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RESUMO 

 

 (PNRS), a qual responsabiliza a , m  e sociedade 

aos preceitos regulamentadores do tema, este trabalho apresentou como objetivo geral a 

d  (PMGIRS) sul 

mineiro de Varginha, segundo as diretrizes estabelecidas pelo art. 19 da PNRS. Como objetivos 

 o 

19 da PNRS o o Plano 

  PGIRS  do M Meio Ambiente (MMA), o levantamento das 

e Plano de Metas indicadas pelo Plano e desenvolvidas  e, por fim, 

contributiva para a   com 

um website, que apresenta 

. local, a 

ram a se formar 

por meio  

condicionada  s a abordagem 

 uma positiva e  

que fundamenta . Para tanto, foi adotado o enfoque 

 Em 

conformidade com ess , Varginha vem  

empirico  

desprovido de metodologia, trouxe abordagens superficiais aos incisos do artigo 19 da PNRS. 

 parte   Por 

fim criou-se um mapa i

no intento de reduzir 

materiais com potencial reciclagem.  

 

Palavras-chave: 

 Mapa interativo.  



 

ABSTRACT 

 

Guided by Law no. 12.305 of August 2nd, 2010, which instituted the National Solid Waste 

Policy (PNRS), which makes the Union, states, municipalities and the society responsible for 

adapting to the regulatory precepts of the theme, this work presented, as general objective, the 

analysis of the Municipal Plan Management of Solid Waste (PMGIRS) of the southern Minas 

Gerais municipality, Varginha, according to the guidelines established by art. 19 of the PNRS. 

As specific objectives, the comparative study between Varginha PMGIRS and the minimum 

content of article 19 of the PNRS through the script for Integrated Management Plan for Solid 

Residues Elaboration (PGIRS) from the Ministry of the Environment (MAM), Goals Plan 

indicated by the Plan and developed by the municipality and, in the end, the contributory 

suggestion for the appropriate destination of the residues with the creation of an interactive 

map, in a website, bringing specific information about the disposal sites, listed by the 

municipality (PMV). Although the research general aim is limited to the local scope, this work's 

organization adopted global parameters which guidelines started to be form in the 1970s 

through the perception that the survival of all species would be conditioned to the preservation 

of the planet's natural resources. During this period, the approach to environmental issues has 

undergone a positive and notorious transformation through the debates promoted by the 

conferences and other international events since then, grounding the current public 

environmental policies. Accordingly with these new policies, Varginha has been empirically 

improving, with advances, its solid waste management model. The elaborated plan, in addition 

to being devoid of methodology, brought superficial approaches to the article 19's clauses of 

the PNRS. Regarding the propositions and the goals plan, a considerable part was not 

implemented. In conclusion, an interactive map was suggested in order to make the possibilities 

of recycling offered by the municipality to the residents known. In order to do so, the qualitative 

approach was adopted, based on the exploratory and descriptive research, which data were 

collected secondary with the organs that compose the municipality's direct administration. 

 

Keywords: Urban solid waste. Municipality of Varginha. Environmental public policies. 

National Policy on Solid Waste. 
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1 O 

 

, o mundo percebeu o de

, movido pelo uso 

. Como observado por Dias (2011), a

ao longo do 

estendendo progressivamente pelo resto da Europa e demais 

  

os recursos naturais para industrial, 

visando atender 

o descarte excessivo desses bens evidenciaram o impacto ambiental, que demanda  

suficientemente eficazes para conter ess  O i

conceituado como: 

 

[...] 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - 
- o; II - 

III - a biota; IV - - a 
qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986, art. 2). 

 

ventos focados em problemas ambientais passaram a compor 

proporcionando 

 por criadas pela e um 

, -industrial e de risco, desatrelado das 

 e representativo da inercia do Estado Constitucional moderno e das 

 meio ambiente. Nas palavras 

de Beck (2010, p. 33) 

 

Riscos teza perdida, 

da vida 
digna de ser vivida. 

 

s

problemas modernos , 



 

 , com 

 um crescimento na 

  ano, 

BANCO MUNDIAL, 2012).  

No Brasil, r

 (ABRELPE, 2015) , 

indicam que, em 2014, -se de 7

toneladas, dentre a

coleta, permanecendo mais de sete  sem coleta, destinadas 

inadequadamente ou depositada Outra 

nesse m

correspondendo a aproximadamente 

 

No intuito de incentivar os entes da fe

 

, o governo federal publicou, em 

Entre 

tal Lei 

ao estender a  a responsabilidade de 

  

Como ponto de partida,  2010 determinou dos planos 

com 

a coleta 

m  

Dentro dessa nova realidade global e nacional, o Estado de Minas Gerais instituiu, em 

2009,  18.031/ importantes 

mecanismos afins. Segundo a (FEAM): 

 



 

 (FEAM, 
2016, p. 4). 

 

em conformidade ao novo preceito legal, em especial ao artigo 19 da 

PNRS), Varginha publicou, em 2013, seu primeiro 

(PMGIRS).  

A Lei que institui a PNRS definiu um prazo de dois anos para que todos os entes da 

 anos para o 

ei, cinco do prazo 

 do praz , a 

 

 

-
to

2017, p. 1). 
 

Decorridos aproximados cinco anos e, , surge o seguinte 

problema: c PMGIRS estabelecidas pelo artigo 19 

da PNRS? 

Para tanto, o objetivo geral da presente pesquisa foi analisar o PMGIRS de Varginha a 

partir das diretrizes estabelecidas pelo art. 19 da PNRS, dividindo-se nos seguintes objetivos 

 

 

a) comparar o PMGIRS de Varginha com , 

seguindo o roteiro do M MA)  

o  

b) l o PMGIRS; 

c) p . 

 

a PNRS, justifica-

PNRS, sob a 

 



 

2  

 

-

, s

dentro dos panoramas global, nacional e estadual. 

 

 

 

e de autoridades ambientalistas fizeram 

com que as 

ssem a buscar caminhos direc  

ambiental. 

 

F
a
problema. Alguns dos problemas ambientais tornaram-se assunto global e pela 

-se na principal ferramenta de co
- . (DIAS, 2011, p. 7-8). 

 

Apesar de o  

 a demanda de grandes quantidades 

-prima, promovia um  A 

, definida 

e esgoto nesses locais, tornava-se evidente 

(DIAS, 2011). Sobre  em virtude do processo acelerado de 

 

 

Industrial e criou um ambiente sem precedentes nas cidades. Por volta de 1850 

 
(DIAS, 2011, p. 6). 

 



 

Dias ainda 

que:  

 

-se e se espalharam de forma 

am 
concebidos de forma irracional, tendo como resultado o grave problema 
ambiental que afeta todo o planeta nos dias de hoje. (DIAS, 2011, p. 7).  

 

recebiam tratamento 

financeiros e temporais. et al. destacam:  

 

A longo prazo, a disputa em tribunais, caso por caso, tornou-se 
principalmente 

. (LUSTOSA et al., 2003, p. 136).  
 

 conflitos ambientais, o Estado 

, denominado por Lustosa et al. 

(2003), 

fatos que 

geravam e por conseguinte, contenciosos ambientais.  

Ness et al. 

importantes acontecimentos  

 meio ambiente decorrentes das propulsores 

to ambiental governamental: i) o 

Silent Spring (Primavera Silenciosa), de Rachel Carson, em 1962; 

 National Environmental Policy Act), 

, nos Estados Unidos, apontada como a primeira 

tal. 



 

O primeiro dos acontecimentos elencados, o livro Primavera Silenciosa, escrito pela 

 publicado nos EUA em 

, 

industrial. Primavera Silenciosa retratou 

s dicloro-difenil-

tricloroetano (DDT), empregados na agricultura, desde o final da Segunda Guerra Mundial, 

 

Com 

tais, Dias constata que:  

 

O livro Primavera Silenciosa soou como um alarme que provocou, nos anos 

ambientais no mundo. (DIAS, 2003, p. 30). 
 

se inseticida s

, p. 54), a pesquisadora 

 utilizados com pouca ou 

 

Em especialmente o 

iu  Como 

legado, as concl Primavera Silenciosa 

norte-americano proibisse  dicloro-

difenil-tricloroetano (DDT)

pelos pesticidas.  

Entretanto, no terceiro mundo, a vulnerabilidade proporcionada pela pobreza extrema 

fez com que a reduzisse 

, 2001). Conforme o Worldwatch Institute (2000):  

 

em nossos corpos  
Muitos de
(bifenilos policlorados) e DDE  produto altamente persistente, desdobrado 



 

do mal-afamado DDT  os mais comumente detectados, causadores de 
 

associados ao desenvolvimento intelectual lento, problemas reprodutivos e 
. 

 

, 2000; ROLNIK, 

1988  da 

tecnologia. O desenvolvimento ermite a  dos 

 uma maneira de obter ganhos de produtividade 

e de reduzir custos para gerar novos excedentes de produtividade (MORIN, 2002).  

na cidade 

  um 

com o objetivo de debater e analisar os problemas, atuais e futuros da humanidade relativos aos 

te dos recursos naturais. Seus 

: controle do crescimento populacional, controle do 

gotamento dos recursos 

naturais (CAMARGO, 2002). 

 

No ano de 1972, esse grupo de pesquisadores, liderado por Dennis L. Meadows, 

p  , ou ainda 

que, u

descoberta de novos materiais), 

condicionada ao respeito  finitude dos recursos naturais e  

 

Estimativas  apontaram que, 

nte a fome. Nesse 

riscos relativos ao crescimento da po  

. Ainda em 

Ambiente Humano, conhecida  



 

Apesar de atuais os problemas constatados pelo Clube de Roma, o panorama tenebroso 

 por completo. Os trabalhos dessa entidade, bem como suas perspectivas ruins, 

se instalando no planeta. O 

mundiais, orientadas para recup , consequentemente, da vida 

no planeta.  

O terceiro acontecimento simbolizador, segundo Lustosa et al. (2003) 

do NEPA,  de janeiro de 

1970, nos EUA,  ficou estabelecida 

Poder Executivo. 

Sobre a Lei:  

 

Trata-se de um primeiro passo  mas um passo verdadeiramente gigantesco  
no sentido de o Estado assumir, em nome da coletividade, a efetiva 

- eiro 

-los (LUSTOSA et al., 2003, p. 
138).  

 

Mais do que uma  

os que devem ser seguidos pela a

de projetos com relativo impacto ambiental. Al  pelo fato de que 

 ativa d  

Observa- a 

 , do acentuado ritmo no consumo 

intensificam-se. Portanto, mais do que uma 

fica sobre o tema ambiental, o NEPA representou 

deveriam 

r um 

determinado projeto governamental. 

 



 

 

 

s a Segunda Grande Guerra (1939-1945), o 

 somente 

olvimento industrial 

(HOBSBAWM, 1995). 

  

configurou um novo e pitoresco 

.  

Conforme Ulrich Beck (2010)  ou o controle (tentativas) das 

2012, p. 158).  

Ness surgiu 

que a 

ambiental abrangem as esferas social, 

 

meio ambiente. entar em 

em especial a ONU), passaram a realizar 

a sociedade, frente aos 

 

Em 1987, a ONU criou 

, elaborou 

a  Rio 92 e apresentou sobre as 

O 

propag  de que 



 

, disseminou 

o progresso urbano deveria priorizar as 

 

 

local como passos importantes 

naturais, a pobreza foi colocada como um problema ambiental substancial para a 

 

surgimento  

Da Veiga (2002), o desenvolvimento 

 

livro , ele declara que o significado 

globalismo. 

-

futuras. O alertou a humanidade sobre a essencialidade de se construir 

um desenvolvimento equilibrado com o meio ambiente e estabeleceu o desenvolvimento 

observados.  

 

2.3 GRANDES CONFER

BRASILEIRA 

 

A Primeira C

ou seus trabalhos em cinco de junho de 1972. 

Considerada uma 

permanecerem atuais, 

ionais numa busca 

 



 

Segundo Le Prestre (2005), 

 

a)  quantidade/ 

 

b) 

 

c) o, transformador das sociedades e de seus modos de 

vida;  

d) 

 

Celebrada como primeiro grande conclave sobre o homem e o meio ambiente, a 

 

(desenvolvidas e em desenvolvimento) a, conjuntamente, 

ionadas  naturais do planeta, 

baseando-se  

u as 

, 

brasileira, muitas delas acolhidas nos fundamentos da Lei 12.305/ 2010. 

D

conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento foram apontados como fatores 

determinantes dos problemas ambientais. O desenvolvimento, atributo a

apresentou na 

pelo elevado consumo de recursos ambientais, 

-humana de 

 (CNUMAH, 1972).  

Ao final, a  a 

, na qual foi introduzida 

ambiental no processo  

 do meio ambiente para a vida humana e estabeleceu 

 como fatores primordiais a serem observados no contexto do 

ico,  a necessidade de 



 

ao meio ambiente humano. Seu trouxe sete pontos basilares seguidos de vinte e seis 

Vejamos os itens 

 

 

1. 
lhe oferece oportunidade para 

desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e 
-se a uma etapa em 

o pod
precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o 

-estar do homem e para o gozo 
dos direitos humanos fundamentais, inclusi  
 
2. 
fundamental que afeta o bem-
do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever 
de todos os governos. (CNUMAH, 1972, p. 1). 

 

Nesses dois primeiros itens, foram ressaltadas a essencialidade dos ambientes natural e 

artificial como atributos ao desfrute dos direitos humanos fundamentais, estando 

intrinsecamente ligados a qualidade de vida. Do item 1, -se a 

 Do item 2, 

destaca-

o ambiente. Vejamos mais itens: 

 

3. 
descobrindo, inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade 
do homem de transformar o que o cerca, utilizada com discernimento, pode 
levar -lhes a 

humano e a seu meio ambiente. Em nosso redor vemos multiplicarem-se as 

mental e social do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente 
naquele em que vive e trabalha. 

 
4. 

presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio 



 

ambiente. Com o me -se 

(CNUMAH, 1972, p. 1). 
 

O item 3 ressalta a capacidade humana de atuar, transformando o meio em que vive, 

desigualdades sociais. Em seguida, o item 5, citado abaixo, 

atribuindo-

e transformadora, capaz de melhorar o meio ambiente continuamente.  

