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RESUMO 

Este trabalho visa apresentar urn diagn6stico sobre o processo de 

implantagao de urn sistema de gestao ambiental no Laborat6rio de Analises de 

Combustiveis Automotivos - LACAUT ets, na Universidade Federal do Parana, e 

uma proposta para que seja operacionalizado com vistas a uma certificagao. 

Urn sistema de gestao ambiental em urn laborat6rio de universidade e mais 

do que a simples destinagao adequada dos reslduos, que ja esta sendo executada, 

mas uma maneira integrada de gestao para atender todos os requisites tecnicos, 

ambientais, financeiros e de gestao, como em qualquer organizagao, alem de ser urn 

p61o de formagao de profissionais de nlvel superior alinhados com as tendencias 

mais recentes no que se refere aos princlpios de sustentabilidade e interagao 

saudavel com o meio ambiente. 

Do diagn6stico realizado, percebe-se o atendimento de alguns dos requisites 

basicos tais como a existencia de urn Programa de Gestao de Reslduos S61idos 

(PGRS), urn Levantamento de Aspectos e lmpactos Ambientais (LAIA) e urn 

Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO), alem de urn 

Programa de Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA) em implantagao, assim como 

a instalagao de infra-estrutura para tratamento de efluentes Hquidos. Estas agoes 

devem ser integradas com o sistema de gestao laboratorial existente para culminar 

numa certificagao do Sistema de gestao Ambiental, conforme analise realizada no 

final do trabalho. 

Palavras-chaves: Sistema de Gestio Ambiental, ISO 14001, 
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ABSTRACT 

A diagnostic of the implementation of an ISO 14001 Environmental 

Management System (EMS) at LACAUT ets - Federal University of Parana's Fuel 

Analysis Laboratory is presented in this work, aiming the EMS certification in future. 

The EMS of an university laboratory is more than the simply correct waste 

and residue disposal, that is being executed, but a way to integrate the technical, 

environmental, financial and management requirements, like any private 

organization, allied to the formation of new graduates aligned with the most recent 

tendencies in sustainable and wealthy interaction with the environment and our 

planet. 

From the diagnostic, it has been observed the fulfilled basic requirements as 

well as the existence of a Solid Residue Management Program (PGRS), a 

Determination of Significant Environmental Aspects and Impacts (LAIA), an 

Occupational Wealth Medical Control Program (PCMSO), and an Environmental Risk 

Prevention Program (PPRA) in implementation, plus a wastewater treatment facility 

in operation. These actions must be integrated with the ISO/IEC 17025 Laboratory 

Management System in order to reach the EMS certification. 

Keywords: Environmental Management System, ISO 14001 
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1. INTRODUCAO 

1.1 Considerac;oes iniciais 

0 aumento da atividade economica em todo o mundo tern provocado urn 

crescimento exponencial no nivel de emissoes e agressao ao meio ambiente. 

lmpulsionando a economia mundial estao as universidades e centros de pesquisas 

que viabilizam processes produtivos impensaveis a algumas decadas atras. 

A consciencia da agressao ao meio ambiente por parte da popula9ao e dos 

6rgaos governamentais atingiu limites que estao for9ando uma guinada no 

paradigma da economia mundial, onde a produ9ao sustentavel e ambientalmente 

responsavel ganha for9a a cada dia. Mecanismos de protecionismo comercial 

aproveitam o vies ambientalista nao s6 para contribuir de maneira positiva com a 

questao ambiental, mas tambem para cuidar de seus interesses economicos e 

introduzir novas tecnologias de produ9ao, mais eficientes e em sintonia com a 

realidade e diferencial de mercado, que passam a ser incorporadas pelas empresas 

de todos os ramos da economia. 

Por for9a da legisla9ao e da crescente cobran9a da sociedade, observa-se 

que tanto a industria como as institui96es de pesquisas e universidades tern tido 

uma participa9ao mais ativa no cumprimento de sua responsabilidade com o meio 

ambiente. A avalia9ao ambiental passa cada vez mais a estar incorporada a rotina 

geral e especffica das empresas, institui96es publicas e privadas. 

A certifica9ao ISO 14001 atesta os procedimentos corretos da empresa ou 

da institui9ao com rela9ao ao meio ambiente. Dessa forma, alinha-se com a 

tendencia mundial do uso racional dos recursos naturais e da valoriza9ao da vida 

como urn bern inalienavel. Ela pode ser aplicada a pessoas juridicas de qualquer 

tamanho, dentre elas as universidades. 

0 papel das universidades passa pela forma9ao de profissionais de nfvel 

superior altamente qualificados do ponto de vista tecnico, como tambem de cidadaos 

de alta capacidade de influencia na sociedade, sejam em suas posturas quanta em 

suas a96es em prol de uma economia e de urn meio ambiente sustentavel. Alem de 

sua responsabilidade com o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, ela 

desempenha papel fundamental na comunidade onde esta inserida, seja atraves de 
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agoes coordenadas com os governos municipal, estadual e federal, como tambem 

por meio de agoes de sua propria iniciativa visando garantir o bern estar social e 

economico com sustentabilidade para as geragoes futuras. 

No Brasil existem dificuldades orgamentarias nas universidades publicas que 

dificultam a implantagao de programas consistentes de adequagao ambiental de 

suas operagoes. Apesar da disponibilidade de professores, pesquisadores e 

tecnicos altamente qualificados, nem sempre e possivel utilizar essa forga tarefa 

para implantar urn Sistema de Gestao Ambiental por simples falta de recursos, vista 

que a maioria do orgamento repassado pelo Governo e suficiente apenas para o 

custeio basico da infra-estrutura fisica e de pessoal. 

De uma forma geral, os problemas ambientais das universidades publicas 

brasileiras podem ser classificados em: 

• eficiencia de uso de recursos como agua, combustiveis e energia eletrica; 

• emissoes de gases, com destaque aos de efeito estufa; 

• manejo de residuos quimicos, biol6gicos e radiativos de hospitais-escola e 

laborat6rios; 

• manejo de equipamentos e material de pesquisa e desenvolvimento; 

• coleta seletiva de lixo reciclavel; 

• e principalmente na conscientizagao de funcionarios e alunos no que se refere a 
educagao ambiental, tanto no aspecto formativo como no de exemplo de 

aplicagao. 

A falta de aplicagao de recursos financeiros e humanos no trato de aspectos 

ambientais de funcionamento das universidades publicas faz com que se perca uma 

oportunidade unica de complementar a formagao dos profissionais egressos que vao 

compor a base operacional de desenvolvimento da economia brasileira. Neste 

aspecto, as faculdades e universidades privadas, a parte das questoes de 

inadimplencia de alunos, estao aproveitando o momenta para externar em seus 

processos de propaganda a preocupagao com o meio ambiente, inclusive 

oferecendo cursos de extensao e de especializagao nesta area, vista que a 

demanda e cada vez maior. 

0 Laborat6rio de Analises de Combustiveis Automotivos - LACAUT ets foi 

criado no ano 2000 para atender uma demanda por ensaios especializados para 

avaliagao da qualidade dos combustiveis comercializados no Parana e, atraves da 
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prestayao de serviyos tecnicos especializados, financiar a pesquisa e a formayao de 

profissionais na area de petroleo, petroquimica e biocombustiveis. Esta instalado 

nas Usinas Piloto de Tecnologia Quimica da UFPR e todo o custeio de suas 

operayoes e realizado atraves da prestayao de serviyos tecnicos especializados. 

A gestao do laboratorio pretende utilizar referencias privadas de gestao sem 

ferir os preceitos juridicos e administrativos da universidade. Dentro deste conceito, 

esta implantando urn Sistema de Gestao da Qualidade para acreditar seus ensaios 

de acordo com a norma NBR ISO/IEC 17025 a fim de garantir a confiabilidade dos 

resultados obtidos. 

A natureza de suas operac;oes coloca o LACAUTets como candidate natural 

para a implantac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental, nao so para estar alinhado 

com a filosofia de gestao do laboratorio, mas tambem servir de modelo de gestao e 

operayao para outros laboratories de universidades publicas, mostrando que e 

possivel financiar o manejo de residues e contribuir para a formayao de profissionais 

preocupados com o meio ambiente. 

A determinayao de contribuir com a questao ambiental e evidente a ponto do 

LACAUT ets estar se desdobrando com a implantac;ao e o financiamento do 

Laboratorio de Pesquisas e Desenvolvimento Industrial, Ambiental e em Qualidade

PDA, que tern como urn de seus objetivos a gestao dos residues do LACAUTets, do 

proprio PDA e das Usinas Piloto, alem de prestar servic;os tecnicos especializados 

na area ambiental e formar profissionais especificamente nesta area, atraves do 

desenvolvimento de pesquisas de graduayao e pos-graduayao. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo geral 

0 LACAUT ets foi criado em fevereiro de 2000 com o objetivo de prestar 

servic;os tecnicos especializados em combustiveis e, com os recursos auferidos, 

fomentar a pesquisa e a formayao de engenheiros, mestres e doutores com 

especializac;ao em petroleo e derivados. 
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Por necessidade, iniciou a implanta9ao de urn sistema de qualidade ISO/IEC 

17025 em 2001, que foi interrompido ate 2005, em fun9ao de uma parceria que 

predou completamente os recursos do laborat6rio durante o periodo. 

A partir de 2005, retomou a implanta9ao do sistema de qualidade e esta 

prestes a solicitar a auditoria previa para o INMETRO. 

Entretanto, devido as caracteristicas das atividades do laborat6rio, e natural 

se pensar em urn sistema de gestao ambiental ISO 14001, de preferencia integrado 

ao ISO/IEC 17025, para diminuir a carga burocratica e procedimentos, tornando a 

gestao mais eficiente. 

Assim, o objetivo principal desta proposta e estruturar a implanta9ao de urn 

sistema de gestao ambiental no LACAUT ets, que vai servir de base para a 

implanta9ao de urn sistema semelhante em seu laborat6rio-irmao, o Laborat6rio de 

Pesquisas e Desenvolvimento Industrial, Ambiental e em Qualidade da UFPR (PDA). 

1.2.2 Objetivos especificos 

Como objetivos especificos, pode-se destacar: 

• Analise do modo de opera9ao do laborat6rio, seus processos tecnicos e 

administrativos; 

• Reunioes com a equipe de implanta9ao do SGQ para estruturar as etapas e 

cronograma necessaries a implanta9ao do sistema; 

• Defini9ao das metas para implanta9ao do sistema de gestao ambiental; 

• Fornecer referencias importantes para a adequa9ao do programa de gestao; 

• Contribuir para a soluc;ao dos problemas ambientais; 

• Estar em conformidade com as legislac;oes pertinentes; 

• Formac;ao de urn grupo de profissionais da institui9ao responsaveis em gerenciar 

e garantir o cumprimento destas exigencias. 

