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DADOS GERAIS:

• ASSUNTO: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUgAO CIVIL -PGRSCC

•CARACTERISTICA DO EMPREMED1MENTO: AMPLIAgAO DAESCOLA
DE FORMAgAO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA.

« ENDEREgODO EMPREENDIMENTO: AREA EXISTENTE: AV. JOHN
SANFORD,1320, JUNCO/ AREA AMPLIADA: AV. JOHN SANFORD,1300, JUNCO, NO
MUNICMO DE SOBRAL.

• INTERRESADO: SECRETARIADE SAUDE.

•PROPIETARIO/CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,

ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL.

•AREA DO TERRENO: 823,12M2

•AREA DO EMPREENDIMENTO A SER AMPLIADA: PAVIMENTO

TERREO: 482,94M2, PAVIMENTO SUPERIOR 01: 522,20M2E PAVIMENTO SUPERIOR

02: 510,26M2.

•AREA TOTALDA AMPLIAgAO:1.515,40M2

• TERMO DE REFERENCIA N°: 015/2018

•PROCESSOAMAN0: 6378/2018



3

APRESENTAQAO

O presente Termo de Gerenciamento de residues da construpao civil a ser gerada na

Ampliapao da Escola de Fonnacao em saude da Familia Visconde de Saboia, a mesma atendera

a populapao Sobralense e Zona Norte, tendo em vista que o empreendimento e de carater de

Assisfcendas de Saude, com atribuicoes em Foimapao e desenvolvimento de recursos bumanos

de pesquisas, atendimento direto ou indiretamente relacionado a atenpao e assistencia a saude em

fimpoes de ensino e pesquisas. O mesmo conta com uma area de terreno de 823,12 metros

quadrados e tera uma area ampliada de 1.515,40 metros quadrados, distribuidos em pavimento

tenreo, pavimento superior Ole pavimento superior 02, acima descritos.

O referente piano foi elaborado conforme a atender o Termo de Referenda N° 015/2018

-AMA e a Resolupao CONAMA 307/02. O mesmo visa quantificar a gerapao de cada tipo de

residuos provenientes do empreendimento.

De acordo com a resolupao Conama n° 307 de 05 de Julho de 2002, gerenciamento de

residuos e urn sistema de gestao que visa reduzir, reutilizar ou reciclar residuos, incluindo

planejamento, responsabilidades, pr&icas, procedimentos e recursos para desenvolver e

implements as apdes necessarias ao cumprimento das etapas previstas em programas e pianos.

Tern como objetivo estabdecer os procedimentos necessarios para o manejo e destinapao

ambientalmente adequados de residuos como tijolos, blocos ceramicos, concreto, vidros, metais,

entre outros, comumente chamados de entulho de obras.

Os geradores de residuos da construpao civil s§o responsaveis pelo gerenciamento destes

residuos, desde sua gerapao ate a correta destinapao final, conforme disposto na referida

Resolupao.

OPlano de Gerenciamento de Residuos e uma metodologia de gerenciamento de residuos

baseado em planejamento, procedimentos e recursos que visam a redupao e a minimizapao da

gerapao de residuos bem como apoes adequadas e coerentes relativas a segregapao,

acondicionamento, coleta, tratamento e destinapao dos residuos. Como aspectos positivos,

destacam-se a redupao dos impactos ambientais negatives, a preservapao do meio ambiente, o

incentivo a praticas sustentaveis e a seguranpae qualidade de vida da populapao.
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1.3- Identificaeao do Responsavei Tecnico pelo PGRSCC

• RESPONSAVEL PELA ELABGRAQAO DO PGRSCC: Fabio Aguiar

Lima, EngenMro Civil, CREA: 56433D-CE, RNP: 061447353-5.

• ENDEREQO: Rua Padre Antonio Ibiapina, N° 617, Bairro Centro, Sobral-

CE.

CONTATO: (88) 9.9653-6522

2.0-RESIDUOS GERADOS NO EMPREENDIMENTO

2.1-Residuos:

Os Residuos da construgao dvil (RCC), segundo a Politica Nacional de Residues Solidos

sao: “os gerados nas construgoes, reformas, reparos e demoligoes de obras de construgao civil,

induidos os resultantes da preparagao e escavacao de terrenos para obras dvis”. O RCC gerado

neste empreendimento consiste em sobras de tijolos, argamassas, formas do tipo maddrite,

tabuas, agregados, entre outros, caracterizando material de entulho.

2.2-Classes:

De acordo com a resolugao Conama n° 307 de 05 de Julbo de 2002, classifica-se os

residuos an:

I - Classe A sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgao, demoligao, refonnas e reparos de pavimentagao e de outras obras de

infiaestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgao, demoligao, refonnas e reparos de edificagoes: componentes ceramicos

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concrete;

c) de processo de fabricagao e/ou demoligao de pegas pre-moldadas em concrete (blocos,

tubos, meios-fios etc.), produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B sao os residuos reciclaveis para outras destinagSes, tais como: plasticos,

papel/papelao, metais, vidros, madeiras e outros;
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HI - Classe C sao os residuos para os quais nao foram desetivolvidas tecnologias ou

aplicagoes econoraicamente vi&veis qae permitam asua redclagem/recuperagao, tais como os

produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D sao os residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como:

tintas, solventes, oleos e outros.

O construgao da quadra poliesportiva coberta se enquadra na classificagao “A”,

I - Classe A sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgao, demoligao, reformas e reparos de pavimentagao e de outras obras de

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem.

A Associagao Brasileira de Normas Tecnicas, por meio daNBR 10.004/2004, classifica

os residuos quanto aos riscos potendais ao meio ambiente e a saude publica, indicando quais

devem ter manuseio e destinagao mais rigorosamente controlados. De forma sucinta tem-se:

•Residuos Classe I: perigosos

•Residuos Classe II: nao perigosos

•Residuos Classe H A: nao inertes

* Residuos Classe IIB: inertes

Os residuos da construgao rivil pertencem a Classe II B - inertes. Porem, devido ao

carater especifico de cada obra e a composigao dos materials, podem ser gerados nos canteiros de

obras residuos que se enquadrem iguaJmente nas Classes I e II A, perigosos e nao inertes,

respectivamente.