 

5. continuamente, problemas 
-se adotar as normas e 

medidas apropriadas para enfrentar esses problemas. De todas as coisas do 

progresso soci

tecnologia, a capacidade do homem de melhorar o meio ambiente aumenta a 
cada dia que passa. (CNUMAH, 1972, p. 2). 

 

 

 

6. 

para o meio ambiente

e nosso bem-
s e para nossa 

preciso entusiasmo, 

em harmonia com ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para criar 
um meio ambiente melhor. A defesa e o melhoramento do meio ambiente 

odo o mundo, e em conformidade com elas. 
 



 

7. 

o comum. 

 pela maior parte do estabelecimento de 

esf
ambiente que, por ser de alcance regional ou mundial ou por repercutir no 

ternacionais, no interesse de 

o do homem 
e de sua posteridade (CNUMAH, 1972, p. 2). 

 

qualidade de vida.  

sam os pontos 

fundamentais discutidos no decorrer da confe  

compuseram o debate durante o evento, apontando valores e p

bem-  

 

permita levar uma vida digna e gozar de bem-
de proteger e melhorar o meio a

apartheid, a 

ndenadas e devem ser eliminadas 
(CNUMAH, 1972, p. 2-3).  

 

Salienta-

forma equilibrada, torna-se promotor de 

de melhoria da qualidade de vida. 

assegurar ao homem 

. 



 

 

Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e 

enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento, de 
modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o desenvolvimento e a 

 
-

e combater os riscos 

para o bem comum da humanidade. (CNUMAH, 1972, p. 4-5). 
 

, a forma de se 

 e social, capaz de racionalizar o uso dos recursos naturais e 

 medidas de planejamento que 

em comum da hum  

 

empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade 

humana. (CNUMAH, 1972, p. 5).  
 

 Vejamos: 

 

de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua 

1972, p. 5).  
 

-

que as 



 

 

Do Lago (2006, p. 45) enfatiza que 

 que lhes pareciam 

prejudiciais . 

O efastos produzidos pelas armas 

 

 

-se 
 

- 
p. 6).  

 

-se o reconhecimento, por parte das autoridades 

antia ou melhora da 

 

 

 

 

 

com 

lvidos. Segundo Ferreira (1998) e Do Lago (2006), no regime militar, cujo 

-  quanto 

ernacional.  



 

  O modelo 

estimulava  

Conforme avalia Do Lago (2006), o Brasil, sob o ponto de vista externo

ambiente; e a segunda, da maioria dos governos que enxerga

comunismo e com excelentes perspectivas de investimento. Ainda dentro desta segunda 

19

deslocadas do norte,  

Segundo Do 

so 

 

 

manifestavam-

regionais (DO LAGO, 2006, p. 116). 
 

nos seus projetos de desenvolvimento, o Brasil 

, 

 

 

 

Finalmente, mesmo do ponto-de-vi

se, o que parece 
lamento da sociedade 

em termos ambientais (CNUMAH, 1972, p. 6).  
  

Nesse mesmo documento (CNUMAH, u

-se, pois, 



 

-

 

O Brasil, mesmo 

desenvolvidos. -

 assumisse uma conduta diferenciada diante das 

-

co  

 

2.3.2 Brasil, o p  Rio 92  

 

ernacional. 

 

A  70   do barril de 

, inferior a -1973) foi elevado pelo cartel  de produtores de 

valor que o mercado podia pagar, encarecendo o valor da energia antes 

ridicularmente barata

desenvolvimentista adotado pelo Brasil (HOBSBAWM, 1995). Ferreira aponta outro elemento 

contribuinte para , 

 

 

implantando no mundo a partir de fins dos anos 70, as vantagens comparativas 
internacionais do Brasil de

tornasse 

consequente 

 
 



 

Por fim, 

Do Ferreira (1998) e Do 

Lago (2006) constatam que, a 

ava a demonstrar descontentamento 

 

, em 1970, conforme observa Lustosa et al. (2003), os mecanismos 

poster  4.471, de 15 de setembro de 1965

(Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934), na Lei 86, de 08 de setembro de 1947, que 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)

1962, que regulamentava o desenvolvimento da pesc  

Apenas nos anos de 1973 e 1981, segundo Lustosa et al. (2003), acompanhando a 

 criou a Secretaria Especial de 

Meio Ambiente (SEMA) por meio do Decreto 73.030, de 30 de outubro de 1973, 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), ei 6.938, de 31 de agosto de 1981, quando 

 

e (SISNAMA) e o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA).  

, ao estabelecer em seu artigo 225 que: 

 
o ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum 

-se ao Poder 
- -lo para as presentes 

 
 

Segundo Ferreira (1998, p. status  

A aco  

 aparentemente simplista de Pedro e Frangetto (2004), 

seja no sent  Nesse 



 

analogamente abrangendo as esferas federal, estadual e municipal e da sociedade de uma forma 

geral, delegando a cada um a responsabilidade de conservar o meio ambiente para as futuras 

  

 

Ambiental Internacional, prevista para 1992. Foi mais uma medida transformadora de sua 

 Mesmo com todo o empenho, nesse ano, 

aconteceu no estado do Acre um forte baque na imagem brasileira, com o assassinato do 

sindicalista dos seringueiros, Chico Mendes. A morte desse l  sua luta em prol 

terra dos nativos. Sua morte abalou a comunidade ambientalista mundial.  

Do 

Brasileiro de Meio Ambiente 

1989, figurou como mais uma investida do governo brasileiro em criar meios eficazes de 

 

Com o -

com destaque para a 

-se uma 

necessidade. A candidatura br nternacional do meio ambiente de 

1992, posteriormente confirmada pela ONU, configurava uma chance de expor 

  

 

Legados da Rio 92 

 

 

 



 

dela. No intuito de estabelecer uma nova e justa parceria global por meio do estabelecimento 

-

protetores 

 

-

-  

reduzir as desigualdades nos p

 

desenvolv

-  

 

Conscientizar o mundo de qu

as sociedades 
desenvolvidas  

. (ALVES, 2001, p. 67).  
 

 

 

cossistema terrestre. 

internacional 
exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias 
e recursos financeiros que controlam (   

 

A responsabilidade de se atingir o desenvolvimento s

 



 

 

  
adequadas ( ..., 1992, p. 2).  

 

-

nocivos ao meio ambiente. Vejamos: 

 

custos ambientais e o uso de 

os investimentos internacionais 
( ..., 1992, p. 3). 

 

A Agenda 21, outro grande legado da Rio 92, caracterizou-

nto  CNUMAD (Rio-

-

 

ambientais, s  

 Como instrumento de 

ntalmente 

  

crescimento  

banos. 

 



 

 

 

segundo Brito et al.  

 O decorrente aumento no consumo de 

produtos, principalmente os industrializados, demandaram mais recursos naturais para 

crescimento. Montibeller-Filho (2008) per capita dos 

Estados Unidos, entre 1920 (1.238 gramas/ dia) e 1980 (3.628 gramas/ dia), demonstrando a 

seriedade das qu  -las como uma das 

 

se problema no seu aspecto global ao 

registrar que: 

 

A sociedade precisa desenvolver formas eficazes de lidar com o problema da 

descartados [...] (CNUMAD, 1995, p. 36).  
 

e, principalme

.  341). T

, como

ind

; e, 

 

(CNUMAD, 1995, p. 36-

 

 



 

assentamentos humanos entre outros. Um dos objetivos estabelecidos pela Agenda 21 foi a 

1995). Para atingir esse objetivo, o documento 

 

Ness

iras 

se mesmo ano, determinou-

abrangesse 

 Ficou estabelecido ainda, que cada autoridade local 

om seu segmento social, deveria elaborar sua Agenda 21, observando o prazo para 

n  

Segundo Girardi (2013), a 

descumprida, com boa parte dos p -92 ainda 

contidos na Agenda 21 Global. As diretrizes estabelecidas por esse documento permanecem 

 

 

nacional 
ito e passado com 

exclusividade para o 

resolver essa etapa. Isso sem contar reciclagem, compostagem, etc. 
(GIRARDI, 2013, p. 1). 

 

As  for

atualidade.  

 



 

2.5 A AGENDA 21 B

A SOCIEDADE 

 

Desde a 

ao tema e na cri

nacional de meio ambiente.  Rio- (1988)

o-os 

 

A Agenda 21 global, dentre suas assertivas, destacou-

 

21 Brasileira e, posteriormente, 

de 2001  

agosto de 2010  -se como 

exemplos da conc -92. 

Entre debates e a , entre 

os anos de 1996 e 2002, nto 

acional (BRASIL, 2004). Em sua , foram selecionadas 

cas par

infraestrutura 

tecnologia par  (BRASIL, 2004). Como ponto de partida, a 

es: 

-

 a 

 (BRASIL, 2004). 

 

 

 



 

 

 

1970 e 1990, legaram 

durante -  

 

as 
- de locais a globais 

 
. (CNUMAD, 1995, p. 28).  

 

Ness

, quanto pelo desafio imposto aos gestores 

urbanos no sentido de estabelecer projetos que possam, nvolver toda a sociedade, 

 Portanto, o desenrolar desta 

 

. O desconhecimento do significado desses termos contribui diretamente para 

materiais.  

Grimberg  

 

misturados de fato tornam-se lixo e seu destino passa a ser, na melhor das 

. (GRIMBERG, 
2004, p. 1).  

 

 

 

 

u bem descartado resultante de atividades 

es tornem 

da 
. (BRASIL, 2012, p. 11).  



 

 

Em seu inciso XV, a mesma lei estabelece o significado para rejeito como sendo os 

 11).  

 

s origens e periculosidade. No Q

conforme suas origens: 

    Quadro 1    

ORIGEM  

a)  
 

b)   
 

limpeza urbana. 

c)  
urbana.  

d) estabelecimentos comerciais e 
 

 

 

 

de transportes. 

e) 
 

 
limpeza urbana). 

f)  
Provenientes dos processos produtivos e 

 

 
normas e regulamentos SISNAMA e SNVS. 

h)  
os resultantes da pre
terrenos para obras civis. 

i)  
utilizados nessas atividades 

j)  
Provenientes de portos, aeroportos, terminais 

passagens de fronteira. 

k)  
 

    Fonte: Lei 12.305/ 2010  adaptado pela autora. 

 

Ess

que lhes deu origem, de seus const uadro 2, a seguir, 

e: 

  



 

   Quadro 2   
2010 

PERICULOSIDADE  

a)  
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

 
b) os  

      Fonte: Lei 12.305/ 2010  adaptado pela autora. 

 

 periculosidade, 

 

 Os 

crescim per capita mundiais, apresentados 

ou o crescimento 

 tornando-se 

o irracional dos recursos naturais 

 Mendes Junior e Ferreira (2009) afirmam que: 

 

Como  dos imperativos ditados pela ideologia do modelo 
cultura 

que os seus efeitos nocivos se tornam mais evidentes, ao passo que determina 

 
Norte. (MENDES JUNIOR; FERREIRA 2009, p. 135).  

 

Nesse , 

 

prod BANCO 

MUNDIAL, 

 



 

Segundo Mota 

(2007), a social negativo na 

-

dela resultam. Diante do exposto, constata-

-

ambiente. 

 

2.6.1 A  

 

O crescimento PIB, entre os anos de 2003 e 2014 (DEEPASK, 2015), 

de pobreza entre os anos de 2003 e 2011 (BANCO MUNDIAL, 2012) e o aumento na renda da 

o de recursos naturais 

-

 

 

       Tabela 1 - RSU gerados e coletados no Brasil em toneladas/ dia entre os anos de 2000 e 
2014 

Ano   
2000 149.904 157.861 
2001 152.542 160.641 
2002 154.862 163.080 
2003 157.775 166.140 
2004 162.232 170.835 
2005 164.774 173.524 
2006 - - 
2007 140.911 168.653 
2008 149.199 169.658 
2009 161.084 182.728  
2010 173.583 195.090  
2011 177.995 198.514  
2012 181.288 201.058  
2013 189.219 209.280  
2014 195.233 215.297 

         Fonte: Adaptado pela autora a partir de ABRELPE (2003 a 2014). 

 



 

coletados pela Pesquisa Nacional de Saneamento , os dados 

 

 , 

ndo o IBGE, a prime

-2010) apresentou uma taxa de 16,78  brasileiro, 

elevando os 137.755.550 habitantes registrados pelo Censo 2000, para 160.879.708 habitantes 

apontados pelo Censo 2010. Ness a Tabela 1 acusa um crescimento nacional 

de 23,58 .  

cada 

(2010-2014), verifica-se que 

to. Para o Banco Mundial, ess

que passou a consumir p  

divulgado pela ABRELPE (2015) veicula que a quantidade de RSU gerada (2015) de 79,9 

montante coletado (2015) de , resulta em 

cerca de 

 

41,6% de todo 

 

brasileir

adoecimento dos seres humanos que muitas vezes se utilizam desses locais para provimento da 

 



 

suficientemente 

como um todo. 

 

2.6.2 A  

 

 

da qual seriam estabelecidos: 

 

[...] 
acondicionamento, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento, 

de sistem . (BRASIL, 2004, p. 
104). 

 

Por meio dess

o tema, buscando estabelecer a cota de responsabilidades, direitos e deveres pertinentes a cada 

um deles  

 

 dos 

, 

12.305/ 2010 foi sancionada a. Estava criada a 

ambientais conectas. 

 

2.6.3 Diretrizes da PNRS para a  

 

A Lei 12.305/ 2010 surge com a finalidade de normatizar e 

 

 



 

rafo primeiro determina 

os (BRASIL, 2010). 

, 

, 

s  

Nesse conte

XVII da lei como um: 

 

C fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

para reduzir os im
decorrentes do ciclo de vida dos produtos. (BRASIL, 2010). 

 

Isso d o -

 Complementando ess

 

 

consideradas essenciais ness  

omo 

e renda e promotor de cidadania.

(BRASIL, 2010). 

 d

capaz de promover o desenvolvimento do conhecimento situacional pela sociedade fazendo 

com que se aperceba da essencialidade de seu papel perante cada etapa de um gerenciamento 

na ,  



 

A d , 

 

, 

 

 

2.6.4   

 

federal, estadual, municipal, intermunicipal e microrregional se tornaram mecanismos 

 No  

 

strito Federal o cumprimento da lei 

estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de 

(SNVS) e do Sistema Unificado de A

(SUASA), e da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento  

(BRASIL, 2010). Em seu art. 15, a Lei 12.305/ 

validade por prazo indeterminado e horizonte de vinte anos, a ser atualizado a cada quatro anos.  