1.3 Apresentac;io do Trabalho 

Este trabalho para melhor compreensao esta estruturado em seis capitulos, 

demonstrando os assuntos a serem abordados. 
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0 primeiro capitulo apresenta o contexto introdut6rio da pesquisa, 

destacando a relevancia da correta gestao a justificativa e os objetivos a serem 

alcan9ados. 

0 segundo capitulo apresenta uma revisao sobre a norma ISO 14000 e uma 

visao sobre a implanta9ao de Sistemas de Gestao Ambiental em universidades 

No capitulo 3 o trabalho e contextualizado com a descri9ao do Laborat6rio 

de Analises de Combustiveis Automotivos da UFPR e suas atividades. 

No quarto capitulo e abordada a estrategia de implanta9ao do Sistema de 

Gestao Ambiental. 

A analise das atividades ja desenvolvidas e apresentada no capitulo quinto. 

No sexto capitulo apresentam-se as conclusoes, considera96es finais e 

recomenda96es. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Hist6rico sobre a percep~io ambientalista 

Conforme Leripio (2001 ), existem do is tipos de pressoes que sao exercidas 

sobre as organizac;oes produtivas industriais, indutoras de mudanc;as no trato da 

variavel ambiental. Pressoes perceptiveis sao aquelas que afetam diretamente as 

organizac;oes e, portanto, sao prioritarias e estrategicas dentro de seu planejamento, 

tais como: competitividade, saude e seguranc;a no trabalho, legislac;ao, 

fornecedores, clientes e opiniao publica. Ja as pressoes nao perceptiveis sao 

aquelas que nao sao, ou nao eram, tratadas como prioridades, embora tambem 

afetem diretamente a organizac;ao ou as partes interessadas. Exemplos dessas 

pressoes sao a biodiversidade, o efeito estufa, os residuos industriais, a reduc;ao de 

recursos naturais, entre outras. 

Uma questao importante a ser considerada e que os problemas ambientais e 

sociais do planeta sao interdependentes. Como exemplos fundamentais estao os 

efeitos adversos que o crescimento populacional exerce tanto sobre o ambiente 

natural quanto para a propria sociedade (DREW, 1998). 

Com o crescimento das pressoes humanas sobre o meio ambiente e a 

interferencia direta na qualidade de vida dos povos, cresce o chamado "movimento 

ambientalista", urn novo comportamento coletivo que visa corrigir as formas 

destrutivas de relacionamento entre o homem e seu ambiente natural. 

A preocupac;ao ambiental ja vern desde a decada de 1970, quando os 

primeiros sinais de que havia a necessidade de urn maior controle ambiental sobre 

as industrias foram apontados. A Organizac;ao das Nac;oes Unidas - ONU promoveu 

em 1972 a Reuniao Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, de onde 

surgiram as primeiras diretrizes para o controle da poluic;ao hidrica. Foi nesta epoca 

tambem que comec;aram a surgir barreiras comerciais para a entrada de produtos na 

Europa e Estados Unidos que fossem manufaturados em empresas que poluiam os 

corpos hidricos. Tambem foram desenvolvidas inumeras tecnicas de controle de 

poluentes em efluentes liquidos, utilizados ate hoje com grande eficiencia. Surge a 

consciencia mundial de que o crescimento economico desenfreado sem observar a 

questao ambiental e urn passo certo para o colapso da economia. 

6 



Na decada de 1980 a Conferencia de Nairobi (1982) concluiu que era 

preciso avan9ar a preocupa9ao ambiental para outros tipos de poluentes e recuperar 

as areas degradadas que come9avam a surgir em numero alarmante. Assim, em 

1983 a ONU cria a Comissao Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

que tinha o objetivo de: 

• reexaminar as questoes criticas relativas ao meio ambiente e reformular propostas 

realistas para aborda-las; 

• propor novas formas de coopera~o internacional nesse campo de modo a orientar 

as politicas e a9oes no sentido das mudan9as necessarias e dar a individuos, 

organiza9oes voluntarias, empresas, institutes e governos, uma compreensao maior 

desses problemas, incentivando-os a uma atua9ao mais eficiente (TAUCHEN, 

2007). 

Em 1987 a Comissao Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

recomendou a cria9ao de uma nova declara9ao universal sobre a prote9ao 

ambiental e o desenvolvimento sustentavel - o Relat6rio Brundtland. Foi publicado 

com o titulo "Nosso Futuro Comum" e apresentou a proposta de integrar a questao 

ambiental com o desenvolvimento economico, surgindo nao apenas urn novo termo, 

mas uma nova forma de progredir. 0 Desenvolvimento Sustentavel foi definido como 

"aquele que atende as necessidades dos presentes sem comprometer a possibilidade 

de as gera9oes futuras satisfazerem suas pr6prias necessidades". 

A International Organization for Standartisation (ISO), come9ou a trabalhar 

em 1991, sobre varios aspectos da gestao ambiental, inclusive na elabora9ao da 

norma que viria a sera ISO 14001, atraves de seu grupo consultive estrategico para 

o meio ambiente Strategic Action Group on the Environment- (SAGE), para formular 

recomenda9oes com respeito a normas ambientais internacionais, a fim de buscar 

essa abordagem comum a gestao ambiental. 

Em 1992, o SAGE recomendou a forma9ao de urn comite especifico 

dedicado ao desenvolvimento de uma norma internacional para sistemas de gestao 

ambiental, criando-se entao o Comite Tecnico sobre Gestao Ambiental (TC-207), 

que em 1996 lan9a normas internacionais relativas as questoes ambientais dando 

inicio as Normas do Sistema de Gestao Ambiental (SGA). 

Durante a Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como ECO 92, e a defini9ao da Agenda 21, a questao 

do desenvolvimento sustentavel foi amplamente tratada, nos Capitulos 19, 20 e 21, 
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houve destaque para a necessidade urgente de se implementar urn adequado 

sistema de gestao ambiental para os residuos s61idos, complementa (GUNTHER, 

2000). 

Segundo (LUSTOSA, 2003) com essas mudanc;as, o comportamento 

ambiental das empresas passou a ser pr6-ativo. As estrategias empresariais 

passaram a considerar o meio ambiente, atraves da implementac;ao de urn Sistema 

de Gestao Ambiental (SGA), possibilitando a certificac;ao das organizac;oes que as 

cumpriam. 0 conjunto de normas ISO 14000, mais especificamente a ISO 14001, 

auxilia uma organizac;ao no que e necessaria para desenvolver e melhorar urn 

sistema de gestao, permitindo a qualquer organizac;ao independente da localizac;ao, 

atividade ou porte, formular uma polftica de objetivos que levem em conta os 

requisites legais e as informac;oes referentes aos impactos ambientais significativos. 

Entre as principais caracterfsticas ou beneffcios operacionais da 

implementac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental para as empresas, pode-se 

destacar a reduc;ao da utilizac;ao da materia-prima e demais recursos produtivos, a 

reduc;ao da gerac;ao de residues e de custos utilizados para a disposic;ao dos 

mesmos, alem do aumento da utilizac;ao de recursos renovaveis ou reciclaveis (LA 

ROVERE, 2001 ). 

Na NBR 14001:2004 e abordado com enfase o tema desenvolvimento de 

tecnologias, urn caminho aberto as industrias, instituic;oes de ensino, que tern papel 

fundamental no estimulo ao desenvolvimento. 

A consecuc;ao das metas ambientais exigira ac;oes decisivas e sinergias 

visando beneficios comuns, isto requer ac;oes coordenadas, drasticas e imediatas, 

ate podera haver atrasos significativos, que se estendam por alguns anos inclusive 

decisoes politicas, mas para alcanc;ar objetivos ambientais entre as ac;oes humanas 

e sociais, os resultados relevantes s6 serao percebidos depois de muitas mudanc;as 

de comportamentos. Portanto, as polfticas devem ser mais eficientes se focalizarem 

na detecc;ao precoce dos problemas ambientais. 

De fato, e quase impassive! extrair conseqOencias sustentaveis de posturas 

politicas conceitualmente superadas, mas ainda materialmente poderosas. Embora 

os governos usem cada vez mais a expressao "Desenvolvimento Sustentavel", sua 

pratica e na maioria das vezes, visceralmente contraria. lsso tudo leva a constatac;ao 

da a ausencia de urn elemento fundamental para construir o desenvolvimento 

sustentavel: a politica sustentavel. (SILVA, 2003). 
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0 resultado pratico da discussao mundial sobre o desenvolvimento 

sustentavel foi uma crescente mudan<;a de comportamento do consumidor, 

sobretudo onde o poder aquisitivo e o grau de instru<;ao e mais elevado, onde o 

aspecto de produ<;ao ambientalmente responsavel tern apelo muito forte. lsto 

impulsionou as empresas a se enquadrarem nesse novo perfil de consumo e utilizar 

tecnologias mais eficientes de produ<;ao para sobreviver ao mercado altamente 

competitivo. 

Esse movimento das empresas e dos consumidores gerou a necessidade de 

normatizar e atestar a qualidade de produtos e servi<;os ambientalmente corretos, 

impulsionando a implanta<;ao de Sistemas de Gestao Ambiental, uma vez que e 

facultativo as empresas. Atualmente, uma empresa que nao reconhece o apelo 

desenvolvimentista e mercadol6gico de praticas ambientalmente corretas esta 

fadado a grandes dificuldades de permanencia em mercados que possuem a 

consciencia do desenvolvimento sustentavel e ambientalmente correto. 

Os investimentos em Gestao Ambiental devem estar, num primeiro 

momento, direcionados a fatores competitivos que tragam rapido retorno de 

investimento a fim de motivar os investidores e colaboradores. Num segundo 

momento, a gestao ambiental passa a reduzir custos de produ<;ao e opera<;ao 

atraves da educa<;ao dos colaboradores, da utiliza<;ao de tecnologias mais eficientes 

em termos de produ<;ao e consumo de energia. Assim, o que poderia parecer urn 

gasto para atender a expectativa dos consumidores passa a ser uma estrategia de 

gestao empresarial, se bern administrada. 

A agrega<;ao de valor intangivel pela gestao que cuida do meio ambiente 

supera muitas vezes as dificuldades de manuten<;ao e crescimento no mercado 

globalizado, possibilitando o crescimento empresarial e a busca de novos mercados. 

2.2 Avan~os da estrutura legal no Brasil 

Apesar de esfor<;os anteriores, a legisla<;ao ambiental brasileira come<;a a 

ser consolidada a partir dos anos 1980 e preconiza urn sistema de principios e 

normas juridicas que disciplinam as rela<;oes do homem e o meio ambiente, 
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buscando a preserva9ao dos recursos naturais e ao combate as diversas formas de 

polui9ao na busca do desenvolvimento sustentado. 