Os residuos causam varios tipos de problemas como:

•Problemas Ambientais

- assoreamento dos recursos hidricos;

- extragao inadequada de jazidas e diversos tipos de contaminagao;

* Problemas com vias e avenidas;

- residuos depositados em ruas e avenidas;

- entupimento de redes de drenagem, provocando enchentes no invemo;

* Problemas com o bem-estar social

- Provoca doengas advindas de vetores e animals que se proliferam no lixo urbano;

-provoca doengas alergicas e pulmonares entre outros;
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•Problemas economicos

- aumento dos custos de operagoes nos aterros sanitarios;

- custos com limpeza das margens de rios;

- aumento do custo de fiscalizagao;

- diminuigao da vida util dos aterros sanitarios

- impacto visual da ddade

Existem quatro classes de residuos da construgao civil deteiminadas pelas Resolugoes
Conama 307/2002 e 348/2004, confonne tabeia abaixo.

O
sc oO
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IS a o
* areia
* bloco de concrete
celular
•bloco de concrete
comum
* concrete armado
•concreto endureddo
•material de escavacao
aproveitavel
•ceramica
•louga
•pedras em geral
•argamassa enduredda
•restos de alimentos
•solo organico ou
vegetagao
•telha, bloco ou tijolo
ceramico_

Deverao ser
xeutilizados
ou reciclados na
forma de agregados
ou encaminhados a
areas de aterros de
residuos da
construgao civil, onde
deverao ser dispostos
de modo apermitir
sua posterior
reciclagem ou a futura
utilizag§o, para outros
fins, da area aterrada

Apos moagem,
podemser
utilizados na
preparagao de
argamassa e
concreto nao
estruturais

Reutilizaveis ou
reciclaveis como
agregados

A

•ago de construgao
•alnminio
•arame
•asfalto a quente
•cabo de ago
•fio ou cabo de cobre
•madeira compensada
•madeira
•perfis metalicos ou
metalon
* carpete_

Apos moagem
podem ser
destinados para
confecgao de base e
sub-base de
pavimentagao,
drenos, rip-rape
como material de
preenchimento de
valas. Madeiras
podem ser_

Deverao ser
reutilizados,
reciclados ou
encaminhadosa areas
de armazenamento
temporario, sendo
dispostos de modo a
pennitir a sua
utilizagSo
ou reciclagem futura

Reticl&veis para
outras destinagoes

B
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encaminhadas
para empresas
on entidades que a
atilizem como
energetieo ou
materia-prima.

•PVC
* plastico contaminado
com argamassa
•plastico (conduites)
•pregos

residuos ceramicos
•vidros
•saco de papelao
contaminado com cimento
ou argamassa
•madeira cerrada
•mangote de vihrador
•sobra de demoligao
de blocos de concrete
com

Residuos para os quais
nao foram
desenvolvidas
tecnologias ou
aplicagoes
economicamente
viaveis que permitam
suaReciclagem/
reeuperagao_

Deverao ser
annazenados,
transportados e
receber destinagao
adequadaem
conformidade com
normas tecnicas
especificas

•gesso
•gesso acartonado*
•manta asfaltica
•manta de la de vidro
•laminado melaminico
(formica)
•pegas de fibra de nylon
(piscina, banheiro)

Com relagao ao
gesso, cabe ao
gerador buscar
solugoes com
o fabricante

C

Residuos perigosos,
tais como tintas,
solventes, oleos e
outros ou aqueles
contaminados
ou prejudiciais a
saude, oriundos
de demoligoes,
reformas e reparos de
clinicas radiologicas,
instalagoes industriais
e outros_

•amiante, solvente e
lataria contaminada
•pegas em fibro-cimento
•efluente, lodo e licor de
limpeza de fossa rolo
•pincel, trincba
(contaminadores)
•tinta a base de agua,
tinta a base de solvente

Deverao ser
annazenados,
transportados,
reutilizados e receber
destinagao adequada
em conformidade com
a legislagao e as
normas tecnicas
especificas

D

Fonte: Resolugao Conama 307/2002
*Gesso acartonado, desde que separado limpo, podera retomar ao processo prodntivo
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2.3-QUANTIDADE DE RESIDUOS PRODUZIDOS:

Tendo a mesma a seguinte produgao de residuos gerados:

Resid uos de Construgao:

Estimativa em peso: O indice registrado no Brasil seja gerado de residuos, em media,
100,00 kg a 300,00 kg por m2 de area construida. O Banco Real ressalva que este indice seja de
200,00 kg por m2.(COOPERCON-CE). Portanto adotaremos a quantidade de 200,00 kg por m2.

1.515,40m2 (area total construida) x 200,00kg/m2 = 303.080,OOKg

Estimativa em volume: Para a estimativa dos residuos em volume, dividir o
peso obtido por 1.300 kg/m3.

1.515,40m2 (area total construida) x 200,Q0kg/m2 = 303.080,OOKg /1.300,00 =
233,14m3

Estimativa em meses: Para a estimativa dos residuos em meses dividir o
volume obtido pelos numeros de meses.

1.515,40m2 (area total construida) x 200,00kg/m2 = 303.080,OOKg /1.300,00 =
233,14M3/ 8,00 meses = 29,14m3 por mes.

Obs: Vale saHentar que este volume calculado e destinado para a construgao da

ampliagao da edificagao, sendo que a area existente nao ira gerar nenhum residue, ficando

a cargo da empresa vencedora do objeto de Jicitagao desta ampliagao a responsabilidade do

descarte dos residuos gerados na mesma.

2.4-Segregagao:

A Norma Brasileira ABNT NBR-10004:2004 afirma que a classificagao de residuos

envolve a identificagao do processo ou atividade que lbes deu origem e de seus constituintes e

caracteristicas e a coinparagao destes constituintes com listagens de residuos e substancias cujo

impacto a saude e ao meio ambiente e conhecido. Diante do exposto, segue a classificagao

proposta para os residuos gerados na Obra segundo a resolugao Conama n°307 de 05 de Juiho de

2002:
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I- Classe A: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa

e concreto;

II - Classe B: plasticos, papel/papelao, metais, vidros, madeiras;

HI - Classe C: gesso;

IV - Classe D: trntas, solventes.