Ess , 

 (BRASIL, 2010). 

quantidade de res  final ambientalmente 

adequada; 

 

a 

 (BRASIL, 2010). 



 

Para cumprimento das, ; 

aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, 

medidas para 

  

 (BRASIL, 2010). Ainda no 

se artigo 15 

 

(PERS) foram contemplados pelos artigos 16 

 

tal intento.  formadas por mais de um 

estado no acesso a ess

3o . 

a cada quatro anos. 

pelo artigo 17 da 

referida lei.  

A s m

bem como prioriza ess

co  abilidades no manejo dos 

como um dos pontos basilares abordados pela PNRS (BRASIL, 2010). 

 18, da Lei 

12.305/ 



 

 

19 da Lei 12.305/ 2010 estabelece dezenove incisos semelhantes aos direcionados as esferas 

federal e estadual. Dentre ess

, seguido pelo 

 

plano de gerenciamento 

iii) indicadores de 

 de manejo de 

 

 

coleta seletiva e reciclagem, entre outras; 

stica reversa; xi) meios a serem utilizados 

pa

v) periodicidade de 

 (BRASIL, 2010). 

Importante ainda destacar a ressalva trazida pelo segundo se artigo 19, na 

 habitantes 

integr  

significativo impacto ambiental  

parcial  (BRASIL, 2010). 



 

Em virtude do instituto da responsabilidade compartilhada, assim como os entes da 

ientes de limpeza urbana 

seus PGRS (BRASIL, 2010). s

 (BRASIL, 2010) 

Conforme salientado pelo artigo 24, da Lei 12.305/ plano de 

o SISNAMA

primeiro dess

municipal competente (BRASIL, 2010). 

 

  



 

3  

 

 

 

 

 

vez  

do cumprimento a preceitos 

 Nesse sentido a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada da seguinte forma: 

 

A pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de seu 

pelos 

. 
(NEVES, 1996, p. 2). 

 

literatura, a peculiaridade descritiva da pesquisa ou o objetivo 

dos qualitativos (NEVES, 1996).  

Quanto a finalidade 

, -lo 

, e descritiva, 

determinada p

1991).  

 



 

- tamento de parcela do acervo 

pesquisa.  

- Pesquisa documental: com coleta 

  

 abrangeu 

a Lei Federal 12.305/ 2010 e afins, pertinentes, regulamentadoras da

ambientais, e federal, estadual e municipal.  

 

do artigo 19 da PNRS, deu-se por meio 

 PGIRS  eio Ambiente (MMA), portador 

de metodologia e estrutura um 

comparativo, foram levantadas dentre as elencadas pelo PMGIRS 

quais foram implementadas . Finalmente, 

 

locais regulares de descarte, listados pelo  

municipal. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Os dados  levantados no PMGIRS e em alguns 

pio: Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA),  Secretaria 

Municipal da Fazenda (SEMFA)  (SOSUB), 

, dentre outros. Esta coleta de dados aconteceu no decorrer do ano de 

2017, por meio de , em especial ao SEMEA e SOSUB, 

. Durante 

estas visitas regulares foram feitas entrevistas semiestruturadas, cujos questionamentos 

basearam-se no PMGIRS e no roteiro do MMA.  



 

 

 

 

 

aproximadas 100 toneladas -

 

19

se contexto, as atividades de 

-se muito expressivas em face do cultivo das lavouras. 

 

 

 

per capita no ano de 2014 de 34.902,15 reais, razoavelmente superior 

ao PIB per capita nacional ness o, de 28.498,00 reais (IBGE, 2016).  

Municipal (IDHM) que, no ano de 2010, era de 0,778, 

se mesmo ano. 

Com PIB per capita e IDHM acima d

s a ser 

trabalhada.  

 

 

 

 

 



 

 
 

foram apresentados os resultados e , cujo 

objetivo geral consistiu em analisar o PMGIRS de Varginha, a partir das diretrizes estabelecidas 

pelo art. 19 da 

 

 

4.1 ESTUDO COMPARATIVO 
 

estudo comparativo entre o PMGIRS 

de Varginha e o   do artigo 19 da PNRS, seguindo o 

 PGIRS) 

(MMA). Ressalta-se que o artigo 19, da Lei 12.305/ 2010, determina que o roteiro das  e 

metas devem sustentar um PMGIRS, enfatizando desde a necessidade de um  dos 

  

Neste sentido, a  consistiu n  dos incisos  do artigo 19 

da PNRS, a luz do Roteiro do MMA,  

Plano e , apontadas como , segundo o roteiro 

do MMA, .   

 

4.1.1 Aspectos gerais 

 

O inciso I do Art. 19 da  Nacional de   (PNRS) diz o seguinte: 

I   da  dos   gerados no respectivo  contendo a 

origem, o volume, a  dos  e as formas de  e  final 

 (BRASIL, 2010). Nesse sentido, o PMGIRS fornece    

 do  de  gerados no , tais como: origem, 

volume,  dos 

 traz 

  

Entretanto, o roteiro estabelecido pelo MMA pormenoriza o inciso primeiro, 

determinando  a seguir. 

 



 

4.1  

 

Conforme o roteiro do MMA, nos aspectos  a  de Varginha 

foi analisada em sua   a partir das taxas de crescimento populacional e da 

densidade , por meio de uma   do IBGE, com registros de 1991, 1996, 

2000, 2007 e 2010: 

 

esses dados pode- icas a partir dos registros de 1991, 
1996, 2000, 2007 e 2010. (BRASIL, 2012, p. 76). 

 

A Tabela 2, a seguir, estabelece um comparativo do crescimento populacional entre o 

, o estado de Minas Gerais e  

 

    Tabela 2 - Porcentagem de crescimento populacional de 1991 a 2010 para Varginha, Minas 
Gerais, e Brasil 

Ano 
Habitantes 
Varginha 

% 
crescimento 

Habitantes 
MG 

% 
crescimento 

Habitantes 
Brasil 

% 
crescimento 

1991 88.022 - 15.743.152 - 146.825.475 - 

1996 99.611 13,17 16.567.989 5,24 156.032.944 6,27 

2000 108.998 9,42 17.891.494 7,99 169.799.170 8,82 

2007 116.093 6,65 19.273.506 7,72 183.987.291 8,36 

2010 123.081 6,02 19.597.330 1,68 190.755.799 3,68 

      Fonte: Varginha (2013). 

 

Os dados apresentados demonstram que o crescimento populacional de Varginha, com 

 foi superior ao crescimento populacional do estado de Minas Gerais e 

do Brasil. 

 entre p

urbana e rural, o que somente foi apresentada para o ano de 2010, por meio dos dados  

disponibilizados pelo IBGE - 2010.  

 foram fornecidas  quantitativas ou qualitativas por setores  

o 

 do MMA (BRASIL, 2012). 

 

 muito importante, nesta fase do  distinguir a  urbana 
da rural a partir de dados  



 

A  de dados precisos  deve inibir o  de  
qualitativas como, por exemplo: bairros com densidade  baixa, 

 e alta. (BRASIL, 2012, p. 77). 
 

No que diz respeito   cas, o Plano abordou o Produto Interno 

Bruto (PIB) municipal qualitativamente (maior PIB da  Sul de Minas Gerais) e o PIB 

per capita quantitativamente (32.133,82), bem como relatou as atividades  

predominantes no 1, conforme assinalado pelo roteiro do MMA: Quanto  

  deve-se considerar o Produto Interno Bruto (PIB) municipal, o PIB 

per capita e as atividades  dominantes, tanto no  como na .

(BRASIL, 2012, p. 77). 

O roteiro do MMA n quantitativa ou qualitativa para 

do PIB. Apesar do PIB municipal ter sido referenciado qualitativamente, 

ao n de habitantes e o valor do PIB per capita, possibilita a  do PIB 

municipal.  

a mobilidade social local resultante de  no perfil de renda e 

consumo da , estas  foram disponibilizadas pelo PMGIRS/2013 conforme 

estabelecido pelo roteiro do MMA: Na   dos  deve-se 

buscar  sobre a mobilidade social local decorrente das recentes  no perfil 

de renda e consumo da . (BRASIL, 2012, p. 77). 

Outro informe considerado 

territorial, diz respeito ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.  do Plano Diretor, 

um  se planejar e aplicar o resultado desse planejamento ao longo do 

tempo, como suporte na  e desenvolvimento de   eficazes. Nesse 

sentido, o roteiro do MMA apontou a  de um Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano, na  de um PMGIRS, como fornecedor de diretivas ao gerenciamento de 

  

 

Por  das  do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), muitos 
  desenvolveram seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

Nesse caso,  importante elaborar um mapa com a  das  
principalmente em  ao ordenamento territorial, e ao que foi 
estabelecido como diretriz para a  dos . (BRASIL, 2012, p. 77). 

1 Dados referentes a 2010, utilizados para subsidiar o PMGIRS de 2013. Dados referentes 2015 revelam que o PIB 
per capita apresentou ligeiro 

crescimento,  https://cidades.ibge.gov.br/, acessado em 
27/06/2018). 



 

O Plano Diretor de Varginha  PMGIRS/ 2013. Contudo, convem 

observar que, em 2013, de Varginha contava com um Plano Diretor elaborado em 2006. 

 

4.1  

 

Conforme o roteiro do MMA, o PMGIRS/ 2013, no que diz respeito ao saneamento 

 municipal, buscou  um panorama geral da  abordando todas as 

modalidades definidas pela Lei Federal de Saneamento  abastecimento de  

esgotamento  drenagem e manejo das  pluviais  dos res

 

No discorrer desse quesito, informes apontados  foram considerados: a 

 prestadora dos  (COPASA-MG), a  reguladora  pela 

 (ARSAE), o  de  atendidos   42.519, esgoto  42.524), os 

  

ETAs) em funcionamento (03) e as etapas do sistema de 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) em funcionamento (03), que tratavam 

100% do esgoto coletado.  

Todavia, a  das redes (abastecimento de  

esgotamento  e drenagem), a  de tratamento  para a  a  de 

tratamento para o esgoto coletado e as fragilidades mais relevantes,  foram abordadas 

conforme determina o roteiro. 

 

Na  da  do abastecimento de  e esgotamento  
deve-se considerar o  de  a  das redes, os  
de cobertura, a  de tratamento  para a  a  de 
tratamento para o esgoto coletado e as fragilidades mais relevantes. (BRASIL, 
2012, p. 78). 

 

O saneamento  contou com  complementares sobre a qualidade da 

  com  de potabilidade -definido por   de 

controle,  de coleta,  de  demonstrativos e  ate

dentre elas, a  Federal do  da   Portaria 2914/ 

2011 e sobre o  de esgotamento  realizado segundo a  Normativa 

 128/ 2008 e  Normativa Conjunta COPAM/ CERH-MG  1/ 2008.  



 

Com  aos  de drenagem e manejo de  pluviais, o PMGIRS/ 2013 

indicou o de se  pertinentes, como:  dos 

 limpeza das margens dos rios e passagens sobre eles, limpeza e  de bocas 

de lobo, valas e valetas. Assim como no sistema de abastecimento de  e esgoto

 foram referenciadas  relativas a problemas de san s  

 de  . 

 

Em   drenagem e manejo de  pluviais,  havendo  
locais sistematizadas, deve-se qualificar a intensidade com que os problemas 

 alagamentos) ocorrem: pequena,  ou grande intensidade. 
(BRASIL, 2012, p. 78). 
 

Desta forma, cabe observar que relatos acerca de problemas com sistema de saneamento 

 principalmente aqueles relativos   de   inviabiliza o 

direcionamento de   capazes de promover uma maior rapidez da . 

 

4.1.4   

 

A  dos   em Varginha foi delineada  do conhecimento da 

sua  o que, de acordo com o PMGIRS/ 2013, permitiria a  de alternativas 

de aproveitamento dos  a  adequada dos rejeitos e a  da vida 

ssa    deu-se pelo 

 , conforme orientado pela NBR 10.007/ 2004, obtendo-se ao final a 

  e o registro dos  com  mais significativa (em peso), 

conforme Tabela 3 abaixo: 

                                                                                                                              
     Tabela 3 -  

(continua) 
Material Peso (Kg)  

Papel 215,53 10,10 

 68,29 3,20 

Vidro 102,43 4,80 

 70,47 3,30 

 128,73 6,03 

 44,81 2,10 

 2,13 0,10 

Ferroso 49,94 2,34 

Outros Metais 27,74 1,30 

Osso 26,63 1,25 



 

       Tabela 3 -   
                                                                                                                             

Material Peso (Kg)  

Borracha 21,08 0,99 

Couro 22,19 1,04 

 34,40 1,61 

Madeira 26,63 1,25 

Pedra 34,40 1,61 

Trapos 27,19 1,27 

Outros 38,84 1,82 

 1.192,91 55,89 

Total 2.134,34 100,00 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo o quadro acima, os   mais significativos em 

peso, .  

 foram prestadas  complementares sobre os  de poda e 

corte de   de capina e  da  civil, dos  de  coleta 

de animais mortos e coleta convencional de   urbanos, conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 -   
 (continua) 

 

Dados gerais e 
 

  
  
  

transporte 
  ano; 
  

final  Terreno disponibilizado pela PMV. 

Custos   

responsabilidades   

   

Iniciativas relevantes   

brasileiras    07 

 

Dados gerais e 
 

  
 

grupos, percorrendo bairros alternados; 
 Manual e mecanizada; 
  
 Capina com atendimento em 30% das vias e logradouros; 
  
 140.000 Km de logradouros (2011); 
  
  



 

Quadro 3   
 

 

transporte 
 Coleta convencional; 
  

final  Aterro controlado. 

Custos   

responsabilidades  SOSUB. 

 
  
 cerca de 1.000 papeleiras a mais no 

 

Iniciativas relevantes  
 

e normas 
 

  
  2010. 

 RCC 
Dados gerais e 

   

transporte 

 10.920 t (SNIS, 2010) e 11.000 t (SNIS, 2011); 
 

 

final 
 -  
 Terreno disponibilizado pela PMV. 