Mesmo com urn elenco de Leis, Decretos e Resolu9oes, e pouco provavel 

que somente a legisla9ao consiga produzir melhorias permanentes no desempenho 

ambiental da industria, comercio e servi9os, ou nas atividades do publico em geral, 

afinal, compete aos administradores gerenciar as mudan9as necessarias para 

assegurar a redu9ao da polui9ao ambiental e promover o desenvolvimento 

sustentavel a curto e medio prazo. Apesar da legisla9ao aplicavel ser extensa, 

chama-se a aten9ao para algumas leis e decretos que tangem a residuos industriais 

e podem ser aplicados ao caso de universidades, tais como: 

a) Decreto- Lei N° 413. de 14/08/75 

Dispoe sobre o controle da polui9ao do meio ambiente provocada por atividades 

industriais. E aplicavel ao caso de laborat6rios que utilizam produtos quimicos. 

b) Lei N° 6.803/1980 

Dispoe sobre as diretrizes basicas para o zoneamento industrial em areas criticas 

de polui9ao. De acordo com esta lei, cabe aos estados e municipios estabelecer 

limites e padroes ambientais para a instala9ao e licenciamento das industrias, 

exigindo EIA (Estudo de lmpacto Ambiental). Pode ser aplicado no Plano Diretor 

de ocupa9ao de areas das universidades. 

c) Lei 6.938/1981- Politica Nacional de Meio Ambiente, 

Dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formula9ao e aplica9ao, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente -

SISNAMA, e o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA como seu 6rgao 

superior. 

Art. 2° - A Polftica Nacional de Meio Ambiente tern por objetivo a 

preservagao, melhoria e recuperagao da qualidade ambiental propfcia a vida, 

visando assegurar, no pais, condigoes de desenvolvimento s6cio

economico, aos interesses da seguranga nacional e a protegao da dignidade 

da vida humana, a ten didos os seguintes princfpios: (. . .) VIII - recuperagao de 

areas degradadas; ( ... ) 
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Art. 14. IV, § 1°- Sem obstar a aplicagao das penalidades previstas neste 

artigo, e o poluidor obrigado, independentemente da existencia de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. 0 Ministerio Publico da Uniao e dos Estados tera 

legitimidade para propor agao de responsabilidade civil e criminal por danos 

causados ao meio ambiente. 

d) Lei N.0 7.347, de 24/07/85 

Disciplina a Ac;ao Civil Publica de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente. 

e) Lei 7.347 de 24/07/1985- Acao Civil Publica 

Trata-se da Lei de lnteresses Difusos, que rege da ac;ao civil publica de 

responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, e ao 

patrimonio artistico, turistico ou paisagistico. A ac;ao pode ser requerida pelo 

Ministerio Publico, a pedido de qualquer pessoa, ou por uma entidade constituida 

ha pelo menos urn ano. Normalmente ela e precedida por urn inquerito civil. 

f) Resolucao CONAMA. 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Dispoe sobre a necessidade de estudo de impacto ambiental das operac;oes da 

organizac;ao. 

0 EIA/RIMA deve ser feito antes da implantac;ao de atividade economica que 

afete significativamente o meio ambiente, como estrada, industria, ou aterros 

sanitarios, devendo detalhar os impactos positivos e negativos que possam 

ocorrer por causa das obras ou ap6s a instalac;ao do empreendimento, mostrando 

ainda como evitar impactos negativos. 

Art. 1° - Para efeito desta Resolugao, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteragao das propriedades ffsicas, qufmicas e biol6gicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao; 

II - as atividades sociais e economicas; 
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Ill - a biota; 

IV - as condigoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; 

V- a qualidade dos recursos ambientais. 

Art. 2° - Dependera de elaboragao de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relat6rio de impacto ambiental- RIMA, a serem submetidos a 
aprovagao do 6rgao estadual competente, e do IBAMA em carater supletivo, 

o /icenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, 

g) Constituicao Brasileira de 1988 

Dispoe sobre a protec;ao ao meio ambiente que dita no em seu Artigo 225 que 

"todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de uso 

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

publico e a coletividade o dever de preserva-lo para as presentes e futuras 

geragoes". 

h) Lei 9.605 Crimes Ambientais de 12 de Fevereiro de 1998 

Lei que define as infrac;oes administrativas, revogando artigos da Lei numero 

6.938 de 1981, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, que 

tambem instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a partir dela, 

a pessoa juridica, autora ou co-autora da infrac;ao ambiental, pode ser penalizada, 

chegando a liquidac;ao da empresa, se ela tiver sido criada ou usada para facilitar 

ou ocultar urn crime ambiental. Por outro lado, a punic;ao pode ser extinta quando 

se comprovar a recuperac;ao do dano ambiental. 

Dentre os diversos crimes ambientais referidos de referida lei regulamentada pelo 

Decreto Federal no 3.179, de 21 de setembro de 1999, trouxe urn impulso 

adicional a protec;ao juridica do meio ambiente, estabelecendo serias penalidades 

contra as pessoas fisicas e juridicas que cometerem violac;oes ambientais. 

i) SEMA/IAP 031/1998 

No Parana a Resoluc;ao estabelece requisitos, criterios e procedimentos 

administrativos referente a licenciamento ambiental, autorizac;oes ambientais de 

atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente, 
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autorizac;oes florestais e anuencia previa para desmembramento e parcelamento 

de gleba rural a serem cumpridos no territ6rio do Parana. 

As legislac;oes sao consideradas modernas e restritivas, o problema se 

agrava, principalmente pela falta de recursos para fiscalizac;ao e a deficiencia do 

corpo tecnico envolvido. 

Os parametros avaliados nos efluentes depois de tratados sao mencionados 

na Resoluc;ao CONAMA N° 357, ano 2005 que Dispoe sobre a classificac;ao das 

aguas doces, salobras e salinas do Territ6rio Nacional, a qual estabelece no artigo 

24 que "os processos de coleta e analises devem ser os especificados nas normas 

aprovadas pelo lnstituto Nacional de Metrologia, Normalizac;ao e Qualidade Industrial 

INMETRO, ou na ausencia o Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater APHA-AWWA-WPCF, ultima edic;ao". 

2.3 0 conjunto de normas ISO 14000 

0 conceito de Sistema de Gestao Ambiental (SGA) foi formalizado pela 

British Standards Institution (BSI), instituic;ao britanica de normatizac;ao, atraves da 

norma BS 7750 - Specification for Environmental Management Systems 

(Especificac;ao para Sistemas de Gestao Ambiental) (SEIFFERT, 2008). 0 conceito 

de Sistema de Qualidade surgiu com a BS 5750, publicada em 1979, que serviu 

como uma das referencias para a ISO 9000, publicada em 1987. 

A BS 7750 serviu de base para a estruturac;ao da EMAS (European 

Community's Eco-Management and Audit Scheme- Esquema de Auditoria e Eco

gestao da Comunidade Europeia), bern como a ISO 14001. Foi publicada 

inicialmente em 1992 e revisada em 1994 para maior compatibilidade com a EMAS e 

a ISO 14001 (SEIFFERT, 2008). Assim, a BS 7750, a EMAS e a ISO 14000 

apresentam semelhanc;as estruturais. A diferenc;a e que a BS 7750 e a ISO 14000 

sao de carater de adesao voluntaria. A EMAS e mais focada no desempenho 

ambiental, obrigando a organizac;ao a declarar seu desempenho ambiental, 

enquanto que a ISO 14000 e mais flexivel e, talvez por causa disso, tenha tido 

adesao mundial massiva. 

As normas ISO sao discutidas e aprovadas em consenso mundial pela 

International Organization for Standardization (lOS), que teve suas letras invertidas 
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para a formar a sigla ISO, do grego "igual". E uma entidade nao governamental 

fundada em 1947 e sediada em Genebra, sendo responsavel pela elaborac;ao de 

padroes de normalizac;ao para as organizac;oes em diversas areas. Antes da ISO 

14000 as normas da serie ISO 9000 eram consideradas as mais importantes e 

abrangentes como implantac;ao de sistemas de gestao. 

As normas do conjunto ISO 14000 formam uma referencia para as 

organizac;oes implantarem urn Sistema de Gestao Ambiental, ja com referencias ao 

desenvolvimento sustentavel. Foram propostas em 1992 durante a ECO 92 como 

alternativa concreta para a gestao ambiental em organizac;oes e 172 parses foram 

signataries. A primeira versao da ISO 14001 foi publicada somente em 1996 e se 

consolidou como norma de gestao ambiental com ampla aceitac;ao mundial, 

principalmente quando comparada a EMAS. 

Tambem em 1996, foi proposta a "norma" OHSAS 18001 (Occupational 

Health and Safety Assessment Series - Serie de Avaliac;ao de Saude e Seguranc;a 

Ocupacional) por urn grupo de organismos certificadores como a BSI, o BVQI, o 

DNV, o Lloyds Register, a SGS, entre outras e entidades de normalizac;ao da 

lrlanda, Australia, Africa do Sui, Espanha e Malasia, a partir de uma reuniao que 

ocorreu na lnglaterra. Foi publicada pela BSI em 1999 e e considerada uma 

referencia para sistemas de gestao de saude e seguranc;a ocupacional. Por nao ter 

seguido uma sistematica internacional de normalizac;ao, nao e considerada 

efetivamente uma norma. Por isso a conformidade com a OHSAS 18001 s6 pode ser 

concedida por organismos certificadores de forma "nao acreditada". 

A ISO 14001, a BS 8800 e outros documentos serviram de base para a 

estruturac;ao da OHSAS 18001 e, por isso, existe o estfmulo para a implantac;ao de 

urn sistema de gestao integrada das ISO 9000, da ISO 14000 e da OHSAS 18001. 

Tanto a ISO 14000 e a OHSAS 18001 nao estabelecem requisites absolutes 

de desempenho, mas estabelecem as bases para a melhoria contfnua no processo 

de gestao, com consequente melhoria de resultados tecnicos e de gestao 

(SEIFFERT, 2008). 

Ap6s a ECO 92, a ISO cria o Comite Tecnico TC-207 para desenvolver a 

serie ISO 14000. Para tal, foram criados subcomites para elaborar as normas 

pertinentes as seguintes areas: 

• Subcomite 1: Sistemas de Gestao Ambiental; 
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• Subcomite 2: Auditorias na Area de Meio Ambiente; 

• Subcomite 3: Rotulagem Ambiental; 

• Subcomite 4: Avaliac;ao de Desempenho Ambiental; 

• Subcomite 5: Analise de Cicio de Vida; 

• Subcomite 6: Definic;oes e Conceitos; 

• Subcomite 7: lntegrac;ao de Aspectos Ambientais no Projeto e Desenvolvimento 
de Produtos; 

• Subcomite 8: Comunicac;ao Ambiental; 

• Subcomite 9: Mudanc;as Climaticas. 

