 1998 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l2.1 a C.l.12.14) e 
Tabela (TAB.C.l.l2.1) do anode 1998 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.13 Ano 1999 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l3.1 a C.l.l3.14) e 
Tabela (TAB.C.l.13.1) do anode 1999 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.14 Ano 2000 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l4.1 a C.l.l4.14) e 
Tabela (TAB.C.l.l4.1) do anode 2000 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.l.IS Ano 2001 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l5.1 a C.l.l5.14) e 
Tabela (TAB.C.l.15.1) do anode 2001 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.16 Ano 2002 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l6.1 a C.l.l6.14) e 
Tabela (TAB.C.l.l6.1) do anode 2002 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.1.17 Ano 2003 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l7.1 a C.1.17.14) e 
Tabela (TAB.C.l.l7.1) do anode 2003 da Coleta Tradicional 
de Residuo Solido Domestico; e, 

Apendice C.1.18 Geral periodo 1987 a 2003 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.l.l a 
C.l.3) e Tabela (TAB.C.l.l) - geral de todos os anos -periodo 
de 1987 a 2003 da Coleta Tradicional de Residuo Solido 
Domestico. 
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Apendice C.2 Figuras e Tabelas da Coleta Seletiva de Residuo Solido 

Domestico 

Este Apendice esta divide nos itens C.2.1 a C.2.14, referentes as FIGs.C.2.1.1 a 

C.2.13.27 (anuais) e C.2.1 a C.2.40 (com todos os anos) e as TABs.C.2.1.1 a C.2.13.14 

(anuais) e C.2.l e C.2.15- (geral com todos os anos) do periodo de 1991 a 2003, da Coleta 

Seletiva de Residue Solido Domestico. Esta apresentado, na integra, no CD -Rom (pag. 

165), na pasta Apendice C.2, arquivos:- coleta seletival.pdf(l991 - 1995); 

- coleta seletiva2.pdf (1996 - 2000); e, 

-coleta seletiva3.pdf(2001- 2003). 

Apendice C.2.1 Ano 1991 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.1.1 a C.2.1.7) e 
Tabelas (TABs.C.2.1.1 a C.2.1.4) do ano de 1991 da Coleta 
Seletiva de Residue Solido Domestico; 

Apendice C.2.2 Ano 1992 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.2.l a C.2.2.25) e 
Tabelas (TABs.C.2.2.l a C.2.2.14) do ano de 1992 da Coleta 
Seletiva de Residue Solido Domestico; 

Apendice C.2.3 Ano 1993 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.3.1 a C.2.3.26) e 
Tabelas (TABs.C.2.3.1 a C.2.3.14) do anode 1993 da Coleta 
Seletiva de Residue Solido Domestico; 

Apendice C.2.4 Ano 1994 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.4.1 a C.2.4.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.4.1 a C.2.4.14) do anode 1994 da Coleta 
Seletiva de Residue Solido Domestico; 

Apendice C.2.5 Ano 1995 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.5.1 a C.2.5.27) e 
Tabelas (TABs.C.5.4.l a C.2.5.14) do ano de 1995 da Coleta 
Seletiva de Residue Solido Domestico; 

Apendice C.2.6 Ano 1996 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.6.1 a C.26.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.6.1 a C.2.6.14) do anode 1996 da Coleta 
Seletiva de Residue Solido Domestico; 
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Apendice C.2.7 Ano 1997 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.7.1 a C.2.7.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.7.1 a C.2.7.14) do anode 1997 da Coleta 
Seletiva de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2.8 Ano 1998 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.8.l a C.2.8.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.8.1 a C.2.8.l4) do anode 1998 da Coleta 
Seletiva de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2.9 Ano 1999 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.9.l a C.2.9.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.9.l a C.2.9.14) do ano de 1999 da Coleta 
Seletiva de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2.10 Ano 2000 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.10.1 a C.2.10.27) e 
Tabe1as (TABs.C.2.10.1 a C.2.10.l4) do ano de 2000 da 
Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2.11 Ano 2001 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.11.1 a C.2.11.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.11.1 a C.2.11.14) do ano de 2001 da 
Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2.12 Ano 2002 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.12.1 a C.2.12.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.12.1 a C.2.12.14) do ano de 2002 da 
Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico; 