Custos   

responsabilidades   

   

Iniciativas relevantes  
dos RCC. 

   

 RSS 
Dados gerais e 

   

transporte 
 124 Kg/ dia; 
  

final 
 adequados pela empresa SERQUIP Tratamento de 

 
Custos   

responsabilidades 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente  SEMEA (gerenciamento do 
RSS); 

 Contrato SERQUIP   
 RSS 

   

Iniciativas relevantes  
adequadamente os RSS. 

 
  2005; 
 306/ 2004. 

Coleta de animais mortos 
Dados gerais e 

 
 

lojas especializadas do ramo (tipo pet shop) e Canil Municipal. 



 

Quadro 3   
 

Coleta de animais mortos 

Transporte   

final   

Custos   

responsabilidades   

   

Iniciativas relevantes   

   

 

Dados gerais e 
 

 
 descartados nas portas das casas para recolhimento dos 

 
  
 

vezes por semana (SNIS  2010); 
 69 servidores efetivos; 
 Atendimento ao polo industrial para coleta de RSU; 
  

transporte 
 Aproximadamente 100 t/ dia de RSU; 
  

final  Triagem seguido do aterro controlado. 

Custos   

responsabilidades   

   

Iniciativas relevantes   

   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 3 traz questionamentos apontados pelo roteiro do MMA como   

 de um PMGIRS. Entretanto, Varginha  contemplou todos os informes 

solicitados. 

No tocante  alternativas de  e  final dos 

Urbanos (RSU), a Cooperativa de Incubadora de  Coleta Seletiva de   

e Reciclagem de Artefatos  e Madeira de Varginha (CooperET) foi indicada como o 

local para onde os  coletados eram encaminhados para triagem, situada na Fazenda 

Jacutinga, a 7 Km do centro do  (aterro controlado), nessa 

mesma localidade, a 285 m da triagem. Entretanto, segundo relatos do presidente da CooperET, 



 

  , 90% dos  recebidos pela cooperativa ainda seguiam 

para o aterro controlado,  a triagem.  

A  ou  dos problemas observados durante todo o processo de  dos 

RSU   foi informada. Contudo, a  desses registros pode ser verificada no 

roteiro do MMA (2012, p. 79): Em  ou  com   esse 

panorama geral, pode ser qualitativo, registrando-se a  ou  dos problemas, e dos 

 e o grau dos problemas existentes em fraco,  e alto  

Outras  afins, tais como a coleta seletiva (formal) de embalagens e demais 

 secos, iniciativas de compostagem de  e manejo dos  da  

foram brevemente abordados pelo PMGIRS/ 2013, estando os dois primeiros nas  

e plano de metas. 

A coleta seletiva, modelo  no  a partir de 1990,  

por meio de parcerias entre prefeituras e catadores organizados em s e cooperativas 

(DEMAJOROVIC et al., 2006)  uma  que tanto viabilizou a  a reciclagem, 

o comedimento na  de  primas, energia e recursos naturais (consistindo numa 

das etapas mais importantes no gerenciamento dos   quanto promoveu a 

sustentabilidade ambiental,  e social urbana.  

Entretanto, como todo procedimento em  seu   atrelado  

peculiaridades locais de onde  implementada. Dentre essas peculiaridades, encontra-se a 

 do poder  Nesse sentido, o PMGIRS/ 2013 declara sua  

enquanto poder  incentivando, apoiando e fornecendo  municipal que 

possibilite a  da coleta seletiva e da  reversa, provocando a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos por parte de todos os 

s.  de declarar sua  o PMGIRS/ 2013 estabelece em suas 

 e plano de metas: 

a) i

 

b) b

or meio de sistemas de coleta 

 



 

c) i

para melhor 

 

No intuito de caracterizar os pretensos materiais para coleta seletiva, em 2012, a 

CooperET realizou uma breve  dos  que chegavam para triagem, distribuindo-

os entre metais,   papel, vidro e rejeitos . 

 

                   1 -  

 
          Fonte: CooperET (2012). 

 

 do material resgatado  da triagem realizada pela cooperativa, Varginha 

contava, em 2013, com quatorze empresas de reciclagem, que absorviam parte do material 

descartado antes da coleta convencional. A falta de  relativas a quantidade e 

qualidade dos  apurados por essas empresas impossibilitou a prefeitura de contabilizar 

a quantidade total de  resgatados pela coleta seletiva. 

Com  aos  da  Civil (RCC) gerados pelo  esses 

foram trabalhados pelo plano  da  do processo adotado. Num primeiro 

momento, seguiam  - refeitura, localizado no Parque Boa 

Vista, bairro de mesmo nome. O material apurado era utilizado para conter a  e 

solapamento de encostas, que apresentavam riscos para os moradores locais. Num segundo 

momento, passaram a ser destinados a outro terre refeitura, 

com o  de suprir a uma futura Usina de Beneficiamento de  da  

Civil, reduzindo o volume descartado e liberando  para  de   

Urbanos (RSU).  

Como comentado, para minimizar a quantidade de RCC, parte do material apurado 

vinha sendo utilizada na  de processos erosivos e de solapamento de encostas, que 



 

apresentavam riscos aos morado por prefeituras municipais, no 

tratamento de  existentes em seus   uma  adotada por algumas 

 Entretanto, esse procedimento padece com a falta de  Segundo 

o Projeto de Lei  2015, de Daniel Vilela, que altera a Lei  12.305/ 2010, criado para 

regular a  ou  final de  provenientes da  civil e das 

 

 

de tecnologias que 

-sucedidas quanto de 
 

[...] 
rando 

. (BRASIL, 
2015, p. 3). 

 

Portanto, a  desse problema urbano  no desenvolvim

normativas e projetos de obras adequados para cada  Essas  devem ser simples 

e baratas,  eficientes e capazes de fundamentar o emprego de verbas   de 

suficientemente seguras para a sociedade a ponto de permitir a  da  recuperada.  

Em 2013, as cinco empresas especializadas em RCC, existentes no , e 

apresentadas pelo plano, estavam em processo de  enquanto empresas, ao mesmo 

tempo em que a  atividade . 

No que diz respeito  social dos catadores, ponto relevante da PNRS (BRASIL, 

2010), o plano referenciou a CooperET,  em modelo de cooperativa, dedicada  

 da coleta seletiva de  secos.  foram contempladas as   em 

andamento e a  de O ), relativas ao assunto. 

 A a de dados sobre   social pode ser verificada no roteiro do MMA: 

Faz-se  o levantamento de  sobre esses trabalhadores, suas 

 a  de ONGs dedicadas   da coleta seletiva de  secos e 

iniciativas do poder  local. (BRASIL, 2012 p. 79). 

Entretanto, o PMGIRS/ 2013, somente nas  de planos de metas, abordou a 

 dos catadores,  d es trabalhadores no  



 

vindouro. Quando da  do plano, os catadores atuavam na  urbana e de  

final dos  Entretanto, a  de  e/ ou cooperativas de catadores no 

gerenciamento dos    ou   uma caract marcante 

da PNRS as , concebidas com o  de 

agruparem ,  fundamentadas em preceitos comuns de controle coletivo dos meios 

de    e  g   transparente e 

participativa dos empreendimentos  e/ ou sociais; d   dos 

resultados (sobras ou perdas)  dos empreendimentos. 

As  ou cooperativas trabalham com perspectivas de  de pessoas 

que,  do sistema produtivo, foram preteridas pelo mercado de trabalho.  

 hierarquia de cargos, mas a  da produtividade do associado/ cooperado, 

conferindo ao modelo um potencial social   

Contudo, apesar de Varginha contar com  de  social e equipes 

de agentes  de  e/ ou de  da  o PMGIRS/ 2013  contemplou 

um panorama sobre os catadores e suas  advindo desses profissionais, segundo 

estabelece o roteiro do MMA: 

 

Os setores de  social e as equipes de agentes  de  
e/ ou de  da  dos    de  um  
panorama sobre os catadores e suas  e devem ser consultados. 
(BRASIL, 2012, p. 80). 

 

s receitas e despesas dos  de coleta de   urbanos e 

limpeza urbana geral, o plano apresentou informes concernentes receita  para a  

e manejos dos RSU (984.849,00), ao valor executado (1.590.280,00 dividido entre coleta de 

RSU, no valor de 869.997,00, e a  no valor de 720.283,00) e a receita realizada  

da  dos  de coleta de  e limpeza urbana (665.331,00). Segundo os 

dados do Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, os gastos referentes ao 

gerenciamento dos RSU, no ano de 2012, superaram os de 2010, ficando na ordem de R$ 

1.940.873,55.  

Em 2013, o valor empenhado para as despesas c

m  foi de 1.622.854,98,  entre a coleta e  dos  domiciliares 

(1.160.055,04),  do aterro  (197.000,00),  e  do 

aterro controlado 265.799,94. No mesmo ano, entre janeiro e julho, a prefeitura arrecadou 

614.920,51 com a  dos  de coleta de  e limpeza. 



 

Na Tabela 4, foram sintetizadas  relativas aos custos do processo de  

dos RSU, presentes no plano. 

  

   Tabela 4 -  

Ano 
municipal manejos dos 

RSU 

Despesa para a 

manejos dos 
RSU 

Receita realizada 

manejos dos RSU 

% Despesa para 

manejos dos 
RSU/ 

municipal 
2010 133.079.913,06 984.849,00 1.590.280,00 665.331,00  
2011  956.000,00 1.940.873,55 700.000,00  
2012   1.940.873,55  1,45 
2013  1.622.854,98  614.920,51 (entre 

janeiro e julho de 
2013) 

 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Informes sobre os custos do processo de  dos RSU, contendo o  

municipal empregado no gerenciamento  de  o custo  da coleta 

convencional, o custo de transporte dos  o custo  da  final na  

adotada localmente e os custos  do gerenciamento de cada   fundamentais 

  de um plano de gerenciamento de     sobre os 

custos dos processos atuais de  dos   de extrema .  (BRASIL, 2012, 

p. 80). Entretanto, as lacunas apresentadas pelo quadro indicam a indisponibilidade dos dados 

no plano. 

s taxas relativas ao  da coleta regular, transporte e 

 final de   urbanos, essas  cobradas  do boleto do IPTU, 

conforme disposto no   Municipal, Lei 2.872/ 1996, em seu artigo 172, inciso 

I: Art. 127  As taxas de serv I  Limpeza  

 

4.1   

 

A  local relacionada   dos   foi totalmente inserida no 

 geral. Algumas leis vigentes ou em processo de   como o 

Plano Diretor,  de Posturas, Regulamento de Limpeza Urbana, com suas respectivas 

datas de  ementas e   (por decreto)  foram informadas 

pelo plano. mportante ressaltar que a  utilizada a  de exemplo no  

anterior  anterior ao PMGIRS/ 2013, o que possibilitava a sua :  



 

a) / 2006  Faz a  da lei do plano diretor participativo de Varginha 

e  outras  

b) / 1997  Institui o Novo  de Posturas do  de Varginha 

e  outras   

Todavia, nas  e no plano de metas foram previstos ajustes na  

ambiental existente e nos incentivos  alinhados  novas realidades cnicas, 

e, ainda,   federais e estaduais afins, ampliando a 

 da  sobre os danos advindos do consumo e da necessidade de 

 e  adequada dos  de forma a expandir o  proporcionado pela 

coleta seletiva e reciclagem dos materiais.  

Outra  relativa   amb  do 

plano sobre seu alinhamento aos preceitos legais da PNRS e PERS, tendo em vista que condutas 

importantes como a  do ICMS  pre

contempladas. A  de leis de  estadual que interferem ou possam vir a 

interferir na  dos RSU consta como uma das  fornecidas pelo roteiro do MMA: 

 

 igualmente importante, a  das leis de  estadual que 
interferem ou possam vir a interferir, na  dos  como, por 
exemplo, a  estadual para os   e dispositivos como o 
ICMS  dentre outros. (BRASIL, 2012, p. 81). 

 

O ICMS ,  de importante fonte de recurso,  um  aos  

na  de medidas de   e saneamento  de um jeito simples e 

eficaz (quanto maior a  de   ou saneamento, maior o percentual de 

ICMS  que o Estado deve transmitir a eles). Por meio desse imposto,  com 

grandes  de Unidade de  limitadoras territoriais   de atividades 

 recebem uma  pela  ambiental propriamente dita. A 

 dessas  favorece a sociedade, como um todo,  da  dos danos 

causados ao ecossistema. Varginha, possui uma grande  municipal declarada mata natural 

por lei municipal, desde 1976, com 110 hectares. Conhecido como Parque Florestal  

Francisco de Assis, segundo a  Cultural de Varginha,  utilizada como centro 

de pesquisas, estudos e  ambiental para a cidade. 

 

 



 

4.1  

 

Foram observadas  sobre a estrutura operacional,  e gerencial 

no PMGIRS/ 2013. Os recursos humanos empregados entre os anos de 2009 e 2013 foram 

apontados  de um quadro geral de trabalhadores por setor, conforme apresentado no 

Tabela 5, a seguir: 

 

Tabela 5 - Quadro geral de trabalhadores por setor 

Atividades 
Executadas 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

P E P E P E P E P E 

Coleta 38 7 40 12 40 12 69 0 69 - 

 84 0 81 0 61 0 56 0 56 - 

 40 0 9 33 0 40 24 0 24 - 

Setor de podas 0 0 0 0 0 0 6 0 5 - 

Unidades de 
manejo 

0 14 0 14 0 14 6 0 - - 

Tratamento ou 
 

          

Gerenciais ou 
administrativas 

4 0 4 0 4 0 0 14 7 - 

Total 166 21 134 59 105 52 161 14 161 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser constatado,  2012, o gerenciamento dos   empregava 

 de obra  (servidores municipais) e de empresas contratadas. Em 2013, o 

gerenciamento dos   passou a ser realizado somente com  de obra  

A estrutura  por sua ve uadro 8, na coluna 

das Atividades Executadas  Gerenciais ou Administrativas.  dessa , o plano 

deixa claro que a  deveria ser exercida, de forma ampla, por todos os setores da 

 especificando a relativa  e  dos planos 

pertinentes aos grandes geradores e sistemas de  seu 

 determinando que esse contemplasse a  

aterro controlado e demais setores (a cargo da prefeitura, ou seja, chefes de cada setor 



 

ficam  pela  efetiva do funcionamento de suas atividades). Os  

de coleta, transporte e  final d limpeza urbana que 

abrange a poda, capina e  de logradouros e  dentre outros, ficou incumbido  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) e Secretaria Municipal de Obras e  

Urbanos (SOSUB). 