0 Subcomite 1 desenvolveu a ISO 14001 que estabelece as diretrizes 

basicas para a implantac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental numa organizac;ao 

de qualquer porte. E a norma mais conhecida da serie, juntamente com a ISO 

14004, que e uma versao comentada da ISO 14001. 

A ISO 14001 esta estruturada em lntroduc;ao e Escopo, Termos e 

Definic;oes, Requisitos do SGA e Anexos. 

Na lntroduc;ao e Escopo faz-se uma apresentac;ao da norma. Os Termos e 

Definic;oes procuram nivelar o vocabulario utilizado a fim de evitar duvidas de 

interpretac;ao. 

0 item 4 da norma apresenta os requisitos tecnicos e auditaveis de urn SGA. 

E dividido em sub-itens que contemplam aspectos especificos a saber: 

• 4.1 - Generalidades 

• 4.2- Politica ambiental, onde a organizac;ao expressa seus principios de ac;ao; 

• 4.3 - Planejamento, que apresenta a necessidade de atendimento dos aspectos 

ambientais, dos requisitos legais, orienta a definic;ao de objetivos e metas e 

seus indicadores de desempenho; 

• 4.4 - lmplementac;ao e operac;ao, que trata dos recursos e responsabilidades,das 

competencias, da comunicac;ao, dos cuidados de documentac;ao, do controle 

operacional do SGA, e das respostas a emergencias; 

• 4.5 - Verificac;ao, que trata dos processos de monitoramento, atendimento aos 

requisitos legais, tratamento de nao conformidades, ac;oes corretivas e 

preventivas, controle de registros e auditorias internas; 

• 4.6- Analise critica pela direc;ao, que trata da analise critica e melhoria continua 
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A ISO 14001 tambem foi desenvolvida sobre o modele de melhoria continua 

deW. E. Deming, o PDCA, que consiste num ciclo continuo baseado nas etapas de 

Planejamento (Plan), lmplementa9ao e opera9ao (Do), Verifica9ao (Check) e A9ao 

corretiva (Action). Os varies itens da norma estao distribuldos nestas 4 fases do ciclo 

de melhoria continua, a saber: 4.2 e 4.3 (P), 4.4 (D), 4.5 (C) e 4.6 (A). 

A Figura 2.1 apresenta os detalhes desta divisao 

FIGURA 2.1 - 0 PDCA e os requisites da ISO 14001 

Ela destaca cinco pontes basicos, a saber (TAUCHEN,2007): 

• lmplementar, manter e aprimorar urn sistema de gestae ambiental; 

• Assegurar-se de sua conformidade com sua poHtica ambiental definida; 

• Demonstrar tal conformidade a terceiros; 

• Buscar certifica9ao ou registro do seu sistema de gestae ambiental por uma 

organizagao externa; 

• Realizar uma auto-avaliagao e emitir auto-declaragao de conformidade com esta 

Norma. 

Alem dos pontes basicos, procura destacar a importancia da PoHtica 

Ambiental na qual a Alta Dire9ao deve assegurar que (TAUCHEN, 2007): 

• Seja apropriada a natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades; 
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• lnclua o comprometimento com a melhoria continua e com a prevengao da 

poluigao; 

• lnclua o comprometimento com o atendimento a legislagao e normas 

ambientais aplicaveis e demais requisites subscritos pela organizagao; 

• Fornega a estrutura para o estabelecimento e revisao dos objetivos e metas 

ambientais; 

• Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os 

empregados; 

• Esteja disponivel para o publico. 

A ISO 14004 e uma versao comentada da ISO 14001 e discute ainda 

(TAUCHEN, 2007): 

• Comprometimento e politica - e recomendado que uma organizagao defina sua 

politica ambiental e assegure o comprometimento com o seu SGA; 

• Planejamento - e recomendado que uma organizagao formule urn plano para 

cumprir sua politica ambiental; 

• lmplementagao - para uma efetiva implementagao recomenda-se que uma 

organizagao desenvolva a capacitagao e os mecanismos de apoio necessaries 

para atender sua politica, seus objetivos e metas ambientais; 

• Medigao e avaliagao - e recomendado que uma organizagao mensure, monitore e 

avalie seu desempenho ambiental; 

• Analise critica e melhoria - e recomendado que uma organizagao analise 

criticamente e aperfeigoe continuamente seu sistema de gestao ambiental, com 

o objetivo de aprimorar seu desempenho ambiental global. 

No que diz respeito a execugao de auditorias ambientais, o Subcomite 2 

desenvolveu tres normas em 1996, as ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012. 

Em 2001, foi desenvolvida a ISO 14015 (revisada em 2003) e em 2002 foi 

criada a norma ISO 19011 que substituiu as normas ISO 14010, ISO 14011 e ISO 

14012. 

Em essencia, as normas citadas estabelecem: 

• ISO 14010: os principios gerais para execugao das auditorias; 
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• ISO 14011: os procedimentos para o planejamento e execuc;ao de auditorias num 

sistema de gestao ambiental; 

• ISO 14012: os criterios para qualificac;ao de auditores ambientais; 

• ISO 14015: as avaliac;oes ambientais de localidades e organizac;oes; 

• ISO 19011: guias sabre auditorias da qualidade e do meio ambiente. 

A Rotulagem Ambiental e a garantia de que urn determinado produto e 

adequado ao uso que se propoe e apresenta menor impacto ambiental em relac;ao 

aos produtos do concorrente disponiveis no mercado. E conhecida tambem pelo 

nome de Selo Verde, sendo utilizada em varios paises como Japao, Alemanha, 

Suecia, Paises Baixos e Canada, mas com formas de abordagens e objetivos que 

diferem uma das outras. 

Para estabelecer as diretrizes para a Rotulagem Ambiental, o Subcomite 3 

criou as normas: 

• ISO 14020: Estabelece os pnnc1p1os basicos para os r6tulos e declarac;oes 

ambientais (criada em 1998 e revisada em 2002); 

• ISO 14021: Estabelece as auto-declarac;oes ambientais do Tipo II (criada em 

1999 e revisada em 2004); 

• ISO 14024: Estabelece os principios e procedimentos para o r6tulo ambiental do 

Tipo I (criada em 1999 e revisada em 2004); 

• ISO TR 14025: Estabelece os principios e procedimentos para o r6tulo ambiental 

do Tipo Ill (criada em 2003). 

Em 2003 foi iniciada a criac;ao da ISO 14025 relativa ao Selo Verde Tipo Ill 

que podera ser usada como empecilho para as exportac;oes dos produtos de paises 

que nao estejam adequados e preparados. 

Para estabelecer as diretrizes para urn processo de Avaliac;ao de 

Desempenho Ambiental de SGA, o Subcomite 4 criou em 1999 as normas ISO 

14031 (revisada em 2004) e ISO 14032. Essas normas estabelecem: 

• ISO 14031: Diretrizes para a avaliac;ao do desempenho ambiental e inclui 

exemplos de indicadores ambientais; 

• ISO 14032: Exemplos de avaliac;ao do desempenho ambiental. 

A analise do ciclo de vida urn determinado produto, processo, servic;o ou 
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outra atividade economica de uma organizagao e urn processo criado com o intuito 

de avaliar os impactos ao meio ambiente e a saude provocados durante a existencia 

dessa organizagao. A analise abrange todo o ciclo de vida e aborda, por exemplo, a 

extragao da materia-prima e seu processamento, o processo produtivo, a 

distribuigao, o uso e reuso (quando necessaria), a manutengao, a reciclagem e a 

disposigao final. 

Para incentivar entidades oficiais e empresas privadas e publicas a 

abordarem os temas ambientais de forma integrada durante toda a sua existencia, 

este subcomite, criou diversas normas. Sao elas: 

• ISO 14040: Estabelece as diretrizes e estrutura para a analise do ciclo de vida 

(criada em 1997); 

• ISO 14041: Estabelece a definigao do escopo e analise do inventario do ciclo de 

vida (criada em 1998); 

• ISO 14042: Estabelece a avaliagao do impacto do ciclo de vida (criada em 2000); 

• ISO 14043: Estabelece a interpretagao do ciclo de vida (criada em 2000); 

• ISO 14044: Estabelece requisites e diretrizes para avaliagao do ciclo de vida 

(publicado em 2006); 

• ISO TR 14047: Fornece exemplos para a aplicagao da ISO 14042 (criada em 

2003); 

• ISO TS 14048: Estabelece o formato da apresentagao de dados (criada em 2002); 

• ISO TR 14049: Fornece exemplos para a aplicagao da ISO 14041 (criada em 

2000). 

Com a finalidade de facilitar a aplicagao, as normas ISO 14040, ISO 14041, 

ISO 14042 e ISO 14043, foram reunidas em apenas dois documentos (ISO 14041 e 

ISO 14044). 

Toda a terminologia utilizada em todas as normas citadas anteriormente 

(relativas a gestao ambiental) e definida na norma ISO 14050, publicada no anode 

1998, criada pelo Subcomite 6. Foi feita uma revisao desta norma em 2004. 

0 Subcomite 7 estudou como o desenvolvimento de novos produtos interage 

como ambiente e criou em 2002 a ISO TR 14062 que estabelece a integragao de 

aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento de produtos, sendo revisada em 
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2004. Nesta norma foi criado o conceito de ecodesign. Este, oferece inumeros 

beneficios as empresas que o utilizam, tais como: 

• Os custos sao reduzidos; 

• 0 desempenho ambiental e melhorado; 

• A inovac;ao e estimulada; 

• Sao criadas novas oportunidades de mercado; 

• A qualidade do produto e melhorada como urn todo. 