Apendice C.2.13 Ano 2003 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.13.1 a C.2.13.27) e 
Tabelas (TABs.C.2.13.1 a C.2.13.14) do ano de 2003 da 
Coleta Seletiva de Residuo Solido Domestico; e, 

Apendice C.2.14 Geral 1991- 2003 Sao apresentadas as Figuras (FIGs.C.2.1 a C.2.40)
gerais de todos os anos - e Tabelas (TABs.C.2.1 a C.2.15) -
gerais de todos os anos - periodo de 1991 a 2003 da Coleta 
Seletiva de Residuo Solido Domestico. 
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Apendice C.3 Sao apresentadas as Leis, Leis Complementares e Decretos do 
Municipio de Ribeirao Preto sobre Residuo Solido Domestico 

Este Apendice esta dividido nos itens C.3.1 Leis Municipais (C.3.1.1 

a C.3.1.75); C.3.2 Leis Municipais Complementares (C.3.2.1 e C.3.2.2); e, C.3.3 

Decretos Municipais (C.3.3.1 a C.3.3.9). Esta apresentado, na integra, no CD -Rom (pag. 

165), na pasta Apendice C.3, arquivos: -C.3.pdf - C.3.1 -Leis Municipais 

- C.3.2- Leis Complementares 

- C.3 .3 - Decretos Municipais 

A pen dice C.3.1 Leis Municipais 

De C.3.1.1 a C.3.3.75, sao apresentadas as Leis Municipais referentes a Residuo 

Solido Domestico no Municipio de RJ.beirao Preto, no periodo de 1894 a 2001, sendo que 

nos anos de 2002 e 2003, nlio foi apresentada e nem aprovada nenhuma legislas:ao a 

respeito. Estlio apresentadas, na integra, no CD-Rom (pag. 165). Assim: 

• C.3.1.1 Lei n2 04 de 19 dejunho de 1894; 

• C.3.1.2 Lei n2 18 de 20 de julho de 18%; 

• C.3.1.3 Lei n2 30 de 03 de mar>"' de 1897; 

• C.3.1.4 C6digo de Posturas -1902; 

• C.3.1.5 Lei n2 121 de 29 de maio d;e 1907; 

• C.3.1.6 Lein2 288 de29 de dezembro de 1923; 

• C.3.1.7Lein2 329de !9deoutubrode 1928; 

• C.3.1.8 *Lei n2 I (estadual)de 18 de setembrode 1947; 

• C.3.1.9 Lei n2 204 de OS de setembro de 1951; 

• C.3.1.10 Lein9 386 de 24 dedezembro de 1954; 

• C.3.1.11 Lei n2 SIS de IS de setembro de 19S6; 

• C.3.1.12 Lei n2 720 de 27 de junho de 19S8; 

• C.3.1.13 Lei n2 8S3 de 03 de setembro de 19S9; 

• C.3.1.14Lein9 960de !4deoutubrode 1960; 

• C.3.1.15 Lei n2 1.114 de 24 denovembro de 1%1; 
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• C.3.1.16 Lei n• 1.156 de01 de maryo de 1962; 

• C.3.1.17Lein2 1.289de20demaryode 1963; 

• C.3.1.18Lein• 1.527 de31 dedezembro 1%4; 

• C.3.1.19Lein2 1.811 de18dejulhode1966; 

• C.3.1.20 Lei n" 2.258 de 27 de dezembro de 1%9; 

• C.3.1.21 Lein2 2.639 de23 de maio de 1972; 
• C.3.1.22Lein2 2.777de12dejulhode1973; 

• C.3.1.23 Lei n2 2.819 de 05 de novembro de 1973; 
• C.3.1.41 Lein• 6.823 de08 dejunhode 1994; 

• C.3.1.42 Lei n• 6.953 de 07 de novembro de 1994; 

• C.3.1.43 Lein2 6.987 de05 dedezembro de 1994; 

• C.3.1.44 Lei n• 7.090 de 05 dejunho de 1995; 

• C.3.1.45 Lei n• 7.133 de 28 de julho de 1995; 

• C.3.1.46 Lei n• 7.143 de 18 de agosto de 1995; 

• C.3.1.47Lein2 7.212de13deoutubrode1995; 