Segundo o PMGIRS/ 2013, essas  permitiriam a  das fragilidades 

e os pontos fortes de sua estrutura operacional e gerencial, abrindo  para debates relativos 

   na  dos  

 

4.1  

 

O roteiro do MMA estabelece que programas e  de  ambiental devem, 

por lei, fazer parte do PMGIRS: 

 

Programas e  de  ambiental devem, por lei, fazer parte do 
PGIRS. Assim, devem ser listadas as iniciativas em curso, caracterizando-as 
da melhor forma  e identificadas as  de governo que podem 
ter papel importante neste tema. (BRASIL, 2012, p. 83). 

 

semestre de 2013 de alguns projetos relacionados 

  ambientais, a Prefeitura de Varginha assinou um Termo de  em 2011, 

com o Instituto Nenuca de Desenvolvimento  (INSEA), no qual este seria 

 por disponibilizar profissionais para a  de consultoria  para 

atividades educativas relativas aos   especificamente a coleta seletiva.  

A c  outra  apontada como  pelo 

roteiro do MMA. A  de  nesse sentido implicaria na  do 

 de equipes e agentes atuantes em Programas de  da  e Programas de 

Agentes  de   daqueles comprometidos no controle de endemias, 

PMGIRS/ 2013  contemplou essa  

 

Importa registrar  a forma como os   abordando a 
interface entre  e Saneamento,  cada vez mais  de ser 
feita. Para auxiliar o planejamento de  nesta  o  deve 
fazer um levantamento do  de equipes e agentes que  atuando em 
Programas de  da  e Programas de Agentes  de 

  dos que  envolvidos em controle de endemias,  
 etc. (BRASIL, 2012, p. 83). 

  



 

O segundo inciso do referido Plano diz sobre a:  de   para 

 final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o 

 1o do art. 182 da  Federal e o zoneamento ambiental, se houver. (BRASIL, 

2010). Aqui, observa-se o   regulamentado pelo Art. 19 da PNRS. Foi 

informada a  em  e a  empregada. Os RSU e

do m  que,   passou a atuar legalmente como aterro controlado. A 

 do aterro controlado foi abordada assim como a  de todas as atividades 

para o aterro  em processo de licenciamento. O Quadro 4 sintetiza a  final 

atual e futura dos RSU, no momento de  do plano. 

 

Quadro 4 -  

(reestruturado) 
 Fazenda Jacutinga 
 Gabriel Bueno de Paiva 

Contrato  
  

 
 Fazenda Jacutinga 
 Gabriel Bueno de Paiva 

Contrato 07/2012 
  

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Varginha 
Contrato  

  
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Segundo o PMGIRS/ 2013, a escolha da  do futuro aterro  foi 

pautada em   fornecidos pela equipe da Universidade Federal de  (UFV), 

sob a Eduardo Antonio Gomes Marques,  pela  

do  de Controle Ambiental (RCA) que avaliou a escolha da  apropriada e a 

viabilidade de  

O processo de licenciamento ambiental  434596/ 2012 (FCEI de  R251689 

/2012) do aterro  encontrava-se em andamento com expectativa de   final 

de 2013, quando seria encerrado o aterro controlado. O roteiro do MMA estabelece: 

 

A escolha das  de  final  ser realizada com base em 
estudos de viabilidade   e ambiental e  do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (e seu Zoneamento Urbano e Ambiental) 



 

e do Zoneamento Ambiental do Estado de modo a compatibilizar todas as 
 evitando problemas futuros. (BRASIL, 2012, p. 105). 

 

Apesar do plano fazer   formalidades empregadas na escolha da  para o 

futuro aterro     avaliar se essa escolha estava  com o Plano 

Diretor, tendo em vista que o mesmo  foi mencionado. 

O terceiro inciso discorre sobre a  das possibilidades de  de 

 consorciadas ou compartilhadas com outros m  levando em conta  

proximida

(BRASIL, 2010). O PMGIRS/ 2013 abordou a  relativa  possibilidade de uma  

conjunta com outros , esclarecendo que  existiam estudos no sentido de respaldar 

a  de  consorciadas ou compartilhadas. Contudo, ficaram abertas expectativas 

da  de programas ou projetos futuros. Com    advindas desses 

estudos, o roteiro do MMA  

 

O registro dessas   identificar as fragilidades e pontos 
fortes da estrutura operacional e gerencial dos  abrindo  
para a  de  consorciadas e  para a 

, 2012, p. 82). 
 

O quarto inciso fala sobre a  dos   e dos geradores sujeitos 

a um gerenciamento  ou um sistema de  reversa, observando-se as 

 da Lei em  e seu regulamento, assim como as normas estabelecidas pelos 

(BRASIL, 2010). Segundo o Art. 20 da PNRS,  sujeitos  

 de plano de gerenciamento de   

 

I  os geradores de   previstos nas    
do inciso I do art. 13; 
II  os estabelecimentos comerciais e de  de  que:  

 
b) gerem  que, mesmo caracterizados como  perigosos, por sua 
natureza,  ou volume,  sejam equiparados aos s 
domiciliare  
III  as empresas de  civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabel  
IV  os  pelos terminais e outras  referidas na  

 do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos  do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de 
transporte; 
V  os  por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo  
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 



 

  Observado o disposto no  IV deste   
estabelecidas por regulamento   relativas ao plano de 

 
 

Para uma melhor  e posterior  do atendimento desse inciso pelo 

PMGIRS/ 2013, faz-se  o esclarecimento dos tipos de  contemplados nas 

 do artigo 13 da PNRS: 

 

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os    a seguinte 
 

I   
a)  domiciliares: os  de atividades  em 

 urbanas; 
b)  de limpeza urbana: os  da  limpeza de 
logradouros e vias  e out  
c)   urbanos: os en  
d)  de estabelecimentos comerciais e prestadores de  os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas al

 
e)  dos   de saneamento  os gerados nessas 
atividades, excetua  
f)  industriais: os gerados nos processos produt
industriais; 
g)  de  de  os gerados nos  de  conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pel
Sisnama e do SNVS; 
h)  da  civil: os gerados nas  reformas, reparos 
e  de obras de  civil,  os resultantes da 

 e o de terrenos para obras civis; 
i)  agrossilvopastoris: os gerados nas atividades  e 
silviculturais,  os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades; 
j)  de  de transportes: os  de portos, aeroportos, 
terminais   e  e passagens de fronteira;  
k)  de  os gerados na atividade de pesquisa,  ou 

 
II   
a)  perigosos: aqueles que, em  de suas  de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco    ou  qualidade ambiental, de acordo com 
lei  
b)   perigosos: aqueles  enquadrados na   

  Respeitado o disposto no art. 20, os  referidos na 
caput, se caracterizados como  perigosos, podem, 

em  de sua natureza,  ou volume, ser equiparados aos 
 

 



 

De posse dos esclarecimentos fornecidos pelo Artigo 13 acerca dos tipos de  

mencionados pelo Artigo 20 pode-se observar,  do quadro 10 a seguir, quais dos  

indicados pela lei foram contemplados pelo PMGIRS/ 2013. 

 

Quadro 5 - RSU x Geradores 

 Geradores sujeitos a plano de  

 

 

  
 Philips-Wallita, Philips-Lighting, CooperStandar, Plascar, 

 Cia. Paulista de Fertilizantes, Standard 

 Walita. 
 Quatro hospitais, sendo um municipal, um estadual e dois 

particulares; 30 

(VARGINHA, 2012). 
  

 
alho, tomate, banana, laranja, mamona, leite de vaca, ovos de 
galinha, mel de abelha, cultivo de flores, viveiros de mudas, 
lenha e madeira em tora, asininos, bovinos, bubalinos, 
caprinos, equinos, muares, galinhas, galos, frangos, ovinos e 

 

 
 

perigosos, por sua 

 

 

  
 

cidades de Minas e empresas que realizam transporte das 

Campinas operados pela empresa TRIP. 
 Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

seus componentes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

O PMGIRS/ 2013 listou alguns dos geradores de  sujeitos   de um 

plano de gerenciamento  Com  ao limite diferenciador entre pequenos 

geradores, contemplados pelos   de manejo de  e os grandes geradores, 

veis diretos pelo gerenciamento e, possivelmente, pela  e  de 

plano  o plano deixa claro que o m  seria o  por defini-lo: 

 

O PGIRS deve estabelecer o limite entre pequenos geradores, atendidos 
pelos   de manejo de  e os grandes geradores, 

 diretos pelo gerenciamento, e possivelmente, pela  e 
 de plano . (BRASIL, 2012, p. 93, grifo do autor). 

 

 da  dos   e dos geradores sujeitos a um plano de 

gerenciamento  o PMGIRS/ 2013 deveria definir, no  local ou regional, o 

  que seria a  para entrega do plano de gerenciamento, de forma a garantir 

a  anual de  visando o controle e a  conforme determina o 

Decreto 7.404/2010:  

 

O Art. 56 afirma que os  pelo plano de gerenciamento  
disponibilizar ao  municipal competente, ao  licenciador do 
SISNAMA e  demais autoridades competentes, com periodicidade anual, 

 completas e atualizadas sobre a  e a 
 do plano, consoante as regras estabelecidas pelo  

coordenador do SINIR, por meio . (BRASIL, 2010). 
 

Segundo o PMGIRS/

, ficou a cargo 

desses o cumprimento da demanda. No que fiscaliza

impleme s planos de gerenciamento de  , foi 

estabelecida a necessidade de se contemplar a  final adequada. Entretanto, nas 

 e plano de metas, ficou orientada a  de cadastro oficial dos grandes 

geradores, com  acerca do  anual de  movimentados bem como 

a  de  dos planos de gerenciamento  

No inciso V,  abordados os procedimentos operacionais e   a 

serem adotados nos   de limpeza urbana e de manejo de   

 a  final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme a 

2007 (BRASIL, 2010). o roteiro do MMA determina: 

 



 

Deve ser feita uma  qualitativa e um registro quantitativo dos recursos 
humanos e equipamentos disponibilizados para o gerenciamento dos  

 por   de limpeza urbana,   meio 
ambiente e outros. (BRASIL, 2012, p. 80). 

 

Analisando o PMGIRS/ 2013 foram obtidas  quantitativas sobre os 

procedimentos operacionais  a  final, bem como suas  

 dos   de limpeza urbana e de manejo de os s

no Quadro 6, a seguir: 
 

Quadro 6 - Procedimentos operacionais RSU 

:  
Local :  
Recursos humanos: 55 servidoras municipais atendendo centro e bairros 

: 
Nos finais d

 
Equipamentos:  

 
 

 
Procedimento operacional: -se 

 
: Capina em 30% de vias e logradouros; 

 2011) ou 50% dos logradouros com 
 

Coleta e transporte: 
 

: Aterro controlado 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entretanto,  foi observada a  qualitativa sobre os recursos operacionais 

apresentados. 

No sexto inciso, s  abordados os indicadores de desempenho operacional e ambiental 

dos   de limpeza urbana e de manejo de   (BRASIL, 2010). De 

acordo com o roteiro do MMA, um PGIRS  considerar como   para 

 dos   de limpeza urbana e  
 

 a universalidade: os  devem atender toda a  sem 
 

 a integralidade do atendimento: devem ser previstos programas e  
para todos os  gerados; 
 a  e a sustentabilidade  
 a  com as  de  social, de desenvolvimento 

urbano e regional e outras de interesse relevante; 



 

 a  de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos  a  de  graduais e progressivas e 

   da   e do meio ambiente; 
 o grau de satis  do . (BRASIL, 2012, p. 107). 

 

Para tanto, foram recomendados os seguintes indicadores gerais: 
 

  das despesas com o manejo de   nas despesas 
correntes da prefeitura (SNIS 001); 
 Despesa per capita com manejo de   em   

 (SNIS 006); 
 Receita arrecadada per capita; 
 Auto-  financeira da prefeitura com o manejo de  

 (SNIS 005); 
 Taxa de empregados em    urbana (SNIS 001); 
  de empregados  no total de empregados no manejo 

de   (SNIS 007); 
  de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de   (SNIS 010). 
Relacionam-se  indicadores sobre  urbanos como: 
 Cobertura do  de coleta em    total atendida 

(declarada) (SNIS 015); 
 Taxa de cobertura do  de coleta de  domiciliares em 

   urbana (SNIS 016); 
 Massa recuperada per capita de materiais  secos (exceto 

  e rejeitos) em    urbana (SNIS 032); 
 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos (exceto  

 em   quantidade total coletada de   
 (SNIS 053); 

 Taxa de  de materiais  secos (exceto  
 e rejeitos) em   quantidade total (SNIS 031); 

 Massa recuperada per capita de   em   
 urbana; 

 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de   em 
  quantidade total coletada de   domiciliares; 

 Taxa de  de   em   quantidade total; 
 Massa de   estabilizada por  em   

massa total de  . (BRASIL, 2012, p. 107-108). 
 

Quanto aos indicadores sobre  de  de  e  da  

civil: 
 

 Massa de  dos  de  (RSS) coletada per capita 
(apenas por coletores  em    urbana (SNIS 036); 
  Massa de  da  civil (RCC) coletada per capita 

(apenas por coletores  em    urbana (BRASIL, 
2012, p. 108). 

 

Com  aos indicadores para detectar e mapear as  recorrentes como os 

locais onde se repetem as  irregulares de  (entulhos,  volumosos e 



 

domiciliares, principalmente), observa-se:  de  irregulares por mil 

habitantes; Taxa de  recuperados em  ao volume total removido na limpeza 

corretiva de  irregulares.  (BRASIL, 2012, p. 108). 

Por fim, quando se trata de indicadores para o acompanhamento dos resultados das 

 de  social: 

 

  de catadores organizados em  ao  total de 
catadores  e organizados); 
  de catadores remunerados pelo   de coleta em 

 ao  total de catadores; 
  de  participantes dos programas de coleta em  

ao  total de  (BRASIL, 2012, p. 109). 
 