0 Subcomite 8 desenvolveu duas normas relativas a comunicac;ao 

ambiental. Sao elas: 

• ISO/TC 207/WG 4: Estabelece diretrizes e exemplos para a comunicac;ao 

ambiental; 

• ISO 14063: Estabelece o que foi definido sabre comunicac;ao ambiental (criada 

em 2006) 

Recentemente em 2006 o Subcomite 9 desenvolveu normas relativas as 

mudanc;as climaticas na Terra. Estas, em grande parte, sao provocadas por 

impactos ambientais gerados pelo homem. As normas sao: 

• ISO/TC 207/WG 5: Estabelece a medic;ao, comunicac;ao e verificac;ao de 

emissoes de gases de efeito estufa, a nivel de entidades e 

projetos; 

• ISO/TC 14064 Parte 1: Relativa aos gases do efeito estufa, diz respeito a 

especificac;ao para a quantificac;ao, monitoramento e comunicac;ao 

de emissoes e absorc;ao por entidades; 

• ISO/TC 14064 Parte 2: Relativa aos gases estufa, diz respeito a especificac;ao 

para a quantificac;ao, monitoramento e comunicac;ao de emissoes e 

absorc;ao de projetos; 

• ISO/TC 14064 Parte 3: Relativa aos gases estufa, diz respeito a especificac;ao e 

diretrizes para validac;ao, verificac;ao e certificac;ao; 

• ISO/TC 207/WG 6: Estabelece a acreditac;ao; 

• ISO 14065: Relativa aos gases estufa, diz respeito aos requisites para validac;ao e 

verificac;ao de organismos para uso em acreditac;ao ou outras 

formas de reconhecimento. 
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2.4 Sistemas de Gestio Ambiental em universidades 

0 amadurecimento da consciencia global de que o crescimento populacional 

e economico deve ser conduzido de forma sustentavel coloca as universidades 

como importante ponto de apoio tanto no desenvolvimento tecnol6gico, como na 

elabora9ao de politicas publicas que visam o manejo correto de recursos naturais. 

Alem do papel de forma9ao de profissionais tecnicos alinhados com o perfil 

do desenvolvimento sustentavel em todas as areas, a universidade tambem deve 

dar o exemplo a comunidade onde esta inserido, pois nao e uma organiza9ao alheia 

aos problemas e ao meio ambiente onde esta inserida. Assim, a implanta9ao de 

Sistemas de Gestao Ambiental em seus campi pode ser tanto uma maneira de 

contribuir concretamente a causa ambiental, como tambem servir de laborat6rio de 

pesquisas para o desenvolvimento de politicas e praticas ambientalmente corretas 

que possam ser disseminadas para a sociedade. 

A forma9ao tecnica com vies ambientalista nao e suficiente para formar urn 

cidadao consciente de suas responsabilidades com as futuras gera9oes e o planeta. 

A educa9ao ambiental passa tambem pela pratica diaria, pelo exemplo durante o 

processo de forma9ao, pois o universitario esta aberto a questionamentos que vao 

nortear as decisoes que vai tomar em sua vida adulta como profissional. Deixar de 

aproveitar esse momenta da vida do universitario e relegar a responsabilidade 

ambiental a iniciativas individuais, como foi feito ate pouco tempo atras, o que vai no 

sentido contrario ao movimento social organizado em prol da subsistencia do homem 

como especie na Terra. 

As universidades sao centros de desenvolvimento de tecnologia que muitas 

vezes possuem carater essencialmente te6rico. A questao ambiental e 

essencialmente pratica e de resposta rapida as a9oes do homem. A pratica com a 

Gestao Ambiental pode trazer novas ideias aos pesquisadores e alunos envolvidos 

com os projetos de pesquisa dentro das universidades e assim utilizar o grande 

numero de problemas agressivos ao meio ambiente como objeto de estudo e 

desenvolvimento de novas tecnologias e gerando bases de dados para a elabora9ao 

de uma legisla9ao ambiental consistente com a realidade local. 

0 desenvolvimento sustentavel das universidades passa tambem pela 

racionaliza9ao da utiliza9ao de recursos, tais como energia eletrica, agua e esgoto 

21 



sanitaria, esgoto quimico e biol6gico, residuos hospitalares e radiativos, material 

reciclavel, que pode contribuir para a redu9ao dos custos operacionais e a 

aproveitamento dos recursos financeiros disponiveis em areas que nao poderiam ser 

atendidas por causa do desperdicio e falta de organiza9ao com o trato ambiental. 

Devido a escassez de recursos e a lentidao na implanta9ao de programas 

dentro das universidades, a eficacia da implanta9ao de urn Sistema de Gestao 

Ambiental passa pela educa9ao dos tomadores de decisao, pela utiliza9ao do corpo 

tecnico disponivel para elaborar solu96es criativas de baixo custo para os problemas 

ambientais, pela coordena9ao de esfor9os internos com as politicas publicas locais 

de gestao ambiental, e pela conscientiza9ao de professores e alunos de que os 

campi sao urn rico laborat6rio para avalia9ao de praticas sustentaveis de a9ao. 

Segundo Tauchen (2007), as lnstitui96es de Ensino Superior (IES) estiveram 

foram do palco de discussao sabre desenvolvimento sustentavel ate a ECO 92. 0 

periodo entre as Conferencias de Estocolmo (1972) e do Rio de Janeiro (1992) foi 

marcado pelo esfor9o de reconduzir as IES ao centro das discussoes e esfor9os 

para encontrar solu96es para a crise ambiental que se instalou nas ultimas decadas. 

0 nao envolvimento das IES na busca por solu96es dos problemas emergentes 

pode colocar outras institui9oes na lideran9a das discussoes sabre as questoes 

ambientais. 

Na Declara9ao de Talloires (Fran9a}, em outubro de 1990, reitores e vice

reitores de varios paises tornaram publico seu interesse pelas questoes da 

degrada9ao ambiental. Em 1991, representantes de universidades ligadas a ONU, 

inclusive do Brasil, se reuniram em Halifax (Canada) para expressar seu desalento 

sabre a degrada9ao disseminada e continua do meio ambiente e do aumento da 

pobreza. 

Participantes de 400 universidades de 47 paises se reuniram em Swansea 

na Suecia em agosto de 1993, em resposta a fraca participa9ao das universidades 

na Agenda 21, procurou encontrar maneiras de se acoplar o desafio da 

sustentabilidade aos seus projetos e metodologias. Chegou-se a conclusao de que 

as solu96es serao eficazes no momenta em que se reconhe9a a vulnerabilidade da 

sociedade e que haja coopera9ao mundial para sua aplica9ao. 

Ainda segundo Tauchen (2007) na Declara9ao de Kyoto, em novembro de 

1993, as IES chamaram a aten9ao para se estabelecesse e disseminasse uma 

compreensao mais desobstruida do desenvolvimento sustentavel; se utilizasse 
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recursos das universidades para incentivar uma melhor compreensao, por parte dos 

governos e do publico em geral sobre os perigos fisicos, biol6gicos e sociais 

enfrentados pelo planeta; se enfatizasse a obriga<;ao etica da gera<;ao atual para 

superarem as praticas de utiliza<;ao dos recursos e daquelas disparidades difundidas 

que se encontram na raiz da insustentabilidade ambiental; real<;assem a capacidade 

das universidades de ensinar e empreender na pesquisa e na a<;ao os principios 

sustentaveis do desenvolvimento; e finalmente, sentissem-se incentivadas a rever 

suas pr6prias opera<;oes para refletir quais as melhores praticas sustentaveis do 

desenvolvimento. 

Urn programa inter-universitario europeu, Copernicus, conseguiu o 

compromisso de diversas institui<;oes para incorporar a perspectiva ambiental na 

educa<;ao universitaria, estimular a coopera<;ao multidisciplinar em projetos de 

pesquisa, e disseminar amplamente a pesquisa e as descobertas empiricas. Neste 

sentido, as universidades europeias estao em outro patamar de forma<;ao 

universitaria. 

As IES passaram a introduzir a tematica ambiental em seus processes de 

gestao a partir da decada de 60, seguindo a tendencia de mercado observada por 

Hoffman (1999 e 2001) que identificou os seguintes movimentos (TAUCHEN, 2007): 

• Ambientalismo industrial (1960-70)- que se centralizava na resolu<;ao interna dos 

problemas como urn adjunto para a area de opera<;oes (havia urn otimismo 

tecnol6gico de que os problemas seriam resolvidos sem que houvesse a 

necessidade de interven<;ao governamental); 

• Ambientalismo regulat6rio (1970-82) - cujo foco era sobre a conformidade 

com as regulamenta<;oes, dada a imposi<;ao externa de novas leis ambientais 

cada vez mais rigorosas; 

• Ambientalismo como responsabilidade social (1982-88) - centrava-se na redu<;ao 

da polui<;ao e minimiza<;ao de residuos dirigidos externamente por pressoes de 

movimentos ambientalistas e algumas iniciativas voluntarias; 

• Ambientalismo Estrategico (1988-93) - o foco se da na integra<;ao de estrategias 

ambientais pr6-ativas a partir da administra<;ao superior devido a questoes 

economicas que passam a se desenvolver associados as questoes ambientas 

das empresas. 

Segundo Tauchen (2007), essa dinamica de gestao ambiental nas IES 

fomentou a cria<;ao da Organiza<;ao lnternacional de Universidades pelo 
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Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente (OIUDSMA) em Sao Jose, na Costa 

Rica, em 1995 e atua como uma rede de IES que tern por objetivo a pesquisa e 

desenvolvimento em meio ambiente e desenvolvimento sustentavel. Tambem na 

Europa surgiu o projeto Ecocampus, que e urn sistema de gerenciamento ambiental 

direcionado as IES, procurando trazer todos OS beneficios da implanta9aO de urn 

Sistema de Gestao Ambiental do tipo ISO 14001, mas com flexibilidade de 

implanta9ao. 

Tauchen (2007) faz urn apanhado geral sabre a postura e as praticas 

sustentaveis nas IES na Europa, na America Anglo-Saxonica e na America Latina. 

Os Quadros 2.1, 2.2 e 2.3, extraidos do trabalho de Tauchen (2007) apresentam 

uma visao geral sabre as boas praticas ambientais na Europa e America do Norte. 

A - Bishop Burton College; 8 - Blackburn College; C - Cornwall College; D - Huddersfield New 
College; E - Southgate College, Enfield College e Capel Manor Horticultural College & Environmental 
Centre; F - South West Association for Education and Training (SWAFET); G - St Helens College; H -
Walford e North Shropshire College; I - Walsall College of Arts and Technology; J - Wigan e Leigh 
College Wigan 
QUADRO 2.1 - lniciativas e Boas Praticas no Reine Unido 
FONTE: TAUCHEN (2007) 

24 



A-Universidade do Algarve (Portugal); B-Universidade de Aveiro (Portugal); C-Universidade Tecnica 
de Lisboa (Portugal); D-Universidade de Nova Lisboa (Portugal); E-Universidade de Zittau Garlitz, 
(Aiemanha); F-Universidade Autonoma de Barcelona (Espanha); G-Universidade Autonoma 
de Madrid (Espanha); H-Universidade de Granada (Espanha); 1-Universidade de Bordeaux (Fran~a) ; 

J-Universidade de Auckland (Nova Zelandia); L-Universidade Nacional Autonoma do Mexico 
(Mexico); M-Pontiffcia Universidad Javeriana (Colombia); N-Universidad Externado de Colombia 
(Colombia); 0-Universidad Nacional de Colombia (Colombia); P-Universidad Del Valle (Colombia) 
QUADRO 2.2- lniciativas e Boas Praticas na Europa e America Latina 
FONTE: TAUCHEN (2007) 

Observa-se pelos Quadros 2.1 a 2.3 que, apesar de se tratar de 

universidades tradicionais ao redor do mundo, com infra-estrutura financeira bern 

definida, as iniciativas para a implanta9ao de urn Sistema de Gestao Ambiental nos 

moldes da ISO 14001 nao sao completas. Existem varios programas compativeis 

com o desenvolvimento sustentavel mas falta ainda uma sistematiza9ao mais 

intensa. 