2.5-Acondicionamento/Armazenamento:

0 Acondicionamento consiste de duas etapas: primeiro, deve-se dispor os Residuos da

Construgao Civil (RCC) ja segregados em recipientes especificos para cada tipo e fmalidade

de residuos; e, posteriormente. deve-se encaminfaa-los para o armazenamento final.

A seguir foram destacados os principais tipos de residuos que sao gerados durante a

construgao, bem como devera ser feito o seu acondicionamento inicial de acordo com os

tipos de recipientes.

Para restos de papel, plastico e vidro em pequenas quantidades, podem ser utilizadas

borabonas, tambores ou coletores de lixo de tamanhos variados. No interior dos recipientes

podem-se colocar sacos de rafia a fim de facilitar a coleta para o annazenamento final. Estes

recipientes podem ficar dispostos em cada pavimento do edificio em construgao ou em locais

estraiegicos definidos no projeto do layout do canteiro de obras;

No caso de residuos organicos, copos plasticos descartaveis, papeis sujos ou outros

passiveis de coleta publica, deve-se utilizar redpiente com tampa e saco de lixo simples. A

localizagao deve ser nas proximidades do refeitorio e de bebedouros;

Para residuos mais volumosos e pesados, como os de classe A, podem ser utilizadas baias

fixas ou moveis ou mesmo cacambas estacionarias em locais de facil retirada pela empresa

contratada;

Para os residuos classificados como tipo B, devem-se utilizar bombonas revestidas

intemamente por saco de rafia ou on pilhas formadas nas proximidades da propria bombona

e dos dispositivos para transporte vertical (grandes pegas);

Para os residuos classificados como tipo C, deve-se acondicionar em pilhas proximas

aos locais de geragao, nos respectivos pavimentos;
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Para os residuos classificados como tipo D, a Abrafati (Associagao Brasileira dos

Fabricantes de Tintas), dao as seguintes recomendagoes, visando tanto combater o

desperdicio como tambem reciclar, reutilizar e evitar a contaminagao:

a) Armazenar corretamente a tinta e os instrumentos de pintura durante a realizagao

do trabalbo;

b) Nao guardar sobras de tintas, aproveitando-as imediatamente em outros locais

(como tapumes) on doando-as;

c)Limpar instrumentos de pintura somente no final do trabalbo;

d) Nao lavar as latas para nao gerar efluentes poluidores, e sim esgotar seu conteudo

em folhas de jomal ou restos de madeira (que podem ir para o lixo comum), escorrer e

raspar os residuos com espatula;

e) Inutilizar as embalagens no momento do descarte, evitando seu uso para outras

finalidades;

f) Encaminhar latas com filme de tinta seco para uma ATT (area de transbordo e

triagem) ou para reciclagem;

g) Guardar sobras de solventes em recipientes bem fechados, para utilizagao futura

em outras obras, ou envia-los para empresa de recuperagao ou de incineragao;

Os recipientes para acondicionamento dos residuos gerados na constragao civil devem

estar em bom estado de eonservagao, sendo resistentes ao contato com o residuo e as

condigoes climaticas, considerando o tempo de annazenamento. Alem disso, o local de

armazenamento deve ser inspecionado periodicamente, de modo a assegurar o bom estado de

conservagao dos recipientes, a higiene, a limpeza e a organizasao interna do local. E ainda,

para a realiza9§o do acondicionamento e necessaria a sinalizafao do tipo de residuo por meio

de adesivo com indicafao da cor padronizada, segundo a Resolugao 275, de 25 de abril de

2001, do CONAMA, que estabelece o codigo de cores para os diferentes tipos de residuos, a

ser adotado na identificagao de coletores e transportadores, bem como nas campanhas

informativas para a coleta seletiva.
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Codigo de Cores para Recipientes de Resfduos Solidos -Resolugao CONAMA n°275.

Tipo do Residue Cor do Recipients

fÿpel c Bapelao

Piastico

Vidros

Mass

Madeira®

Residues Perigosos

Residues Ambulatoriaisede sereiÿo de saude

ResiduesRadioaiivos

Residues orgamcos

Residues ern gerai, aao recidavel OH ajasterado, coutannnada.__nao passive!de separacao
_

Azul

Vennellio

Verde

Amarelo

Preto

Larasja

Branco

Soso

Matroni

Cinza
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3.0-CRONOGRAMA:

A fim de alender todas as especificagoes exigjdas por lei, a empresa implantara medidas

de pianos organizadonais para por em pratica agSes fimcionais, tais como:

OQUE COMO QUEM QUANDO

Serao realizadas reunifies na
obra para a implantagao e
manutengao do programa
devendo constar no Livro de
Ata Em todo o treinamento
admissional sera apresexrtado o
programa.

Administragao da
Obra e Equipe
Ambiental

1. Reunioes. Quinzenalmente

Locar as areas onde serao
deposiiados os redpienfes e
cagambas para coleta.

2. Projeto de
Layout

Administragao da Implantagao do
projeto.obra.

Realizar inspegao das praticas
apropriadas diante do
gerenciamento de residuos nos
canteiros e possibilitar agoes
para a melhoria do programa.

3. Auditoria
Ambiental.

Equipe Ambiental Mensalmente.

Sesra preenchida planilha para
Controle de Transporte dos
Residuos apartir do Modelo de
tabela para especificagao e
quantificagao
conformeo Anexo ;
Consiste numa forma de
medigao de residuos.

Sempra que o
residuo sair
do canteiro para a
destinagao final.

4. Medigao de
Residuos.

Administragao da obrade residuos

Sera realizada sensibilizagao
ambiental
tematica de uso racional da
agua, consumo de energia e
cuidados com o trato com os
residuos (vantagem sobre
aspecto ambiental). Durante
essa sensibilizagSo serao
langados graficos de quanto a
obra vem gastando de agua e
energia eletrica e sua projecao
para o uso deste recurso ate a
conchisao da obra

envolvendo a

Bimestral5. Campanha
Educativa.

Equipe Ambiental (Campanha
educativa)
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4.0-TRANSPORTE DOS RESIDUOS:

Transporte intemo dos residuos

0 transporte intemo dos residuos gerados na construpao em questao deve ser realizado

alraves do deslocamento horizontal, utilizando carrinhos de mao. O ideal e que, no planejamento

da implantapao da obra, haja preocupapao especifica com a movimentapao dos residuos para

minimizar as possibilidades de formapao de “gargalos”. Equipamentos como o condutor de

entulho, por exemplo, podem propiciar melhores resuitados, agilizando o transporte intemo de

residuos de alvenaria, concrete e ceramico.