Ademais, podem ainda ser desenvolvidos indicadores para  que se mostrem 

localmente relevantes, como os de  de transporte,  agrosilvopastoris, de 

 ou  reversa.  fundamental o desenvolvimento de indicadores para o 

acompanhamento dos re  

O PMGIRS/ 2013, como orientado pelo roteiro do MMA, criou indicadores relativos ao 

gerenciamento dos  do  coleta seletiva,  capina e poda, 

demonstrados na Tabela 6, a seguir. 
 

Tabela 6 -  
(continua)

Indicadores gerais 
Indicador Fator Unidade Valores Meta 

Taxa de empregados 
habitantes 

Empregados/ 
1.000 hab. 

1,31/1.000 
hab 

 

Despesa por empregado 
empregados 

R$/empregado 8240  

com RSU da prefeitura) * 100 
% 1,27  

com empresas contratadas 
(Despesa 
da prefeitura) * 100 

% 0,00  

financeira 
(Total arrecadado/ custo total 

 
% 41,84  

Despesas per capita com 
RSU habitantes 

R$/ habitante 13,36  

 
(Empregados prefeitura/ total de 
empregados) *100 

% 66,88  

de empresas contratadas 
(Empregados terceirizados/total 
de empregados) *100 

% 33,12  

administrativos 

(Empregados 
administrativo/total empregados) 
*100 

% 2,55  

Receita arrecadada per 

manejo 

Valor total arrecadado/ total 
habitantes 

R$/ habitante 5,83  



 

Tabela 6 -  
 

Indicadores sobre  
Indicador Fator Unidade Valores Meta 

Potencial para reciclagem 
(RDO+RPU) *100 

% 3,79  

Quantidade material 
reciclado 

Massa recuperada per capita Kg/(hab. * ano) 9,84  

 
 material) *100 

% 35,53  

 
 

material) *100 
% 40,61  

 
(Kg metais/total 
material) *100 

% 7,61  

 
(Kg vidros/total 
material) *100 

% 5,08  

 
 

material) *100 
% 11,17  

 
Kg material 

 
Kg/(hab. x 
ano)  

-  

 

Indicador Fator Unidade Valores Meta 

 

(empregados 
terceirizados/empregados total) 
*100 

% 0  

 
Custo total/km ruas 
varridas 

Kg/(hab. *ano) 5,14  

varredores 
Km ruas varridas no 
dia/total empregados 

Km/(empregado 
*dia) 

0,73  

Taxa de varredores por 
habitante urbano 

Total de empregados/ habitantes empregados/1000hab 0,51  

  
% 45,29  

 
(Total de varredores/ Total 
empregados) *100 

% 38,85  

 
(Total de capinadores/ Total 
empregados) *100 

% 25,48  

varrida per capita 
Km ruas varridas no ano/ 
habitantes 

Kg/(hab. * 
ano)  

0,12  

Taxa de capinadores por 
habitante urbano 

Total empregados/ habitantes empregados/1000hab 0,33  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em todos os indicadores apresentados  foram estabelecidas metas para 

aprimoramento dos  executados. Como os indicadores do roteiro do MMA  

sugestivos, era facultado ao PMGIRS/ 2013 aceita-los ou criar indicadores   

O inciso VII trata das regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 

  presentes no art. 20, observadas as normas estabelecidas Sisnama, SNVS e 

 federal e estadual (BRASIL, 2010). Esse inciso foi contemplado nas 

Plano de Metas estabelecidas pelo plano: 

 



 

Estabelecer regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 
  observadas as normas estabelecidas pelos  do 

SISNAMA e do SNVS e demais  pertinentes da  federal 
e estadual. (PMGIRS, 2013, p. 52). 

 

 do mais, as regras para o transporte adotadas no momento da  do plano 

 foram mencionadas. No entanto, outras etapas do gerenciamento de  , como 

a triagem e o transbordo, receberam sucintas  

 das responsabilidades quanto   e 

  as etapas do plano de gerenciamento de   (BRASIL, 

2010). Com  a , ficou determinado pelo PMGIRS/ 2013 que tais 

procedimentos ficariam a cargo de seus geradores, devendo a  final adequada ser 

contemplada nesses planos. Entretanto, ficou sob a responsabilidade do poder  a 

 do    para entrega do plano de gerenciamento, de forma a 

garantir a  anual de  visando o e sentido, 

o roteiro do MMA estabelece: O PGIRS deve definir, no  local ou regional, o  

 que  a  para entrega do plano de gerenciamento, de forma a garantir a 

 anual de  visando o controle e a . (BRASIL, 2012, p. 105). 

, de maneira  com  ao  o PMGIRS/ 2013 

estabeleceu que a responsabilidade em fiscalizar esses grandes geradores seria do  

previstos programas e  de   (BRASIL, 2010). 

Varginha definiu, em seu plano, a Secretaria do Meio Ambiente como a  pelo 

desenvolvimento de cursos de  e  para seus assim 

como para os professores da rede de ensino municipal, que  multiplicadores de 

conhecimento e formadores de  Quanto   das atividades  foi observado 

nenhum  que fizesse essa abordagem. Com    do tema  

, o roteiro do MMA declara: 

 

Uma equipe estabilizada e tecnicamente capacitada, na  requerida 
pelas peculiaridades locais    para o sucesso das 

 colocadas para o ente da    pelos 
 prestar o   em sua plenitude e exercer a   

sobre os processos privados, com a  prevista na lei. (BRASIL, 2012, 
p. 112). 

 

Quanto ao inciso XI, que discorre sobre programas e  para a  dos 

grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de  de catadores 



 

de materiais  e  formadas por pessoas  de baixa renda, Varginha 

possui uma cooperativa incubada de  coleta seletiva de lixo, reciclagem de artefatos 

 e madeira denominada CooperET. No momento da  do plano, a CooperET 

atuava junto ao aterro controlado, realizando  triagem do material recolhido por meio da 

coleta convencional. Nesse sentido, o PMGIRS/ 2013 prognosticou o  da  do 

aterro  a  da coleta seletiva, a  de atividades educativas sobre 

descarte separado de  secos e  e a consequente  

dos  destinados ao aterro  prolongando sua vida   

 foi prenunciado pelo plano, dentro de suas  a  dos 

cooperados, possibilitando aos mesmos a  de meios geradores de renda, bem como o 

incentivo aos projetos com a  de materiais  As  e o plano de 

metas estabeleceram como objetivo a  da coleta seletiva em dias alternados  coleta 

convencional,  de  especiais e dos cooperados, que percorreriam os mesmos 

setores. Para tanto, a prefeitura disponibilizaria o transporte, material de trabalho e uma 

estrutura   de triagem) para os cooperados.  dessas medidas, seria implantado 

o censo anual da coleta seletiva de terceiros (catadores, cooperativas, sucateiros e recicladores) 

e das empresas de manejo de   para melhor planejamento de  no PMGIRS.  

O inciso XII  mecanismos para a  de fontes de  emprego e renda, 

mediante a  dos   (BRASIL, 2010). Varginha,  de seu Plano, 

considera em sua  dos cooperados, possibilitando 

que esses sejam capazes de criar meio  dos  

e do incentivo  formas e programas com a  de materiais  Dentro do Plano 

de Metas foram estabelecidos prazos para conquista dos objetivos propostos, a fim de garantir 

um  de manejo de   eficaz e de qualidade. Com    do 

tema mecanismos para a  de fontes de  emprego e renda, mediante a 

 dos  , o roteiro do MMA declara o seguinte:  metas devem 

considerar as peculiaridades locais, as possibilidades de  de tecnologias para o 

tratamento dos  e as perspectivas reais de abertura ou  de ios com os 

BRASIL, 2012, p. 99). 

No Quadro 7, a seguir, podem ser observados alguns dos mecanismos para a  de 

fontes de  emprego e renda, advindos da  dos   e dos prazos 

estabelecidos. 



 

Quadro 7 -  

Meta Objetivo Prazo 
Conceber e implantar um sistema 
de compostagem servindo como adubo 

2014 

 
 

2014 

coleta de pneus 

Construir pontos de coleta de pneus e 
-los para serem reutilizados como 

-prima para outros produtos 
2014 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 inciso XIII aborda o sistema de  dos custos da  dos   

de limpeza urbana e de manejo de   bem como a forma de  desses 

 observada a Lei  11.445, de 2007 (BRASIL, 2010). Consoante a PNRS, o roteiro do 

MMA estabelece: 

 

Faz parte do  do PGIRS a  do sistema de  dos custos 
da  dos   e a forma de  desses  
Este sistema deve estar em conformidade com as diretrizes da Lei Federal de 
Saneamento  que determina a  dos custos incorridos na 

 do  bem como a  dos recursos   
 dos investimentos previstos para a  das metas. (BRASIL, 

2012, p. 113). 
 

Nesse sentido, o PMGIRS/ 2013 de Varginha apresentou valores referentes ao custo da 

 de   de limpeza urbana e de manejo de   tanto 

municipal, quanto de terceiros. Entretanto, ocorre o  atendimento ao inciso ou a 

o  sendo solicitado, uma vez que    do sistema de 

 e da forma de  inclusive sobre futuras taxas definidas para o gerenciamento 

de RS. O PMGIRS destaca que: 

 

Municipal, Lei 2.872/ 96. (VARGINHA, 2013, p. 45). 
 
 
 
 



 

Tabela 7 -  

Ano  
municipal manejos dos 

RSU 

Despesa para a 

manejos dos 
RSU 

Receita 
realizada para a 

manejos dos 
RSU 

% Despesa para a 

municipal 

2010 133.079.913,06 984.849,00 1.590.280,00 665.331,00  
2011  956.000,00 1.940.873,55 700.000,00  
2012   1.940.873,55  1,45 
2013  1.622.854,98  614.920,51 

(entre os meses 
de janeiro de 
julho de 2013) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 a  de que a  dos  de limpeza urbana  debitada 

diretamente no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) consoante ao que estabelece o 

roteiro do MMA: Pelo novo marco legal a  tem que ser feita pelo  de taxa, 

tarifa ou  .  (BRASIL, 2012, p. 114). 

O inciso XIV aborda as  de   coleta seletiva e reciclagem, 

entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados p/  final 

ambientalmente adequada.  (BRASIL, 2010). O PMGIRS/ 2013, por meio de indicadores de 

desempenho operacional e ambiental dos  de limpeza urbana e manejo de  

 urbanos, contemplou metas de   coleta seletiva e reciclagem, 

estabelecendo que, a partir do  da  do aterro  seriam implantadas 

atividades de  ambiental e coleta seletiva, objetivando difundir  de consumo 

 e de descarte separado dos  secos e  com a expectativa de reduzir 

significativamente a quantidade de  encaminhados ao aterro  Outra meta 

considerada foi a  e  dos catadores  de uma cooperativa com a 

perspectiva de que assim, uma maior parcela de  pudesse ser reciclada e reintroduzida 

na cadeia produtiva. 

Cabe observar que estas mesas foram estipuladas qualitativamente, tendo em vista que 

quando demonstradas, os valores almejados Tabela 8 a seguir: 

 

 

 

 

 



 

Tabela 8 -  

Indicador Fator Unidade Valores Meta 

Potencial para 
reciclagem 

Kg de (RDO+RPU) 
*100 

% 3,79 x 

Quantidade material 
reciclado 

Massa recuperada per 
capita 

Kg/(hab. * ano) 9,84 x 

 total material) * 100 
% 35,53 x 

 
 

material) * 100 
% 40,61 x 

 
(Kg metais/total 
material) * 100 

% 7,61 x 

 
(Kg vidros/total 
material) x 100 

% 5,08 x 

 
 

material) * 100 
% 11,17 x 

 
Kg material 

 
Kg/(hab. x 

ano) 
- x  

Fonte: Dados da pesquisa. 

No inciso XV, temos a  das formas e dos limites da  do poder 

 local na coleta seletiva e na  reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de 

outras  relativas  responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

(BRASIL, 2010). Esse inciso estabelece a obrigatoriedade da  das formas e dos limites 

da  do poder  local na coleta seletiva e na  reversa, assim como a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

Em seu artigo 33, a PNRS determina que a  e a implement

dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

 pilhas e baterias, pneus,  lubrificantes,  fluorescentes, de vapor de 

 e  e de luz mista e produtos ele  e seus componentes, mediante 

retorno dos produtos  o uso pelo consumidor, de forma independente do   de 

limpeza urbana e de manejo dos   A  reversa   para essas 

seis cadeias produtivas, mas, com possibilidades de  para outros segmentos, a partir 

dos acordos setoriais.  

Nesse sentido, Varginha ratificou, no  realizado pelo PMGIRS, a 

responsabilidade normatizada pela PNRS e  a esses geradores. Seu Plano determinou 

ainda que o poder  deveria incentivar, apoiar e fornecer  municipal que 

possibilitasse a  da coleta seletiva e da  reversa no  incentivando 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos por parte de todos os 

  



 

De forma mais objetiva, o PMGIRS decretou a Lei Municipal 5.733/ 2013 tornando 

 aos estabelecimentos situados em Varginha, comercializadores de  

fluorescentes, a  de lixeiras para descarte e coleta. Outra iniciativa nesse mesmo 

ei 5.230/ 2010, obrigando aos estabelecimentos 

comercializadores de aparelhos celulares a  de lixeiras coletoras desses 

aparelhos e seus  que ainda  estava em  Com   pilhas, no 

momento da  do Plano,  existia  para descarte.  

Em suas  e metas, o Plano estabeleceu que novos acordos de  

da  reversa,  da coleta seletiva e da triagem de , envolvendo o poder 

 municipal e o setor empresarial, seriam oportunizados. 

No inciso XVI,  abordados os meios a serem utilizados para o controle e a 

 no  local, da  e  dos planos de 

gerenciamento de   (BRASIL, 2010). Segundo o PMGIRS/ 2013, no  

local, a  da  e  dos planos de gerenciamento de 

  dos geradores e dos sistemas de  reversa, elencados nos artigos 20 e 

33, deveria atentar para a  da  final contemplada. Todavia,  foram 

estabelecidos os meios que seriam utilizados para tal fim.  do 

aterro controlado, esta foi   Prefeitura Municipal de Varginha. 