Uma parcela significativa das universidades mencionadas ja possuem urn 

SGA ISO 14001 certificado, mas o mais importante e a visao progressista, 

ambientalista e sustentabilista da dire9ao das institui96es, que tomam decisoes pr6-

ativas no que diz respeito a forma9ao universitaria e a participa9ao direta na solu9ao 

dos problemas ambientais globais. 

Na Universidade Tongji ,na China, o professor Siqing Xia construiu uma 

esta9ao de tratamento de agua em pequena escala para tratar agua de instala9ao 
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sanitaria. 0 projeto teve inicio com o objetivo de encontrar solu96es para falta de 

agua na China. Segundo Xia, o tratamento foi tao eficaz que a pureza da agua 

ultrapassa OS padroes do governo de agua potavel. A agua tratada e entao utilizada 

em processes cientificos e irriga9ao de plantas (TASHA, 2008). Este e urn exemplo 

clare de como o corpo de pesquisadores de uma universidade pode contribuir de 

forma significativa para o desenvolvimento global sustentavel. 

A-Vermont University (EUA); B-Burlington University (EUA); C-Michigan University (EUA); D-University 
of South Carolina (EUA); E-University of Missouri-Roll (EUA); F-Emory University (EUA); G-Carnegie 
Mellon University (EUA); H-Louisville Universidade (EUA); 1-Middlebury College (EUA); J-British 
University (Canada); K-Harvard University (EUA) 
QUADRO 2.3- lniciativas e Boas Praticas na America do Norte 
FONTE: TAUCHEN (2007) 

No Brasil, sao poucas as IES que possuem urn SGA e menor ainda e o 

numero que possuem certifica9ao ISO 14001. 

A pesquisa e o ensino em universidades tern gerado uma quantidade 

relevante de residues quimicos, biol6gicos, organicos e radiativos cujo tratamento e 

descarte final precisam de uma aten9ao importante em vista do cuidado com o meio 

ambiente. As universidades tern produzido novas conhecimentos e formado 

26 



cidadaos, muitas vezes, sem a consciencia dos impactos que eles geram nos 

sistemas produtivos, sociedade e meio ambiente (SASSIOTT0,2005). 

Institutes e Departamentos de Quimica das universidades brasileiras tern 

side confrontados ao Iongo dos anos com o problema relacionado ao tratamento e a 

disposi9ao final dos residues gerados em seus laboratories de ensino e pesquisa. 

Na maioria dos casas os residues ficam estocados de forma inadequada e 

aguardando urn destine final, isso quando nao sao descartados diretamente nas pias 

dos laboratories. A maioria das institui96es publicas brasileiras de ensino e pesquisa 

nao tern uma polftica institucional clara que permita urn tratamento global do 

problema. "As Universidades brasileiras, que realizam pesquisas nas areas da 

Quimica e de ciencias afins, nao podem ficar alheias as drasticas mudan9as 

estruturais que vern ocorrendo na legisla9ao ambiental do nosso pais". No decorrer 

de alguns anos a96es isoladas vern sendo desenvolvidas por institui96es de Ensino 

Superior (notadamente publica) com o objetivo de aumentar a visibilidade dos 

problemas referentes ao gerenciamento de residues quimicos (GERBASE, 2005) 

Visando reduzir impactos ambientais, surgiu uma proposta na Universidade 

Federal de Sao Carlos com o objetivo de subsidiar a implanta9ao de urn programa 

de gestae dos residues perigosos. A Figura 2.2 apresenta urn esquema de gera9ao 

de residues nos laboratories quimicos tais como reagentes que sao pouco usados e 

ficam guardados por muito tempo acabando vencidos nas prateleiras, agua 

impregnada com substancias quimicas devido a lavagem de vidrarias e bancadas, e 

frascos vazios (SASSIOTTO, 2005). 

LABORATORIOS QUEM l C OS 
NAS UNIVER.SlDADES 

I Produ~5.o I 
l 

I Residuos I 

FIGURA 2.2- Resfduos gerados em laboratories qufmicos nas universidades 
Fonte: SASSIOTTO, 2005 
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Como exemplo de lnstituic;oes preocupadas com o meio ambiente e o bern 

estar de seus alunos, docentes e funcionarios algumas universidades publicas tern 

criado estac;oes de tratamento de efluentes com o objetivo s6cio-ambiental e 

didatico, como urn exemplo pratico para os alunos que aprendem sobre o assunto 

em sala de aula. A Universidade Federal de Uberlandia (UFU) possui urn 

Laborat6rio de Tratamento de Efluentes da Unidade de Pesquisa da Faculdade de 

Engenharia Quimica, onde sao gerados efluentes oriundos de determinac;oes 

analiticas e reatores biol6gicos em operac;ao. Os efluentes sao submetidos a 

analises quimicas de pH, demanda qufmica de oxigenio (DQO), demanda 

bioqufmica de oxigenio (080), concentrac;ao de sulfato e metais pesados. Quando 

os efluentes ainda nao atendem as especificac;oes ambientais, passam a ser 

tratados em uma etapa fisico-quimica em urn reator UASB de bancada 

(coagulac;ao/floculac;ao, precipitac;ao qufmica) e outra etapa biol6gica (tratamento 

biol6gico anaer6bio) (ALVES eta/, 2002). 

A Universidade Regional lntegrada do Alto Uruguai e das Missoes

Campus Erechim possui uma Estac;ao de Tratamento de Efluentes (ETE) desde 

1997 destinada ao tratamento de todos os resfduos Hquidos produzidos nos 

laborat6rios do Centro Tecnol6gico e do Centro de Ciencias da Saude. 0 

funcionamento da ETE e baseado na coagulac;ao, floculac;ao, decantac;ao e o lodo 

produzido e recolhido em leitos de secagem para posterior destinac;ao. Quando se 

trata de parametros indicadores de materia organica o rendimento da ETE e de 70%, 

o que possibilita a emissao de urn efluente tratado dentro dos padroes exigidos por 

legislac;ao. Entretanto, muitas dessas substancias descartadas na pia podem ser 

reutilizadas,e alguns residuos que estao a caminho da ETE podem reagir com outras 

substancias nas tubulac;oes, podendo ocasionar acidentes. Sendo assim, foi 

proposto urn programa de gerenciamento de residuos para a URI -Campus Erechim 

(DEMAMAN eta/, 2004). 

0 LACAUT ets inaugurou em novembro de 2008 a sua Estac;ao de 

Tratamento de Efluentes Uquidos no intuito de processar nao s6 os efluentes de seu 

laborat6rio, mas tambem de todas as Usinas Piloto de Tecnologia Quimica na 

Universidade Federal do Parana, onde estao instalados 3 laborat6rios de 

prestac;ao de servic;os, 4 programas de p6s graduac;ao, da suporte para 2 cursos de 

graduac;ao, alem de desenvolver pesquisas em diversas areas ligadas a engenharia 
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quimica. Esta esta9ao faz parte do programa de implanta9ao de urn Sistema de 

Gestao Ambiental conforme a ISO 14001, objeto do presente trabalho. 

Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) o seu programa de 

gerenciamento de residuos s61idos chama-se PAGERS - Programa de 

Administra9ao e Gerenciamento de Residuos S61idos e e desenvolvido pelo Grupo 

de Estudos de Residuos S61idos- GERESOL e pela Comissao Tecnica de Residuos 

- CTR. Tern como objetivo formatar diretrizes basicas para o gerenciamento de 

residuos s61idos produzidos na UFMG e que alicercem uma nova politica ambiental 

na lnstitui9ao. 

Mais urn exemplo da preocupa9ao com os residuos gerados em 

universidades e o Programa de Gerenciamento de Residuos da Universidade 

Estadual de Campinas (COELHO et a/, 2001) cujo objetivo e a disposi9ao final de 

residuos gerados na forma9ao de pessoal, pesquisas e trabalhos de extensao 

universitaria que geram uma grande quantidade de residuos perigosos (biol6gicos, 

qufmicos e radioativos). "Fica clara que os resfduos perigosos gerados na nossa 

universidade necessitam de mecanismos seguros para a sua passiva9ao e/ou 

disposi9ao final, ja que eles requerem urn procedimento de descarte muito distinto 

daquele dado ao lixo domestico". Essa inclusao da UNICAMP em gerenciamento de 

residuos tern urn impacto altamente positivo em todas as instancias da vida 

universitaria. Contribui para diminuir riscos, zerar a insalubridade de varios locais e 

para despertar nos alunos, docentes e funcionarios a consciencia de urn trabalho 

sem riscos a saude. 

Para solucionar problemas ambientais, a UNICAMP reservou uma verba 

or9amentaria para a constru9ao de uma Esta9ao de Tratamento de Efluentes (ETE). 

A ETE tern o objetivo de tratar todos os efluentes antes de descarta-los nos 

mananciais aqOiferos ou reaproveitamento dentro da propria universidade. 