Coleta/transporte extern©

Para cada tipo de residuo ha uma coleta e um transporte adequado, para facilitar e

possibilitar um melhor aproveitamento.

Os componentes ceramicos, argamassa e o concreto devem ser levados para destinos

de bota fora do tipo entulho, sendo de responsabilidade da contratada o deslocamento dos

residuos produzidos, serao recolhidos e transportados feitos em caminhoes tipo basculantes.
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5.0-DESTINAQAO FINAL

Confonne ja mencionada acima e descrito os tipos de residuos a serem produzidos no

empreendimento, ficara a cargo da empresa vencedora do objeto de licitaÿao da Ampliagao da

Escola de Formagao em saude da Familia Visconde de Saboia a responsabilidade de transportes

e destinapao dos residuos produzidos na mesma, tendo o compromisso de contratar empresas

credenciadas ou executar o descarte dos mesmos de formas e em locals determinados.

6.0 - RECURSOS HUMANOS: CAPACITAQAO, TRE1NAMENTO E EDUCAQAO

AMBIENTAL

Em se tratando de Programas de Educa?ao Ambiental, averigua-se que faz de extrema

importancia uma politica de conscientiza§ao no que se refere aos residuos gerados na referida

obra. Alem disso, fica evidente que o PGR nao engloba a implementapSo de ran programa

especifico de Educagao Ambiental na esfera de gerenciamento de residuos. Logo, faz-se

necessario que medidas relacionadas a Educagao Ambiental sejam adotadas para que a gestao de

residuos constitua ran meio de transformapao eficaz no que diz respeito ao cumprimento dos

objetivos e principios constitucionais em beneficio da sustentabilidade.

Todos os agentes envolvidos no Programa de Gestao de Residuos serao previamente

identificados e qualificados, para garantir a seguranpa dos processos posteriores a gerapao.

Para facilitar a implanta$ao do programa pela empresa, serao mantidos os cadastres

atualizados dos fomecedores de dispositivos e acessorios, bem como dos transportadores e

destmatarios.
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7.0 -PLANO DE MON1TORAMENTO

Uma vez adquiridos e distribmdos os dispositivos de coleta, assim como os seus

acessorios inicia-se a implantapao da gestao de residuos por meio do tremamento de todos os

operarios do ernpreendimento, instruindo a maneira correta para manejo dos residuos. Em

paralelo, a equipe de supervisao e administrativa tambem e treinada com o foco do tremamento

no controle da documentapao pertinente a registros da destinapao de todos os residuos da obra.

Serao avaliado e analisado o desempenho da obra, por meio de indicadores de

desempenbo e relatoiios periddicos, relacionando-se a limpeza da obra, triagem dos residuos

gerados e destinapao adequada dos mesmos, servird como instrumento para a direcao da obra

atuar na correpao dos desvios e problemas observados, tanto nos aspectos da gestao interna dos

residuos (canteiro de obra) como da gestao externa (remopao e destinapao). Sempre que houver

necessidade novos treinamentos serao realizados, assim como no caso de entrada de novos

colaboradores ou diante de grandes desvios nas avaliapoes periodicas. Todo tremamento e

fiscalizapao dos mesmos devera ser feito por urn responsavel pda execupao do empreendimento.
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8.0 -LEGISLAQAO PERTJNENTE

A este piano de gerenciamento de reslduos solidos da construgao civil PGRSCC, e pega

fundamentagao para liberate da licen§a de instalagao junto a Autarquia Municipal de Meio

Ambiente-AMMA, o seguinte piano segue os padroes confonne o art 9° da resolugao 307 de

05 de julho de 2002 do CONAMA, alterado pela resolucao 448/12 e as demais normas e leis

baixa mencionadas.

NBR 10004 - Residuos Solidos Urbanos - RSU, sao os residuos no estado solido e

semissolido que resultam de diversas atividades, tendo origens como: industrial, domestica,

hospitalar, comercial, agricola, de servigos, de vairigao, entre outros (ABNT, 2004). Podem

ser classificados segimdo suas caracteristicas fisicas, como secos e molhados; composigao

quimica, como organicos e inorganicos; e origem, como os residuos urbanos que podem ser

residuos domiciliares (embalagens diversas, varredura, folhagens, restos de alimentos), residuos

de servigos (RCC, feiras livres, poda e capinagao, comercial e limpeza de bocas de lobo,

parques e jardins), residuos de varrigao de ruas e residuos de servigos de saude.

O gerenciamento destes residuos deve ser de responsabilidade do municipio e do setor

gerador. A classificagao do residuo e que determina a sua disposigao final, bem como a

responsabilidade do seu gerenciamento.

Sao considerados residuos de construgao e de demoligao o desperdicio gerado durante

a construgao, a reforma e a demoligao (DEGANI, 2003). Ja em relagao a questao do

gerenciamento dos residues desde a sua fonte geradora ate a sua destinagao final, que

sao etapas essenciais para obtengao do sucesso em run processo de reciclagem ou reuso, ainda e

muito escassa a bibliografia (ANGULO, 2002). E exatamente a gestao na fonte geradora que ira

favorecer a correta segregagao, ou seja, separagao dos diversos tipos de residuos gerados nas

diversas fases de uma construgao, uma vez que os residuos contaminados, ou seja, classes

misturadas, dificultam ou ate inviabilizam o seu tratamento.