Nas  e plano de metas, foi observada a necessidade de  dos meios 

de   existentes, bem como da  de sistemas  de  

e controle. assunto, o roteiro do MMA recomenda o seguinte: O PGIRS 

deve definir, no  local ou regional, o   que  a  para entrega do 

plano de gerenciamento, de forma a garantir a  anual de  visando o 

controle e a (BRASIL, 2012, p. 105). 

No inciso XVII, teremos  preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 

programa de monitoramento (BRASIL, 2010). Conforme informado pelo Plano, o programa de 

monitoramento da  e gerenciamento dos   urbanos no  de 

Varginha encontrava-se incompleto, carente de  preventivas e corretivas. Dentro das 

 e plano de metas foi prenunciado o planejamento e  de monitoramento 

em todas as etapas do gerenciamento de   no  Com    

corretivas, foi determinado o encerramento do aterro controlado, aplicando no local  

corretivas e programa de monitoramento, por pelo menos 20 anos. 



 

XVIII, ressalta-se a  dos passivos ambientais relacionados aos 

 e medidas saneadoras (BRASIL, 2010). De 

acordo com o Plano, o passivo ambiental existente   estava relacionado ao aterro 

controlado e    da  utilizada pelo mesmo. Com a prevista 

da  do aterro  em outra localidade e consequente encerramento e  

do aterro controlado, foram prenunciadas medidas saneadoras, devidamente aprovadas por 

 Ambiental competente, na localidade do aterro controlado. 

Quanto ao inciso XIX, que trata de uma periodicidade de  observado o  

de  do plano plurianual municipal (BRASIL, 2010), segundo o PMGIRS/ 2013, a 

 de um banco de dados com  atualizadas,  do fornecimento de 

dados anuais ao SNIS, contribui para o progresso da  do saneamento em Varginha. 

Contudo, foi informada a  das   ao  dos indicadores 

propostos, recomendando uma periodicidade de quatro anos para a  do plano, quando 

novos dados seriam  bem como reexaminados aqueles  fornecidos, agregando 

melhorias  na  do setor. 

licenciamento ambiental a PNRS destaca alguns 

Segundo o art. 19, : 

 

A  de plano municipal de  integrada de    
exime o  ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros 

 e de outras infraestruturas e  operacionais integrantes do 
  de limpeza urbana e de manejo de RS pelo  competente 

do Sisnama (BRASIL, 2010). 
 

De acordo com os informes prestados pelo Plano, o aterro controlado encontrava-se em 

vias de  aguardando somente o processo de licenciamento ambiental  434596/ 

2012 (FCEI de  R251689/ 2012) do aterro  para onde seria transferida a 

 dos   O  das atividades do aterro  havia sido previsto 

para o final de 2013. 

No 

ambiental : 

 

  Na  de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste 
artigo,  vedado atribuir ao   de limpeza urbana e de manejo de 

  a  de etapas do gerenciamento dos  a que 
se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva  ambiental ou com 



 

normas estabelecidas pelos  do Sisnama e, se couber, do SNVS 
(BRASIL, 2010). 

 

Para melhor  desse  e, por conseguinte, a  da sua 

abordagem pelo PMGIRS/ 2013, faz-se conveniente a  das letras utilizadas no 

inciso I do artigo 20, e objetivo, 

respectivos incisos, as  acerca de quais  estavam sendo contemplados pela 

letra. 

Quanto aos geradores de   previstos nas    

inciso I do art. 13, teremos: 

 E:  dos   de saneamento  com  dos  

domiciliares (os  de atividades  em  urbanas) e dos 

 de limpeza urbana (os  da  limpeza de logradouros e vias 

 e outr  

 F:  industriais: os gerados nos processos produt  

 G:  de  de  (os gerados nos  de  conforme definido 

em regulamento ou em normas estabelecidas pelos  do Sisnama e do SNVS); 

 K:  de  os gerados na atividade de pesquisa, o ou 

 (BRASIL, 2010). 

 

O segundo inciso, fala dos estabelecimentos comerciais e de 

m  que, mesmo caracterizados como  

perigosos, por sua natureza,  ou volume,  sejam equiparados aos  

domiciliares as empresas de  

civil, nos termos do regulamento ou de normas estabel

quarto, os  pelos terminais e outras  referidas na   do inciso I 

do art. 13, que trata dos  de  de transportes: os  de portos, aeroportos, 

terminais   e  e passagens de fronteira, e, nos termos do 

regulamento ou de normas estabelecidas pelos  do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 

empresas de transporte. Por fim, o inciso V, trata dos  por atividades 

agrossilvopastoris, se exigido pelo  competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

Com  aos geradores tratados no inciso I, IV, V, o PMGIRS/ 2013 declara que os 

 de saneamento (ETA e ETE), industriais,  de   transporte, 

agrossilvopastoris  de responsabilidade dos seus geradores, como estabelece a Lei 12.305/ 



 

2010, cabendo a eles a  final adequada de seus  e ao  somente a 

 

O inciso segundo, foi contemplado pelo Plano no momento em que esse  sobre a 

obrigatoriedade do recolhimento das  fluorescentes e aparelhos celulares pelos 

estabelecimentos comercializadores. A  do recolhimento destes  foi apresentada 

junto ao dispositivo legal municipal regulamentador.  os  da  Civil, foi 

informado pelo Plano que existiam em Varginha cinco empresas especializadas, prestadoras 

dos  de coleta de RCC, esses  eram prestados  do aluguel e recolhimento 

de   

 foi contemplado pelo PMGIRS/ 2013:  

 

 do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal 
de  integrada de      a serem 
desenvolvidas no  dos  da   com vistas  

 racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de 
 e   da  de   (BRASIL, 2010). 

 

 

 

  Nos termos do regulamento, o  que optar por  
consorciadas intermunicipais para a  dos RS, assegurado que o plano 
intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do 
caput deste artigo, pode ser dispensado da  de plano municipal de 

 integrada de   (BRASIL, 2010, art. 19) 
 

 o momento da  do Plano,  existiam estudos no sentido de viabilizar 

 consorciadas ou compartilhadas com outros  Entretanto, o Plano deixou 

em aberto a possibilidade de  de programas e projetos futuros. O comparativo foi 

realizado verificando se a PMGIRS estava de acordo com o  do PNRS.  

Para a  desse trabalho aplicou-se todo o   estabelecido pelo 

artigo 19 da PNRS, buscando verificar uma pretensa abordagem de seus 19 incisos e  

   e  pelo PMGIRS/ 2013. Dentre esses 19 incisos, o inciso primeiro que trata do 

 da  dos   gerados no respectivo  contendo a 

origem, o volume, a  dos  e as formas de  e  final 

adotadas, para  de sua completude, utilizou-se o 

e   (PGIRS), elaborado pelo MMA. Esse manual foi 

empregado somente na  do  realizado pelo   desse 



 

 os questionamentos direcionados aos demais incisos e essencial   da 

pesquisa, ocorre uma  entre pesquisador e o objeto pesquisado. O   o 

processo  de que se vale o pesquisador ao exame de sua pesquisa, para chegar a uma 

  

Com  aos demais incisos, em cada um deles foram escolhidas palavras-chaves 

 das quais foram realizadas buscas em todo o Plano, de modo a exaurir a busca de 

 sobre uma  abordagem desse inciso.  

Segue, abaixo, o Quadro 8 com o resumo do comparativo estabelecido entre o artigo 19 

da PNRS, segundo roteiro do MMA e o PMGIRS/ 2013: 

 

Quadro 8 - Resumo do comparativo 
(continua) 

INCISO ATENDIDO ATENDIDO 
PARCIALMENTE 

 

I - 

final adotadas; 
 

 X  

II - 

rejeitos, observado o plano diretor de que trata 
o o do art. 18  e o 
zoneamento ambiental, se houver; 
 

X   

III - 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos 
 

 

 X  

IV - 
geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

 

regulamento, bem como as normas 

SNVS; 
 

 X  

V - procedimentos operacionais e 

rejeitos e observada a ; 
 

 X  

VI - indicadores de desempenho operacional e 

 
 X  



 

Quadro 8 - Resumo do comparativo 
) 

INCISO ATENDIDO ATENDIDO 
PARCIALMENTE ATENDIDO 

VII - regras para o transporte e outras etapas do 

 
 

 X  

VIII - 

 
 

  X 

IX - 
 

 
  X 

X - 

 
 

 X  

XI - 
interessados, em especial das cooperativas ou outras 

de baixa renda, se houver; 
 

 X  

XII - 

 
 

 X  

XIII - 

  
 

 X  

XIV - 
reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos encaminhados 
final ambientalmente adequada; 
 

  X 

XV - 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
 

 X  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a 

s 
 

 

  X 

XVII - 
praticadas, incluindo programa de monitoramento; 
 

  X 

XVIII - 

contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 
 

 X  

XIX - 

plurianual municipal. 
X   

Fonte: Elaborado pela autora. 



 

 
 

O segundo objetivo  pretende verificar dentre as  e Planos de 

Metas, estabelecidos pelo  (PMGIRS) 

de Varginha, do ano de 2013, quais foram implementadas. O Plano, em seu item 18, elenca uma 

 de  e metas afins   (PNRS), com o 

intuito de  no equacionamento dos   Nesse sentido, a segunda das  

 deste trabalho realizou uma  junto   direta do  Para 

tanto, o PMGIRS/ 2013  analisado, a partir do seu item supracitado. O primeiro aspecto a 

ser levado em conta, seria: 

 

Realizar a coleta convencional juntamente com a coleta seletiva. A Coleta 
Seletiva  realizada em parceria entre a prefeitura e cooperativas de 
catadores de materiais  O objetivo  realizar a Coleta Seletiva em 
dias alternados  Coleta Convencional, onde  utilizados os  
especiais e os cooperados  os mesmos setores. A Prefeitura  
disponibilizar o transporte e material de trabalho para os cooperados, assim 
como estrutura  de trabalho, como  de triagem. (VARGINHA, 
2013, p. 51).  

 

Conforme proposto, Varginha implementou um plano piloto de coleta seletiva que, 

atualmente, vem sendo realizada juntamente com a coleta convencional, atendendo as 

localidades descritas no Quadro 9 abaixo: 

 
Quadro 9 - Localidades atendidas  

 (continua) 
Conjunto Habitacional Sion* 

Segunda, quarta e sexta-feira  

Casa dos Militares* 
Padre Vitor* 
Eldorado 
Bela Vista 

 
 

Carvalhos* 

Segunda, quarta e sexta-feira  

Cruzeiro do Sul* 
Novo Tempo* 

 
 

Parque do Retiro 
Vila Mendes 

 
Jardim Ribeiro 
Rua Ana Jacinta* 

Segunda e quarta-feira  
Rua Santa Cruz* 
Av. Rui Barbosa* 
Av. Rio Branco* 



 

 

Quadro 9 - Localidades atendidas 
 

Resente 

-feira  
Jardim Mariana 

 
 

Imaculada* 
 

-feira  Imperial 
Alto da Figueira 2 

 

-feira  
Av.  
Rua Delfim Moreira 
Rua Wenceslau Braz 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em algumas dessas localidades, as coletas seletiva e convencional acontecem em dias 

alternados, e, em outros, no mesmo dia, devido  incompatibilidade de  e 

indisponibilidade do  Algumas localidades  atendidas pela coleta seletiva manual 

(*), realizada  de catadores. O roteiro manual  de conhecimento da prefeitura que 

reconhece as localidades atendidas como parte de seu processo de coleta seletiva.  

No que diz respeito  infraestrutura, ocorreu a  do transporte pela 

prefeitura, possibilitando a  dos cooperados  as localidades onde o trabalho  

efetuado, bem como o aluguel de um  para triagem do material recolhido. Contudo, a 

parcela dos  separados ainda  pequena frente ao montante recolhido, demonstrando 

descomprometimento da  com o sistema de coleta seletiva ofertado.  

Mais um ponto que deve ser considerado seria: 

 

Valorizar empresas como 

o 

 
 

Ainda  houve  nesse sentido. A  e  de  

assim como em todo o mundo, cresce initerruptamente no  A  do setor opera 

com a  programada e a  da vida  dos componentes , 

como meio de incrementar o volume dos produtos negociados. Uma das  desse 

processo  a  no  de equipamentos indesejados geradores de  de 

Equipamentos  (REEE) (YU et al., 2010).  sobretudo por metais, 



 

 e resinas, esse rejeito pode acarretar graves  ao meio ambiente e ao ser 

humano se descartado de forma inadequada (MENIKPURA et al., 2014). Dessa forma, o 

crescimento dos REEE justificou sua abordagem pelo PMGIRS/ 2013, fazendo com que fossem 

elaboradas  e estabelecidas metas para seu equacionamento. Foi proposta a  

de incentivos  financeiros aptos ao  da  do gerador, do 

comerciante, do prestador de  e do consumidor nas atividades de  coleta, 

manuseio e  final adequada.  

 o momento, o  de Varginha conta com uma empresa regularizada, cujo 

escopo  a reciclagem de  em conformidade com a PNRS. Algumas outras 

empresas,  especializadas em REEE,  operantes no campo da reciclagem, muitas 

vezes recolhem os REEE, desmontam esses  retiram os materiais que lhes  

interessantes e descartam os demais na coleta convencional. Contudo, apesar de contar com 

empresa especializada em  e manufatura reversa dos REEE, que oferece  

ambientalmente adequadas ao descarte dos  ainda  foram ofertados os incentivos 

propostos pelo plano. 

Mais um ponto a ser considerado, cooperados no sentido 

 meios geradores de renda, mediante a  dos  agregando valor 

aos produtos. ncentivar formas e programas com a  de materiais 

 A Lei 12.305/ 2010 determinou o reconhecimento dos   e 

 como um bem  e de valor social, gerador de trabalho e renda, 

recomendando, em seu art. 16, inciso XXI, a  de mecanismos para a  de 

fontes de  emprego e renda,  da  dos   

Estabelecendo como prioridade a   de  as  de  e a 

 dos materiais descartados precederam  reciclagem. Ocorrendo a reciclagem, as 

 de tratamento e  dos  devem ser capazes de reintroduzi-los na 

cadeia produtiva. Nesse processo, a  da coleta seletiva, com posterior  e 

triagem dos materiais recolhidos, possibilita a  dos  pelo mercado.  

da coleta seletiva, a  de alguns materiais, como   e  e 

consequente  do seu valor no mercado da reciclagem  evitadas. Para tanto, torna-

se fundamental a  e treinamento dos catadores como meio de aumentar a  

operacional e gerencial das unidades de  e triagem.  