Urn born exemplo da integraliza9ao didatica, social e profissional e urn 

projeto da Universidade de Sao Paulo (USP) que tern urn prograrna intitulado 

"Aprender com Cultura e Extensao" onde tem-se integrado a politica de apoio a 
permanencia e forrna9ao estudantil da Universidade de Sao Paulo. Nesse programa, 

alunos juntamente com professores desenvolvem projetos na Universidade, e urn 

terna rnuito freqOente e o rneio ambiente. Urn dos projetos e "Estagao de Tratamento 

Bio/6gico de Efluente Sanitario na EEL-USP, uma conscientizagao simples e 

eficiente". Seus autores dizem que: "Este projeto proporcionara urn cornplernento e 
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aplica96es de seu aprendizado tecnico em diversas areas do curso da gradua9ao, 

podendo citar: opera9oes unitarias, caracteriza9ao fisico-quimica, legisla9oes 

ambientais, entre outras, e a conscientiza9ao ambiental". Dizem que uma forma 

simples e eficiente para essa conscientiza9ao e a atraves de uma Esta9ao de 

Tratamento de Efluentes (ETE). Tambem mostrar que alguns residuos gerados em 

aulas praticas de laborat6rios nao devem ser descartados na pia e devem ser 

condicionados de forma eficiente. Pontos importantes para o aluno sao destacados: 

"Pretende-se que este projeto seja multidisciplinar, onde o aluno complemente seu 

conhecimento tecnico em diversas areas, bern como, ajude a otimizar e desenvolver 

novas tecnicas analiticas, simples e eficientes, buscando melhorar a precisao dos 

resultados analiticos" e para a Universidade: "Como resultados de todo este conjunto 

de metas, tem-se a possibilidade da divulga9ao que na Universidade de Sao Paulo, 

alem de ministrar cursos consolidados para a plena forma9ao academica, tambem 

ha a preocupa9ao da forma9ao social, conscientizando alunos de que devem 

sempre buscar uma melhor qualidade de vida aliada a conserva9ao de todos os 

produtos naturais da natureza" (MIOTTO, 2008) 

Outro projeto com o objetivo de tratamento de residuos gerados em 

laborat6rios e o "Tratamento, Destruiqao e Descarte de Resfduos Qufmicos Gerados 

no Campus de Ribeirao Preto". Tais residuos sao, por exemplo, fenol, formaldefdo, 

glutaraldeido, entre outros, gerados nos laborat6rios de ensino e pesquisa do 

Campus de Ribeirao Preto da USP. Devido ao seu carater t6xico e necessaria seu 

tratamento antes de seu descarte. 0 projeto tern fundamental importancia no que se 

refere a gerenciamento e tratamento de residuos quimicos gerados em laborat6rios. 

"0 projeto proposto Visa a diminUiyaO do impacto que tais residUOS quimicos 

representam ao meio ambiente e a saude humana, bern como a conscientiza9ao da 

necessidade de um destino ambientalmente correto aos residuos gerados nas 

atividades de ensino e pesquisa" (ORLANDO, 2008). 

A gestao de residuos s61idos tambem e empregada em universidades como 

se pode ver em um campus da USP localizado em Ribeirao Preto. A fim de instruir a 

comunidade universitaria a respeito da gestao de seus residuos s61idos existe um 

projeto no campus com o titulo "Construqao Coletiva do Manual de Resfduos S6/idos 

do Campus de Ribeirao Preto". Segundo os autores do projeto, espera-se uma 

crescente responsabilidade de todas as pessoas e unidades na gestao de seus 

residuos, instrumentalizando-as para que busquem as necessarias soluyoes.Trata-
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se tambem de urn rico processo de formac;ao de graduandos que possam apoia-lo e 

divulga-lo (JARDIM, 2008). 

A Universidade Federal de Goias (UFG) desde 2004 tern urn trabalho de 

inventariac;ao dos reslduos oriundos dos laborat6rios para implantar o Programa de 

Gestao de Residua Solido. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sui (UFRGS), em 1998, 

quando do lanc;amento do Edital PADCT Ill - Apoio a Cursos de Graduac;ao em 

Qulmica e Engenharia Qulmica, o lnstituto de Qulmica apresentava o projeto 

"Ensino e a Qui mica Limpa", sob a coordenac;ao do Prof. Dimitrios Samios e da Prof' 

Annelise Engel Gerbase. 0 projeto tern como meta formar profissionais preocupados 

com a preservac;ao do meio ambiente e o desenvolvimento e utilizac;ao de 

tecnologias limpas. Sob responsabilidade da Profa. Suzana Trindade Amaral criou

se a atividade "Fiuxo de reslduos e produtos" que ocorre inserido no "Programa em 

Qulmica Limpa". 0 objetivo e reduzir as quantidades de reslduos produzidos nos 

laborat6rios de ensino de graduac;ao do lnstituto de Qulmica com o auxilio de 

professores e funcionarios vinculados a atividade. Como exemplo de atividades, os 

laborat6rios adotaram r6tulos padronizados para melhorar a classificac;ao dos 

reslduos e tambem estao desenvolvendo urn programa de computador cujo objetivo 

e organizar de forma acesslvel informac;oes detalhadas sabre os diferentes reslduos 

produzidos e torna-los passive is de reaproveitamento (AMARAL eta/, 2001 ). 

Tauchen (2007) ainda menciona como exemplo de SGA mais importante o 

implantado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) localizada no 

municipio de Sao Leopolda no estado do Rio Grande do Sui, pois foi a primeira 

universidade brasileira a ser certificada segundo a ISO 14001, atraves do projeto 

Verde Campus. Tambem destaca a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) onde foi criada uma Coordenadoria de Gestao Ambiental diretamente ligada 

ao gabinete da reitoria, estabelecendo uma polltica de gestao ambiental responsavel 

que operacionaliza urn sistema de coleta e destinac;ao de reslduos qulmicos, alem 

de divulgac;ao de pesquisas em meio ambiente. Ainda no Estado de Santa Catarina, 

a Universidade Regional de Blumenau (FURB) criou o Comite de lmplantac;ao do 

SGA em 1998, constituldo por representantes de toda a comunidade universitaria, 

objetivando identificar com clareza os seus problemas ambientais, a fim de 

estabelecer urn plano de melhoria continua na atenuac;ao ou eliminac;ao desses 

problemas, e que no ano seguinte finalizou a criac;ao de seu SGA. 
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Finalizando, segundo Jardim (1998), a gerac;ao de residuos em laborat6rios 

quimicos deve ser equacionada visando a minimizac;ao do volume de residuos, alem 

de fazer seu correto descarte e destinac;ao final. "Nesse cenario onde a omissao e o 

agente comum, cabe as universidades a iniciativa de desenvolver e implementar urn 

programa de gestao de residua regional ou mesmo nacional, revertendo esse 

quadro de tamanha incoerencia dentro da vida academica". 

Evidencia-se assim que existe a preocupac;ao com o desenvolvimento 

sustentavel nas universidades brasileiras, mas a falta de urn programa de alocac;ao 

de recursos humanos e financeiros relega as iniciativas para o plano individual e nao 

institucional, como deveria ser. 
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3. 0 LABORA TO RIO DE ANALISES DE COMBUSTiVEIS AUTOMOTIVOS 

3.1 lntrodu~ao 

0 Laborat6rio de Analises de Combustiveis Automotivos - LACAUT ets foi 

criado em fevereiro de 2000 para atender uma demanda da Agencia Nacional do 

Petr61eo, Gas Natural e Biocombustiveis- ANP, para realizar o Monitoramento da 

Qualidade dos Combustiveis no Parana. Este trabalho contribuiu de forma decisiva 

para que os indices de nao conformidade dos combustiveis caissem de 17 %, na 

epoca, para OS 3,5 % medios em 2008 no Parana. 

A partir desta presta9ao de servi9os, o LACAUT ets foi estruturado para ser 

urn Centro de Desenvolvimento de Processos e Produtos, principalmente da cadeia 

do petr6Ieo. Recebeu urn financiamento do FINEP CTPETRO em 2001 que o 

habilitou a realizar pesquisas, onde foram investidos cerca de R$ 800 mil em 

equipamentos. A partir deste momento, foram desenvolvidos trabalhos de 

gradua9ao, mestrado e doutorado em parceria com outros departamentos da UFPR. 

Esta recebendo recursos de urn projeto FINEP em 2008 e 2009 para 

aquisi9ao de equipamentos para pesquisas em biodiesel, num valor aproximado de 

R$ 400 mil, que o habilitara a caracterizar o biodiesel segundo normas 

internacionais. 

Em 2008 esta iniciando a montagem de urn laborat6rio de Catalise e 

Adsor9ao, em parceria com o CENPES/PETROBRAS para o desenvolvimento de 

carvao ativado para a remo9ao de enxofre do diesel a fim de contribuir para a 

especifica9ao do 810 (10 ppm de enxofre total) que deve entrar em vigor a partir de 

2013. Nesta parceria, adquiriu urn CG-FID-PFPD para a determina9ao do equilibria 

de adsor9ao como contrapartida da UFPR. Este laborat6rio ja iniciou o 

desenvolvimento de catalisador heterogeneo para produ9ao de biodiesel em 

parceria com a W. R Grace & Co, urn fornecedor mundial de catalisadores. 

Resultados preliminares indicam que se chegou numa formula9ao promissora de 

catalisador heterogeneo. 

Tambem em 2008 contribuiu de forma decisiva para a cria9ao do Laborat6rio 

de Pesquisas e Desenvolvimento Industrial, Ambiental e em Qualidade- PDA, que 

visa a pesquisa e presta9ao de servi9os em emissoes atmosfericas. Este Iaborat6rio 

sera o responsavel pela gestao dos residuos das Usinas Piloto de Tecnologia 
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Quimica da UFPR e seu corpo tecnico esta gerando as bases do Sistema de Gestao 

Ambiental do LACAUT ets e do PDA, nos moldes da ISO 14001. 

Outra area de atuac;ao do LACAUT ets e a pesquisa em Celulose e Papel, 

com parceria com a Klabin S.A. Nesta parceria adquiriu o simulador CadSim Plus, e 

esta desenvolvendo o segundo trabalho de mestrado na area de branqueamento de 

celulose, alem de contribuir com a formac;ao de dois Mestres dentro do quadro de 

engenheiros da Klabin. 

3.2 Corpo tecnico 

0 LACAUT ets apresenta equipes de coleta e de laborat6rio altamente 

capacitadas, amparadas por doutores especialistas na area de Petr61eo e Derivados. 

Os tecnicos sao treinados para a realizac;ao dos ensaios e os equipamentos sao 

devidamente calibrados em intervalos recomendados pelos fabricantes. Participa 

ainda de rodadas de interlaboratoriais de proficiencia em ensaios em combustiveis 

promovidos pela ANP. 

Na equipe de tecnicos existem funcionarios da UFPR e da FUNPAR, 

totalizando 33 pessoas entre tecnicos, engenheiros quimicos e quimicos. 0 corpo 

docente e composto por 11 professores da UFPR que ap6iam o projeto. Alem 

destes, estao presentes alunos de graduac;ao, mestrado e doutorado das mais 

diversas areas desenvolvendo pesquisas utilizando a infra-estrutura analitica do 

laborat6rio. 

3.3 Estrutura fisica 

0 LAC AUT ets esta inserido em uma area de aproximadamente 450 m2
, nas 

Usinas Pilato de Tecnologia Quimica - Bloco A, Centro Politecnico da Universidade 

Federal do Parana. 