A constituigao Federal de 1988, em art. 225, paragrafo 1°, - Todos tem direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essential a sadia qualidade

de vida, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defend6-lo e preserva-lo para

as presentes e futuras geragoes. E no paragrafo 3° estabelece que “As condutas e atividades

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a

sangoes penais e administrativas, independentemente da obrigagao de reparar os danos

causados”.
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Visando o uso eficaz dos recorsos naturais e visando rednzir e prevenir a poluipao, proteger

e recuperar a qualidade do meio ambiente e da saude publica, deve ser seguido o que preconiza a

Politica Nacional do Meio Ambiente Lei n° 6.398/1981. Assim como a obrigatoriedade do

licentiamento ainbiental previsto na referida lei e para as atividades que geram residuos solidos,

o estabelecimento de criterios para a gestao dos residuos deve estar de acordo com as

especificapoes do orgdo licenciado. No Estado do Ceara, este orgao e a Superintendencia

Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. No caso de impaetos locals, ou seja, restrito ao

municlpio, a responsabilidade e do orgao municipal do meio ambiente. Para o caso da ddade de

Sobial o orgao ambiental responsavel e a Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA,

criada pela Lei Municipal n° 411, de 15 de maio de 2003, e vinculada a Secretaria de Urbanismo

- SEURB, com personalidade juridica de direito publico e jurisdipao em todo o municlpio de

Sobral. A Lei Federal n° 6.938, de 31 de Agosto de 1981 Integra a AMMA como responsavel

pelo controlee fiscalizapao ambiental em todo municlpio.

A Lei n° 12.305/10, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos, atualizada em

15 de maio de 2012.

Art. 5°, diz que a referida Lei Integra a Politica Nacional do Meio Ambiente e articula-se

com a Politica Nacional de Educapao Ambienta e com a Politica Federal de Saneamento Basico.

Art. 9°, apresenta a gestao e gerenciamento de residuos solidos, devendo ser observada a

seguinte ordem de prioridade: nao geracao, redupao, reutilizapao, reciclagem, tratamento dos

residuos solidos e disposipaofinal ambientalmente adequada dos rejeitos

Art 14°, relata sobre os pianos de residuos solidos e, dentre eles, os pianos de

gerenciamento de residuos Solidos.

Art 20°, cita os geradores sujeitos a elaborapao de piano de gerenciamento de residuos

solidos, como as empresas de construpao civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos orgaos do SISNAMA.

A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais dispoe sobre

sanpoes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e

da outras providencias. As multas prevista podem chegar a 50 milhoes de reais, e a pena de 5

anos de reclusao.

as

Art. 54. Causar poluipao de qualquer natureza em nlveis tais que resultem ou possam resultar

em danos a saude humana, ou que provoquem a mortandade de animals ou a destruipao

significativa da flora:
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Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa.

§ 1° Se o crime e cnlposo:

Pena - detemjao, de seis meses a um ano, emulta.

§ 2° Se o crime:

I - tomar uma area, urbana ou rural, impropria para a ocupa9ao humana;

V - ocorrer por laugamento de residuos solidos, llquidos ou gasosos, ou detritos, oleos ou

substancias oleosas, em desacordo com as exigencias estabelecidas em leis ou regulamentos:

Peua - reclusao, de um a cinco anos.

Segue abaixo as principals Iegisla9oes no ambinto federal que se em quadra no

empreendimento do Sr. Pedro Helio do Nascimento Costa.

Lei n° 12.727, de17 de Outubro de 2012

Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispoe sobre a proteyao da vegetaÿao

nativa; altera as Leis n°s 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e

11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis n°s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e

7.754, de 14 de abril de 1989, aMedida Provisorian0 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001, o item

22 do inciso II do art. 167 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2° do art. 4° da Lei

n° 12.651, de 25 de maio de 2012.

Lei n° 6.766, de19 de dezembro de1979.

Art. 1°. O parcelamento do solo para fins urbanos sera regido por esta Lei.

Paragrafo uruco - Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao estabelecer

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei

as peculiaridades regionais e locals.

normas
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Lei n° 6.938, de31de agosto de 1981

Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da Constituiqao,

estabelece a Politica National do Meio Ambiente, sens fins e mecanismos de formula9ao e

aplica9ao, constitui o Sistema National do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de

Defesa Ambiental.

Lei n° 7.347, de 24 de julho de1985.

Disciplina a a9ao tivil publica de responsabilidade por danos cansados ao meio-ambiente, ao

consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e

paisagistico (VETADO) e da outras providencias.

Lei n° 9.433, de 8deJaneiro de 1997.

Institui a Politica National de Recursos Hxdricos, cria o Sistema National de Gerentiamento de

Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art.21 da Constitui9§o Federal, e altera o art. 1°

da Lei n° 8.001, de 13 de mar90 de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de

1989.

Lei n° 9.605, de12 de fevereiro de1998.

Dispoe sobre as san90es penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas

meio ambiente, e da ontras providencias.

ao

Lei n° 9.795, de 27 deabril de1999.

DispSe sobre a educa9ao ambiental, institui a Politica National de Educafao Ambiental e da

outras providencias.

Lei n° 10.257, de10 de julho de 2001.

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constitui9§o Federal, estabelece diretrizes gerais da politica

urbana e da outras providencias.
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Lei n°10.650, de16 de abril de 2003.

Dispoe sobre o acesso publico aos dados e informa§oes existentes nos orgaos e entidades

integrantes do Sisnama.

Lei ne 11.445, de5deJaneiro de2007,

Estabelece diretrizes nationals para o saneamento basico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de

dezembro de 1979, 8.036, de11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995; revoga a Lei no6.528, de11 de maio de 1978; e da outras providencias.

Lei n° 12.055, de9 de outubro de 2009.

Institui a data de 5 de junho como o Dia National da Retidagem.

Lei n°12.305, de 2 de agosto de 2010.

Institui a Politica National de Residues Solidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de

1998; e da outras providencias.

Lei n°12.633, de14 de maio de 2012

Institui o Dia National da educacao Ambiental.

Lei n° 12.651,de 25 de maio de 2012.

Dispoe sobre a protegao da vegeta?ao nativa; altera as Leis n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,

9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis

n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisdria

no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dd outras providencias.

Lei n°12.727, de17 de outubro de 2012.

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispoe sobre a prote9ao da vegetapao nativa;

altera as Leis n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de19 de dezembro de 1996, e11.428, de

22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14
de abril de 1989, a Medida Provisoria n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso
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II do art. 167 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2° do art 4° da Lei no 12.651,

de 25 de maio de 2012.

Decreto n° 24,643, de10 de julho de1934.

Decreta o Codigo de Aguas.

Decreto-lei n° 271, de 28 de fevereiro de1967.

Dispoe sobre loteamento urbano, responsabilidade do loteador concessao de uso e espa90 aereo e

da outras providencias.