• C.3.1.48 Lei n• 7.265 de OJ de dezembro de 1995; 

• C.3.1.49Lein2 7.283de26dedezembrode1995; 

• C.3.1.50 Lei n2 7.294 de 15 de janeiro de 1996; 

• C.3.1.51 Lein• 7.295 de 15 de janeiro de 1996; 

• C.3.1.52 Lei n• 7.319 de 05 de maryo de 1996; 

• C.3.1.53 Lei n2 7.343 de 08 de abril de 1996; 

• C.3.1.54 Lei n2 7.653 de 03 de abril de 1997; 
• C.3.1.55 Lei n" 7.671 de 23 de abri1 de 1997; 

• C.3.1.56Lein" 7.884de04denovembrode19%; 

• C.3.1.57 Lein2 7.913 de26 de novembro de 1997; 

• C.3.1.58 Lei n" 7.971 de 13 de janeiro de 1998; 

• C.3.1.59Lein2 8.003 de04demaryode 1998; 

• C.3.1.60Lein" 8.175 de01 desetembrode 1998; 
• C.3.1.61 Lei n• 8.406 de 14 de abril de 1999; 

• C.3.1.62Lein2 8.493 de21 dejunhode 1999; 

• C.3.1.63 Lein2 8.675 de28 dedezembro de 1999; 

• C.3.1.64Lein2 8.678de29dedezembrode1999; 
• C.3.1.65 Lein2 8.727 de 31 de maryo de2000; 

• C.3.1.66Lein2 8.762de24deabrilde2000; 

• C.3.1.67Lein2 8.864de01 deagostode2000; 

• C.3.1.68 Lei n• 8.879 de 23 de agosto de 2000; 

• C.3.1.69 Lei n• 8.893 de 31 de agosto de 2000; 

• C.3.1.70Lein• 8.989de30deoutobrode2000; 

• C.3.1.71 Lei n• 9046 de 13 de dezembro de 2000; 

• C.3.1.72 Lein2 9.087 de22 de janeiro de 2001; 

• C.3.1.73Lein2 9.124de09demaryode2001; 
• C.3.1.74Lein° 9.169de10deabri1de2001;e, 

• C.3.1.75 Lein2 9.308 de08 deagosto de2001. 
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Apendice C.3.2 LEIS MUNICIPAlS COMPLEMENTARES 

De C.3.2.1 a C.3.2.2, sao apresentadas as Leis Municipais Complementares 
referentes a Residuo Solido Domestico no Municipio de Ribeiriio Preto, encontradas nas 
pesquisas feitas nos arquivos da Camara Municipal de Ribeiriio Preto. Estiio apresentadas, 
na integra, no CD-Rom (pag. 165). Assim: 

• C.3.2.1 Lei Complementarn• 304 de 22 de dezembro de 1993; e, 

• C.3.2.2 Lei Complementarn2 353 de 07 dejunho de 1993. 

Apendice C.3.3 DECRETOS MUNICIPAlS 

De C.3.3.1 a C.3.3.9, sao apresentadas os Decretos Municipais referentes a 
Residuo Solido Domestico no Municipio de Ribeiriio Preto, no periodo de 1896 a 1999, 
sendo que nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, niio foi apresentada e nem aprovada 
nenhuma legislayiio a respeito. Estiio apresentadas, na integra, no CD-Rom (pag. 165). 
Assim: 

• C.3.3.1 Decreto n• 14 de 24 de outobro de 1896; 

• C.3.3.2 Decreto n• 42 de 03 de janeiro de 1921; 

• C.3.3.3 C6digo de Postura da Camara Municipal de Ribeirao Preto- 1921; 

• C.3.3.4 Decreto n• 237 de 24 de novembro de 1986; 

• C.3.3.5 Decreto n• 27.603 de 13 denovembro de 1987; 

• C.3.3.6 Decreto n• 17 de 01 de fevereiro de 1988; 

• C.3 .3. 7 Decreto n° 43 de 24 de agosto de 1994 

• C.3.3.8 Decreto n" 80 de24 denovembro de 1995; 

• C.3.3.9 Decreto n-" 168 de 18 de novembro de 1998; e, 

• C.3.3.10Decreton2 391 de !Odedezembrode1999. 
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