Sendo assim, Varginha estabeleceu como uma das propostas do PMGIRS/ 2013 a 

 dos cooperados integrantes da CooperET de maneira a -los na  de 



 

meios de  de renda, mediante a  dos   o momento, a  do 

 ocorreu por meio do aluguel de um  

acomodados parte dos catadores operantes na triagem do material recolhido com a coleta 

cooperados 

um projeto  implementado. 

Outra info  importante  a  de boa parte dos cooperados na antiga 

 de triagem, adjacente ao aterro controlado anterior. Toda coleta convencional realizada em 

Varginha continua sendo despejada nessa  onde ocorre a  de parte dos materiais 

 Por se tratar de um processo , com intervalos pequenos entre o despejo do 

 da coleta convencional e o carregamento do  para transbordo  o aterro 

 a   superficial e o  seletivo adotado  o atual valor comercial do 

  

programas de  ambiental, com atividades 

e  que atinjam toda a sociedade, a fim de conscientizar a  e formar 

multiplicadores dos conceitos de sustentabilidade e  do meio ambiente e da  

da cidadania, levando a  a entender o  urbano como um local importante para 

Atualmente,  conscienciosa a necessidade de  da  

ambiental pelo  e por toda sociedade. A  ambiental vem se estabelecendo 

como uma  instrutiva vigente e  capaz de gerar atitudes e empatias 

ambientais.  

Nesse sentido, o PMGIRS/ 2013  a  de programas de  

ambientais  de atividades e  envolvendo toda a sociedade, no intuito de 

-la e formar multiplicadores. No  do projeto piloto da Coleta Seletiva, 

foram realizadas  em escolas municipais e campanhas educativas na  Entretanto, os 

custos demandados pelas campanhas educativas implicaram na sua  Outro dificultador 

relatado pela SEMEA, que justificaria a   de outros programas de  

ambiental, diz respeito falta de pessoal  e capacitado para tal intento. 

Em seguida, deve-se planejar e executar o monitoramento de todas as etapas do 

gerenciamento dos   O planejamento e o consequente monitoramento das etapas 

de gerenciamento dos    instrumentos impulsionadores de sua efetividade. 

Em Varginha, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA)  a  pelo planejamento e 

monitoramento das etapas de gerenciamento da maioria dos RSU. Entretanto,  o momento, 

 registros relativos ao planejamento e monitoramento das etapas de gerenciamento dos 



 

RSU. Segundo  da SEMEA2, o  cumprimento desse  

reduzido de servidores fiscais fazendo com que inexista um planejamento e  

de todas as etapas do gerenciamento dos   urbanos.  

Sendo assim,  preciso ampliar os meios de  e implantar sistemas  

de  e controle. A  dos meios de  ainda  foi implementada. 

Desde a  do PMGIRS/ 2013, o  de servidores fiscais permanece inalterado e 

reduzido. Nesse ano de 2018, foi solicitada a  de cargos  com a  

por meio de concurso , para estruturar a equipe.  

Deve-se ainda implantar um cadastro oficial dos grandes geradores do m

que,  2010, esses geradores passem a informar os 

e apresentand  Um dos resultados do desenvolvimento 

da  de   a  entre pequenos e grandes geradores, geralmente 

estabelecida, no Brasil, por meio de Leis e Decretos, conforme o  em  Tal 

 possibilita a  dos geradores acerca de suas atitudes como 

 aos  , como a  a  de Planos de Gerenciamento de 

 , entre outros pontos. Entretanto, Varginha,  o presente momento,  

implementou um cadastro oficial, permanecendo em aberto as  de 

enquadramento. 

dequar a  municipal e os incentivos  

alinhados  novas realidades   e ambientais, e ainda   federais 

e estaduais afins, promovendo a  da  com    de 

comportamento sobre  do consumo exagerados,  e  adequada 

do  aumentando a  da coleta seletiva e da reciclagem dos materiais. Segundo a 

SEMEA, a  da  municipal e dos incentivos   novas realidades 

  e ambientais, bem como   federais e estaduais afins  foi 

efetivada  o momento.  a  do PMGIRS/ 2013, foi publicada somente uma 

Lei, relativa   ambiental, de acordo com o Quadro 10, fornecido pela SEMEA, a seguir. 

 

2 
Roberta Cristina Ferreira
PMGIRS 



 

Quadro 10 -  

 2.974 25 de novembro de 1997 
 

 08 de janeiro de 1998 
 

 01 de setembro de 1998  

 
30 de agosto de 2001 de coleta de terra e entulho nas vias e logradouros 

 

 29 de abril de 2009 
compra e venda de ferros-

outras 
 

 29 de dezembro de 2009 

Ambiente, na estrutura administrativa da Prefeitura 
Municipal de Varginha e Institui a taxa de 
licenciamento ambiental e estabelece regras par o 

 

 05 de abril de 2010. 
 

 24 de agosto 2010 

s estabelecimentos 

 

 25 de novembro de 2010 
Estabelece normas para funcionamento do Conselho 
Municipal de 
de Varginha   CODEMA. 

 15 de agosto de 2011 
ou deteriorados aos estabelecimentos que 

. 
 

 
14 de setembro de 2011 

 

 12 de maio de 2015 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

estudos de novos sistemas de  para aumento de receitas, 

visando melhorias no sistema de gerenciamento integrado dos  

 

Mais u novos acordos setoriais entre o 

poder  municipal e o segmento empresarial para implantar a  reversa, por meio 

de sistemas de coleta seletiva e triagem de  remunerados pela iniciativa privada. A 

 Nacional de   define acordo setorial como sendo um ato de natureza 

contratual firmado entre o poder  e fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, tendo em vista a  da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 



 

vida do produto (Lei 12.305/ 2010, art. , inciso I). No campo dos   essa 

  intimamente ligada ao conceito de Economia Circular, cuja proposta central  a 

 de todos os agentes  pelo fornecimento de  prima,  

 e  final de um ou mais produtos na  de uma  

 para o ciclo de vida dos produtos, favorecendo, dessa forma, a  de um sistema 

de  e consumo  No Brasil, tais acordos setoriais  coordenados pelo 

governo federal, facultado aos agentes envolvidos a  do processo.  

Em Varginha, a busca de acordos setoriais foi estabelecida como uma das propostas do 

PMGIRS/ 2013. Contudo, esse processo vem acontecendo de forma lenta. Determinados 

 sujeitos   reversa, contam apenas com  pontuais de algumas empresas 

que  locais de coleta, evitando assim que sejam descartados aleatoriamente. 

Geralmente, os produtos coletados  pilhas, baterias e  usados. Segue abaixo, 

Quadro 11, exemplificativo de locais que atuam na coleta  

 

    Quadro 11 - Locais que atuam na coleta 

 Aciv em parceria com a 
empresa ECOBrasil 

 

 ETFG de 
Varginha 

 
 

Lojas de venda de celulares da Vivo, Tim, Claro e 
Oi 

Baterias de celular, celulares em desuso e 
 

 
Sindvar 

 

UNIFAL Pilhas e baterias usadas 
Unimed Varginha Pilhas e baterias usadas 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 existem registros oficiais da quantidade de     reversa 

no  Apesar das  de algumas empresas e da    o 

descarte incorreto, em Varginha, ainda constitui uma  para a  das pessoas e  

 natureza. Esses  muitas vezes, possuem em sua  metais pesados, como o 

 chumbo, , entre outros, causadores de grandes males aos seres vivos e ao meio 

ambiente. Outro problema  a  das pessoas com  riscos e  possibilidades 

de descarte.  

mportante ressaltar os eventos relativos  coleta de  de  reversa que 

 a ocorrer no  Com apoio da  municipal, a equipe do Inatel 

realizou, em setembro de 2017, a campanha     descarte essa  na 



 

qual foram arrecadados equipamentos  como monitores de computadores, 

telefones celulares, baterias e pilhas, computadores, carregadores, mouses, televisores,  

 impressoras, entre outros. Contudo,  importantes, tais como  

fluorescentes,  e monitores abertos ou quebrados  foram recolhidos. 

-se de um acordo setorial entre o 

 

Com    em geral, atualmente, a adminis   emprega a 

 reversa nas  fluorescentes utilizadas em suas  Quando 

descartadas, essas  acondicionadas de maneira adequada e, ao final de um determinado 

 recolhidas pela empresa de Reciclagem Santa Maria, que atua como uma  

 sua  final adequada. 

Vejamos, no Quadro 12, a seguir, alguns exemplos de acordos setoriais: 
 

    Quadro 12 - Exemplos de acordos setoriais 

Abilumi  
Fabricantes e Importadores de Produtos de 

 Programa Reciclus 
  

Abinee  
 

Pilhas e baterias 
2008 

Reciclanip Pneus 
2009 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

mplantar um censo anual da coleta seletiva de terceiros (catadores, 

cooperativas, sucateiros e recicladores) e das empresas de manejo de   para 

melhor planejamento de  no PMGIRS. Segundo  das SEMEA e Secretaria 

SOSUB), Varginha conta, atualmente, com cerca de 

uma varredura no  em busca de potenciais focos de  do mosquito Aedes 

aegypti. Nesse processo, de forma indireta, foi realizado um censo dos catadores, no intuito de 

monitorar os locais de  dos materiais  recolhidos para posterior 

 Contudo, o registro dessa foi perdido pelo   

No que diz respeito aos sucateiros e recicladores,  existe um registro oficial que 

aponte a quantidade existente no  Portanto as  coletadas  esparsas e 



 

 oficiais, e o  de implantar o censo anual da coleta seletiva de terceiros e das 

empresas de manejo de    foi implementada. 

mplantar a  de 

dados e o monitoramento dos indicadores de  dos  de limpeza urbana e coleta 

de  ealizar estudos de viabilidade para  de  consorciadas 

ou compartilhadas com outros m  considerando, nos  de economia de escala, 

a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de  dos riscos ambientais; 

estabelecer regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de   

observadas as normas estabelecidas pelos  do SISNAMA e do SNVS e demais 

 pertinentes da  federal e estadual; criar e manter equipes de  

ambiental e relatar os eventos realizados, inclusive  de  de boas  na 

 em geral; e elaborar  futuros sobre a  dos   visando 

identificar  oportunidades,  e incertezas, e confrontar o  atual com 

o  normativo, previsto e  

 o momento.  

Segue, abaixo o Quadro 13 

de metas propostos pelo PMGIRS/ 2013: 
 

Quadro 13 -  
(continua) 

 ATENDIDO ATENDIDO 
PARCIALMENTE 

ENDIDO 

a. Realizar a coleta convencional juntamente 

realizada em parceria entre a prefeitura e 
cooperativas de catadores de materiais 

Coleta 

de trabalho para os cooperados, assim como 
 de 

triagem. 
 

 X  

b. Valorizar empresas como as de reciclagem 

mercado e que possuem demanda em 

 do 

 

  X 



 

Quadro 13 - 
(continua ) 

 ATENDIDO ATENDIDO 
PARCIALMENTE 

 

c. Capacitar os cooperados para que os 

agregando valor aos produtos. Incentivar 

materiais  

  X 

abranjam toda a sociedade, com o objetivo de 

multiplicadores dos conceitos de 

 

 X  

e. Planejar e executar o monitoramento de 

 
 

 X  

f. 

 
  X 

g. Implantar o cadastro oficial dos grandes 

s 
geradores passem a informar os quantitativos 

 

  X 

adequ
da coleta seletiva e da reciclagem dos 
materiais. 

 X  

i. Executar estudos de novos sistemas de 

melhorias no sistema de gerenciamento 
 

  X 

j. Buscar novos acordos setoriais entre o poder 

sistemas de coleta seletiva e triagem de 
 

 X  

k. Implantar o censo anual da coleta seletiva 
de terceiros (catadores, cooperativas, 
sucateiros e recicladores) e das empresas de 

 

  X 



 

Quadro 13 -  
 

 ATENDIDO ATENDIDO 
PARCIALMENTE 

 

 

  X 

m. Realizar estudos de viabilidade para 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos 

ambientais. 

  X 

n. Estabelecer regras para o transporte e outras 

observadas as normas estabelecidas pelos 

estadual. 

  X 

ambiental e relatar os eventos realizados, 

 

  X 

confrontar o 
 

  X 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
 

am com a 

Contudo, a efetividade desta  

 um mapa interativo, em um website , com 

  SEMEA (PMV), segundo 

 e regras de funcionamento etc. Dentro 

deste contexto, o mapa preten  unir o material em vias de descarte, , aos locais 

apropriados para recebimento (PEVs, empresas, cooperativa etc). A de 



 

adequada  e o envolvimento da a escolha destes pontos 

para exer  

desenvolvimento:  

 

Figura 1  Mapa da coleta seletiva 

 

Fonte: Google Maps 

 

de sistemas semelhantes. Para colaborar com o projeto  inicialmente  no 

o conectado 

Clicando-

cais referentes aos pontos de 

 , 

marcadores representativos de:  

a) RSS - r  ;  

b) RCC - r  ;  



 

c)  agrossilvopastoris; 

d) Pneus; 

e) REEE   

f)   

g) Cooperativa coleta seletiva. 

 

los usu

um p  

novos pontos de entrega

construindo uma rede de reciclagem. 

Em r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CON  
 

 

em termos de 

 

013, esta 

abordagem. 

Seguindo a metodologia proposta pelo manual elaborado pelo MMA, observou-se 

os dados apresentados deixaram lacunas 

do MMA. Dentre os 

tiva, 

-se a necessidade de integrar as 

cipe de maneira mais 

No que diz respeito aos indicadores, pondera-

pelo PMGIRS. 

momen

 



 

 

/ 2013, pode-se estabelecer 

gerais para a  

a) 

 

b)  operacionalizar o sistema, conforme as metas estipuladas; 

c)  

cooperativa; 

d) 

 

e) 

do plano, bem como a no 

 

A  como um 

todo  -los licenciados, 

 capazes de 

 

abrangente , ajustado e acordado com a sociedade. 

Por fim, do PMGIRS, prevista ao fim de cada ciclo de quatro 

com o objetivo de 

-lo m -o, bem como a 

 

-se pertinente uma nova pesquisa do material elaborado. 
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