Decreto-lei n° 79.367, de 09 de mar?o de 1977.

Dispoe sobre normas e o padrao de potabilidade de agua e da outras providencias.

Decreto no 97.822, de8 de junho de1989.

Institui o Sistema de Monitoramento Ambiental e dos Recursos Naturais por Satelite - SIMARN

e da outras providencias.

Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002.

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a PoMca National de Educa§ao

Ambiental, eda outras providencias.

Decreto n° 4.613, de11 de marÿo de2003.

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hidricos, e da outras providencias.

Decreto n“ 5.092, de 21 de maio de 2004.

Define regras para identifica§ao de areas prioritMas para a conserva9ao, utiliza9§o sustentavel e
repartipao dos beneficios da biodiversidade, no ambito das atribui9oes do Ministerio do Meio

Ambiente.
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Decreto n°5.263 de5de novembro de 2004.

Acresce § 7o ao art. 5o do Decreto no 4.613, de 11 de margo de 2003, que regulamenta o

Conselho Nacional de Recursos Hldricos.

Decreto u° 5.440, de 4 de maio de 2005.

Estabelece definiqoes e procedimentos sobre o controle de quaiidade da agua de sistemas de

abastecimeato e institui mecanismos e instramentos para divulgagao de infonnaÿao ao

consumidor sobre a quaiidade da agua para eonsumo humano.

Decreto n° 7.217, de 21de junho de2010

Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 deJaneiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o

saneamento basico, e da outras providencias.

Decreto n° 7.404,de 23 de dezembro de2010.

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Polftica Nacional de

Residuos Solidos, cria o Comite Menninisterial da Politica Nacional de Reslduos Solidos e o

Comite Orientador para a 3mplanta§ao dos Sistemas de Logistica Reversa, e da outras

providencias.

Decreto n° 7.405, de 23de dezembro de 2010.

Institui o Programa Pro-Catador, denomina Comite Merministerial para Ihclusao Social e

Economica dos Catadores de Materials Reutilizaveis e Reciclaveis o Comite Intenninisterial da

Inclusao Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispoe

sobre sua organizaÿao e fimcionamento, e da outras providencias.
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Resolupao CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de1986

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, no nso das atribuipSes que Ihe

confere o artigo 48 do Decreto n° 88.351, de 1° de junho de 1983, para efetivo exercicio das

responsabilidades que lhe sSo atribuidas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e Considerando a

necessidade de se estabelecerem as definipoes, as responsabilidades, os criterios basicos e as

diretrizes gerais para uso e implementacao da Avaliapao de Impacto Ambiental como um dos

instramentos da Polltica Nacional do Meio Ambiente.

Resolupao CONAMA n° 448, de18 de janeiro de 2012

Altera os arts. 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10 e 11 da Resolupao n° 307, de 5 de julho de 2002, do

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA

Portaria IBAMA n° 96 , de 30 de outnbro de1996

Estabelece criterio para o funcionamento do cadastro Tecnico Federal de atividades

poteneialmente poluidoras on utilizadoras de recnrsos ambientais.

Portaria ANVISA n° 518,de 25 de marpo de 2004

Nonna de qualidade da agua para consnmo bumano que estabelece o padrao de potabilidade.

Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23 de agosto de2001

Acrescenta dispositivo a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que disp6e sobre as sanpdes

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Instrupao Normativa IBAMA n°14, de15de maio de 2009

Dispoe sobre os procedimentos para apurapao de infrapSes administrativas por condutas

atividades lesivas ao meio ambiente, a imposipao das sanpoes, a defesa, o sistema recursal e a
cobranpa de multa ou sua conversao on prestapao de servipos de preservapao, melhoria e

recuperapao da qualidade do meio ambiente para com a Autarquia.

Dispoe sobre a Politica Estadual de Residuos Solidos Lei N° 13.103, de 24 de Janeiro
de 2001 e daoutras providencias. Algumas diretrizes seram destacadas:

e
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Art 6° A agao do Pod®: Publico na implementagao dos objetivos previstos nesta lei sera

orientada pelas seguintes diretrizes:

I - incentivo a nao-geragao, minimizagao, reutilizagSo e redclagem de residuos atraves de:

a) alteragao de padroes de produgao e de consumo;

b) desenvolvimento de tecnologias limpas;

c) aperfeigoamento da legislagao correlata.

II - incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento integrado de residuos solidos;

IV - definigao de procedimentos relativos ao acondicionamento, aimazenamento, coleta,

transporte, transbordo, tratamento e disposigao final de residuos solidos;

V - incentivo ao estabelecimento de parcerias com organizagoes que permitam otimizar a gestao

dos residuos solidos;

VI - incentivo a implantagao de industrias recicladoras de residuos solidos;

VH - incentivo a criagao e ao desenvolvimento de associagoes e/ou cooperativas de catadores e

classificadores de residuos solidos;

VIII - incentivo k criagao de novos mercados e a ampliagao dos ja existentes para os produtos

recidados;

XV - flexibilizagao da prestagao de servigos de timpeza urbana, com adogao de modelos

gerenciais e tarifarios, que assegurem a sua sustentabilidade economica e financeira;

XVI - a gradagao das metas ambientais, com o estabelecimento de etapas a serem cumpridas;

XVH - a prevengao da poluigao, mediante praticas que promovam a redugao ou eliminagao de

residuos na fonte geradora;

XVIH - apoio tecnico as agoes de redugao, reutilizagao, reciclagem, recuperagao, coleta, dos

transporte, tratamento e disposigao final dos residuos solidos, com utilizagao adequada e racional
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recursos naturais para a presente e as fiituras geragoes;

XIX - incentive) a gestao integrada dos residuos solidos urbanos, mediante a cooperagSo entre

mucicipios com adogao de solugoes conjuntas, em pianos regionais;

XX - implementagao e indugao de novas fonnas de disseminagao de informagoes sobre perfil e

impacto ambiental de produtos e servigos, atraves de incentivo a autodeclaragao na rotulagem,

analise de ciclo de vidae certificagao ambiental.

Art 7° Sao instrumentos da Poiitica de Gestao de Residuos Solidos:

I -os pianos e programas de gerenciamento integrados dos residuos solidos;

H - a capacitagao tecnicae valorizagao profissional;

V - o licenciamento ambiental, o monitoramento e a fiscalizagao;

VI - aspenalidades disciplinares e medidas compensatorias;

VIII - a educagao ambiental de forma consistente e continuada;

IX - a valorizagao dos residuos;

X - os incentivos fiscais, tributaries e crediticios que estimulem a minimizagao dos residuos.

CAPITULO V:DOS RESIDUOS DA CONSTRUgAO CIVIL

Art.29. Cabera aos geradores de residuos da construgao civil a elaboragao e a implementagao de

piano de gerenciamento de residuos da construgao civil, de acordo com a segao VI do Capitulo

VIdestaLei.

Art.30. O transporte, tratamento e destinagao final dos residuos da construgao civil serao de

responsabilidade do gerador e deverao ser obrigatoriamente destinados as Centrals de

Tratamento de Residuos, devidamente autorizadas e licenciadas pelos orgaos ambientais

competentes.

Art.31. O gerenciamento dos residuos da construgao civil, desde a geragao ate a disposigao final

sera feito de forma a atender os requisites de protegao, preservagao e economia dos recursos
naturais, seguranga do trabalhador e da saude publica.
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Lein0 13.304 , de 19/05/2003

Dispoe sohre a criapao e implementa9ao do “ Selo Munidpio Verde” e do “ Premio

Sensibilidade AmbientaT, e da outras Providencias.

Lei n° 14.535 , de 02/07/1981

Dispoe sobre a Preservaÿao dos Recursos Hldrieos existentes no Estado do Ceara e da outras

providencias

Portaria SEMACE n°117, de 22/06/2007

Dispoe sobre os procedimentos administrativos apJicaveis as condutas e atividades lesivas ao

mdo ambiente no ambito de competencia da SEMACE.

Lei n°14.844, de 28/12/2010

Dispoe sobre a Politica Estadnal de Recursos Hidrieos, Institui o Sistema de Megrado de Gestao

deRecursos hidrieos, e da outras.

As principals Legjslaÿao Municipal que sao pertinentes aos emprendimentos

Lei organica do monicipio deSobral/CE.(Principais para Empreendimento)

Art.1.0 Munidpio de Sobral, no exercicio de sua autonomia politica, administrativa

fmanceira, e parte integrante do Estado do Ceara, e rege-se por esta Lei Organica e as demais

que adotar, respeitados os princlpios estabelecidos na Constitui?ao da Republica

Constituigao Estadu-al.

e

e na

Art.7. Compete ao Municlpio:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - Suplementar as legislagoes federal e estaduai, no que couber;

HI - instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, bem como aplicar os balancetes
prazos fixados em lei;

IV - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de

outros, os seguintes servi§os:

nos

concessao ou permissao, entre
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a) transports coletivo urbano e intra-municipal, que tera carater essencial;

b) abastecimento de agua e esgotos sanitarios;

c) mercados, feiras e matadouros locais;

d) cemiterios e servigos funerarios;

e) iluminagSo publica;

f) limpeza publica.

V- manter, com a cooperagao tecnica e financeira da UniSo e do Estado, programas de educagao

pre-escolar e de ensino fundamental;

VI - prestar, com a cooperagao tecnica e financeira da Uniao e do Estado, servigos de

atendimento a saude da populagao;

VII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e

controle do uso, do parcelamento e da ocupagao do solo urbano;

Capitulo V-Do Meio Ambiente

Art. 190. O Municipio devera assegurar a todos os cidadaos o direito ao meio ambiente

ecologicamente saudavel e equilibrado, essencial a qualidade de vida.

Paragrafo Unico - Para assegurar efetivamente este direito o Munidpio devera articular-se com

os orgaos estaduais, regionais e federais competentes e ainda, quando for o caso, com outros

munidpios, objetivando a solugao de problemas comuns relativos aprotegao ambientai.

Art. 191. O Munidpio devera atuar mediante planejamento, controle e fiscalizagao das

atividades causadoras efetivas ou potencies de alteragoes significativas no meio ambiente.

Art. 192. O Munidpio, ao promover a ordenagao de seu territorio, definira zoneamento e

diretrizes gerais de ocupagao que assegurem a protegao dos recursos naturais, em consonancia

com o disposto na legislagao estadual pertinente.
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Art. 193. A politics urbana doMunidpio e o seu piano diretor deverao contribuir para a prote9ao

do meio ambiente, atraves de adofao de diretrizes adequadas de uso e ocupaÿao do solo urbano.

Art. 194. As empresas concessionary ou permissionarias de servifos publicos deverao atender

rigorosamente aos dispositivos de proteÿao ambiental em vigor, sob pena de nao ser renovada a

concessao oil permissao pelo Munidpio.

Art. 195. Ficam declaradas areas de preservagao ambiental as localidades denominadas Corrego,

Lagoa da Fazenda, Olho D'agua do Paje, regulamentadas na forma da lei.

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano-LeiComplementar n° 028 de15/12/2008

Aprova as dniretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Munidpio se Sobral e

adota outras providencias.

Lei n° 368/02, de 26/08/2002

Dispoe sobre ainstituipao do comite de combate eprevenpao a dengue e da outras providencias.

Codigo de Obras e Posturas-Lei Complementar n ° 07 de 01/02/2000

Art. 1 - Fica instituido o Codigo de Obras e Posturas do Munidpio de Sobral, o qual dispoe

sobre a execugao de obras publicas e particulares, e ainda sobre as medidas inerentes ao poder de

policia administrativa de corapetencia municipal, pertinentesa ordem publica, higiene, instalaÿao

e funcionamento de equipamentos e atividades, estabelecendo a integragao entre o Poder Publico

e os Municipes.

A lei Qrgamca do mumcipio de Sobral nao meciona de forma direta o manejo adequado

dos residues no munidpio,mas existem Art. que nortearam as empresas de forma correta.
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ABNT

Para viabilizar o manejo correto dos residuos em areas especificas, foram preparadas as

seguintes normas tecnicas.

NBR 10.004/2004 -Residuos Solidos-Classifica§So

NBR 8.419/1992-Apresenta9ao de projetos de aterros sanitarios de residuos solidos urbanos

NBR 8.849/1995 - Apresentagao de projetos de aterro controlados de residuos solidos

urbanos

NBR 10.007/2004-Amostragem de residuos solidos

NBR 12.235/1992-Aimazenamento de residuos solidos perigosos;

NBR 15.112/2004 - Residuos da construpao civil e residuos volumosos - Area de

transbordo e triagem-Diretrizes para projeto3implania$ao e opera9ao

NBR 15.113/2004 - Residuos solidos da construfao civil e residuos inertes - Ateiros -
Diretrizes para projeto, implanta?ao e opera9§o

NBR 15.114/2004 -Residuos solidos da constnujao civil-Areas de reddagem -Diretrizes para

projeto, implanta9ao e opera9ao

NBR 15.115/2004 — Agregados recidados de residuos solidos da construpao dvil -Execu9§to de

camadas de pavimenta9ao -Procedimentos.

NBR 15.116/2004-Agregados recidados de residuos solidos da constru9§o dvil -Utiliza9ao
em pavimenta9ao e prepare de concrete sem fun9§o estrutural-Requisites

NBR 10.004-Residuos Solidos-Classifica9ao
NBR 10.005-Lixivia9ao de Residuos-Procedimentos

NBR 10.006-Solubiliza9ao de Residuos-Procedimentos

NBR 10.007 — Amostragem de Residuos-Procedimentos

NBR 6484-Solo-Sondagens de simples recanhecimento com SPT-Metodo de Ensaio
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Residues de Construÿao e DemoIi$ao-Resoluÿao CONAMA n° 307/2002 (Nao havera

demoliÿao, somente carater demonstratives).

Resolugao n° 307, que estabelece diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construgao civil, disciplinando as a§oes necessarias de forma a minimizar os

impactos ambientais gerados pelos residuos oriundos da constnujao civil.

A Resolufao n° 307/02 apresenta como grande mudan?a o fato de que o gerador e o

responsavel pelo residue gerado. Dessa forma, a preocupa$ao da constru9ao civil nao e apenas

com a contrata9ao de um ca9ambeiro e sim com a gera9ao, gestao e transporte dos residuos ate o

seu destino final

A NBR 10004:2004 considers tres classes de residuos: os perigosos (Classe I), os nao

inertes (Classe II-A) e os inertes (Classe H-B), definindo criterios especificos de caracteriza9ao a

partir do potendal de dano ambiental ou a saude humana (residuos classe I) e das condÿoes de

portabilidade da agua em ensaios de solubilidade dos residuos (Classe II-A e II-B).

Foi a partir dessa carencia de identifica9ao especifica para facilitar o gerenciamento dos

RCC e da necessidade de aten9ao especial a sua forma de destina9ao que, em 2002, o

CONAMA, por meio da Resolu9ao n° 307, resolveu dispor de um tratamento especial a essa

fatia dosRSU, os residuos Classe II B-Inertes-segundo aNBR 10004.

Essa resolu9ao vem estabelecer diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos

residuos da constru9ao civil, criando responsabilidades para os agentes da cadeia: gerador,

transportador, receptor e os municipios.

Na resohÿao sao definidos os residuos da constru9ao civil em fiui9ao de seus elementos

constituintes, tais como tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, tslbas, pavimento

asfaltico, vidros, plasticos, tubula9oes, fia9§o eletrica, entre outros. Tambem sao definidas as

atividades que os originam (constru9ao, reformas, reparos e demoli96es de obras de constru9ao
civil, alem da prepara9ao e da escava9ao de terrenos).
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Oefinicao e prindpios

Defmi?ao- residuos da construfao civil e demoli§ao sao os provenientes da constregao,

demoliÿao. reformas, reparos e da prepara9§o e escava$ao de solo.

Prindpios - priorizar a nao gera9§o de residuos e proibir disposi9§o final em locais

inadequados, como aterros sanitarios, em bota-foras, lotes vagos, corpos d’agua, encostas e areas

protegidasporlei.

Classificacao e destinacao

I — Classe A - sao os residuos reutilizavds ou redclaveis agregados na constru9ao civil, tais

como;

a) de constru9ao, demoli?ao, reformas e reparos de pavimenta9ao e de outras obras de

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construe, demoli9§o, refonnas e reparos de edifica9oes: coxnponentes ceramicos (tijolos,

blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabrica9ao e/ou demoli9ao de pe9as pre-moldadas em concreto (blocos, tubos,

meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Destina9ao: reutiIiza9ao ou reciclagem com uso na forma de agregados, alem da disposi9ao final

em aterros licendados.

II - Classe B - sao os residuos redclaveis para outras destina9oes, tais como: plasticos,

papel/papelao, metais, vidros, madeiras e outros.

Destina9ao; Reutiliza9ao, reciclagem ou armazenamento tempordio.

HI -Classe C- sao os residuos para os quais ainda Mo forani desenvolvidas tecnologias ou

apfica9oes economicamente viaveis que pennitam a sua reciclagem/recupera9ao, tais como os

produtos oriundos do gesso.

Destina9ao: Confonne norma tecnica especifica.

IV-Classe D- sao os residuos perigosos oriundos do processo de constru9ao, tais como; tintas,

solventes, oleos e onlros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli9des, refonnas e reparos

de clinicas radiologicas, instala9oes industriais e outros.

Destinacao: Conforme norma tecnica especifica.
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9.0 -CONCLUSOES E RECOMENDAQOES

No contexto do que foi exposto, e possivel perceber que a enorme gerapao de residuos nos

canteiros de obras e sua destinapao inadequada sao as principals causas que contribuem para o

desperdicio e os impactos negatives refletidos no meio ambiente. E de extrema importancia que as

empresas reavaliem seus processos construtivos e gerenciais em relapao aos Residuos da Constrapao

Civil. No tocante ao objetivo apreserrtado par este estudo, destaca-se a importancia de planejar a

organizapao do canteiro, fomecer treinamento para a mao de obra, averiguar as apoes desenvolvidas

no PGRCC atraves de um piano de monitoramento e analisar os projetos do empreendimento com

intuito de reduzir ao maximo a gerapao de residuos.

F£bio1ftgui«r Lima
ENG* CIVIL

RNP: 0614473535
CREA: 56433

Fdbio Aguiar Lima
Engenheiro Civil

RNP: 061447353-5
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10.0 -ANEXOS
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