0 lnstituto Ambiental do Parana -lAP concedeu ao LACAUT ets, Licenc;a de 

Operac;ao, autorizando a realizac;ao do empreendimento e atividades com base na 

legislac;ao ambiental e demais normas pertinentes, renovado em 2005 e em 2007. 

0 LACAUT ets instalou uma Estac;ao de Tratamento de Efluentes Uquidos 

(Figura 3.1) para tratar nao s6 seus efluentes de laborat6rio, mas dos dois blocos 

das Usinas Pilato, possibilitando inclusive pratica para os alunos de graduac;ao. A 
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unidade foi inaugurada em novembro de 2008 (Figura 3.2) e esta em fase de 

estabiliza9ao de opera9ao para que se possa nao s6 tratar os efluentes, mas 

tambem promover praticas para os alunos dos curses de engenharia quimica, 

engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, 

entre outros, e pesquisas de mestrado na area de microbiologia e engenharia 

qui mica. 

FIGURA 3.1 - LACAUT ets, Estagao de Tratamento de Efluentes no Bloco A das Usinas Pilote e 

Coleta 

FFIGURA 3.2- lnaugurac;ao da Estagao de Tratamento de Efluentes Lfquidos 

A Coleta conta com local apropriado a lavagem e descarte de material 

combustive!, como tambem com 6 (seis) veiculos para realizar a coleta dos 

combustiveis em todos os postos do Estado do Parana. 
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Os Laborat6rios de Monitoramento e de Cromatografia/Espectrometria 

contam com equipamentos analiticos modernos e os de norma ASTM/NBR/EN ISO 

(Figuras 3.3 a 3.5) adequados a execugao dos ensaios solicitados na area de 

Petr61eo e Derivados tanto para o Monitoramento quanto para o desenvolvimento de 

pesquisas. 0 Quadro 3.1 apresenta os principais equipamentos disponiveis no 

LACAUTets. 

:qulpamen os ISPOniVeiS no E . t d" LACAUT t MONITORAMENTO es-
Destilador Automatico Herzog - 628 
Destilador Automatico Herzog - 627 
Destilador Automatico Tanaka AD6 
Densfmetro Automatico Anton Paar- DMA 4500 
Analisador Portatillnfravermelho PetroSpec- GS1 000 
Analisador Portatil lnfravermelho Grabner- lrox2000 
Analisador Portatil Grabner- Auto Color 
Analisador Portatil Grabner -lrox Diesel 
Analisador Portatil Grabner- MiniVap 
Colorfmetro Manual Precision 
Ponto de Fluidez e Nevoa Tanaka- MPC101L 
Ponto de Entupimento Tanaka- AFP1 01 
Ponto de Goma Herzog 
Ponto de Fulgor Herzog - HFP382 
Ponto de Fulgor Herzog- HFP 360 
Ponto de Fulgor Petrotest PMA4 
Viscosfmetro Automatico Herzog - HVU482 
Banho Criostatico Julabo - FP50 
Micro Resfduo de Carbona Tanaka ACR-M3 
Analisador Karl-Fischer coulometrico Metrohm 
Analisador de Corrosividade ao Cobre Petrotest DP 
Analisador de Qualidade de lgnicao de Diesel - IQT 
Analisador de Enxofre Oxford TwinX 
Centrffuga Precision Universal Centrifuge 
Phmetro Metrohm- 713pHmeter 
Condutivfmetro Analyser- 600 
Condutivfmetro Metrohm . , 

Equ1pamentos d1spomve1s no LACAUT ets 
CROMATOGRAFIA E ESPECTROMETRIA 

Cromat6grafo Gasoso Varian - CP3800 
Cromat6grafo Gasoso CP3800 acoplado ao Espectrometro de 
Massa Varian - CG/MS Saturn 2000 
Cromat6grafo Gasoso Varian CG450 com detector FID e PFPD, 
com Head Space 
Cromat6grafo Gasoso Shimadzu com detector FIDe Head Space 
Pirolisador CDS - Piroprobe 2000 
Espectrofotometro de Absorcao Atomica Varian - 220FS 
Espectrofotometro Ultravioleta Varian - Cary 50 Scan 
Analisador Infra Vermelho Media Thermo Nicolet 6700 . 
QUADRO 3.1 - EqUipamentos d1spon1Ve1s no LACAUT ets 

2 unidades 
2 unidades 
2 unidades 

1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 

1 unidade 

1 unidade 

1 unidade 

2 unidades 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
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Foi adquirido em 2006/2007 urn Ignition Quality Tester - IQT (Figura 3.3) 

para medir o Numero de Cetano Derivado, e avaliar a qualidade do diesel com a 

presen<;a de melhoradores de cetano, biodiesel e outros biocombustiveis para 

motores de ciclo diesel. E o primeiro equipamento instalado no Brasil fora do 

CENPES. 

As vidrarias criticas possuem certificados de calibragao RBC e o material de 

consume critico sao rastreaveis ou certificados. 

FIGURA 3.3- Analisador de enxofre de bancada Twin-X eo IQT do LACAUT ets 

FIGURA 3.4- Equipamentos instalados no LACAUT ets 
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FIGURA 3.5- Alguns equipamentos instalados no LACAUT ets 

Para garantir a seguran<;a no ambiente de trabalho, os laborat6rios tambem 

estao equipados com sistemas de ar condicionado e exaustao, capelas, coifas 

(Figura 3.4), extintores, casa dos gases e quadro eletrico devidamente identificados. 

Salienta-se que os funcionarios do LACAUT ets realizaram treinamentos de combate 

a incendio (Figura 3.6) e primeiros socorros, estando capacitados a atuar 

corretamente em caso de acidentes no ambiente de trabalho. Os residues da 

opera<;ao do laborat6rio sao adequadamente processados para nao gerar impacto 

ambiental 

FIGURA 3.6- Treinamento de combate a incendio com os bombeiros de Curitiba 
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0 Relat6rio e Administrac;ao do LACAUT ets contam com 4 salas para o 

desempenho de suas atividades, equipadas com telefones/fax, computadores e 

acesso a rede Internet. 

3.4 Prestac;ao de servic;os 

0 Estado do Parana, composto por 399 munidpios, foi dividido em 10 (dez) 

regioes, as quais sao mensalmente sorteadas aleatoriamente para serem 

monitoradas. Nestas regioes, cerca de 500 postos revendedores sao sorteados para 

serem visitados e cerca de 1200 amostras de combustive! sao coletadas e 

analisadas mensalmente. 0 total de ensaios tecnicos mensais chega aos 15000. 

As amostras de combustiveis coletadas por conta do monitoramento e as 

amostras recebidas da fiscalizac;ao (ANP, PROCON/PR e Ministerio Publico/PR) 

pelo LACAUT ets sao processadas imediatamente e obedecem a rigorosos criterios 

de confiabilidade e sigilo nos resultados obtidos. 

Os ensaios estao padronizados e regulamentados por normas vigentes 

ASTM, EN/ISO e ABNT/NBR, especificadas pela Agencia Nacional do Petr61eo, Gas 

Natural e Biocombustiveis - ANP em suas portarias para os combustiveis: gasolina, 

diesel, biodiesel e alcool etilico hidratado. 

Em 2009 o LACAUT ets passara a realizar os ensaios de monitoramento do 

biodiesel comercializado com autorizac;ao da ANP. 

0 LACAUT ets esta finalizando os procedimentos para requerer acreditac;ao 

no INMETRO segundo a NBR ISO/IEC 17025 e iniciou a implantac;ao de urn Sistema 

de Gestao Ambiental segundo a ISO 14001. Esta participando de urn projeto 

denominado Confiabilidade de Ensaios Laboratoriais em Biocombustiveis - CELAB, 

financiado pelo Ministerio da Ciencia e Tecnologia (MCT), atraves da Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP) e da Fundac;ao Centros de Referencia em 

Tecnologias lnovadoras - CERTI, onde se pretende capacitar 37 laborat6rios no 

Brasil para que possam ter condic;oes de acreditar ensaios em biocombustiveis junto 

ao INMETRO. 0 LACAUTets pretende acreditar mais de 20 ensaios. 

Alem da ANP, o LACAUT ets realiza ensaios para a fiscalizac;ao da ANP, 

para o PROCON/PR, para o Ministerio Publico e para pessoas fisicas e juridicas que 

necessitem de amparo tecnico relativo a qualidade de combustiveis. 
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3.5 Capacidade de ensaios 

0 LACAUT ets trabalha com uma certa folga quanto ao monitoramento da 

qualidade dos combustiveis, sendo que todas as amostras de uma regiao sao 

analisadas e os resultados repassados a ANP em urn prazo de 2 dias uteis. Da data 

da coleta ate o envio dos resultados decorrem, no maximo, 5 dias uteis. 

0 Quadro 3.2 compara as capacidades de execu9ao de amostras atual e 

maxima ofertadas pelo LACAUT ets, levando-se em considera9ao nenhuma 

altera9ao na estrutura flsica do laborat6rio. Tais dados quantitativos foram 

calculados com base na capacidade de ensaios realizados nos 6 destiladores 

automaticos e 22 (vinte e dois) dias ininterruptos de trabalho por mes. 

Quantidade N° horas Amostras/dia Amostras/mes 
de ensaios trabalhadas/dia 

Capacidade 12 96 2112 Atual 
Aumento da 17 135 2970 demand a 

QUADRO 3.2- Quantidades de amostras executadas pelo LACAUT ets (atual e 
aumento na demanda) para os combustiveis gasolina e diesel 

A atual capacidade instalada permite que o LACAUT ets aumente cerca de 

40% na quantidade de amostras de gasolina e diesel, enquanto que a quantidade de 

amostras de alcool etilico hidratado pode aumentar 5 vezes durante o mes. 

Alem dos 20 ensaios regulares efetuados para o Monitoramento dos 

combustiveis gasolina, diesel e alcool etilico hidratado, o LACAUT ets possui 

condi9oes de realizar ensaios complementares e atender, com limita9oes, outras 

Portarias da ANP para combustiveis, como por exemplo: gasolina de avia9ao, 

querosene de avia9ao, 61eo combustive!, biodiesel e lubrificantes. 

Alem disso, em 2007 foram investidos recursos pr6prios na aquisi9ao de 

equipamentos de ensaio, tais como um analisador Karl-Fischer coulometrico para 

determina9ao de umidade, e um Ignition Quality Tester para determina9ao de 

numero de cetano derivado. Em 2008 foi adquirido urn cromat6grafo a gas Varian 

GC450 e urn analisador infravermelho medio Thermo Nicolet 6700. 
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Esta sendo formada tambem a REDESULBIO onde os laborat6rios 

contratados da ANP nos estados do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui 

estao se integrando num primeiro momenta para pesquisas, analises e 

desenvolvimento em biodiesel, e depois vai se estender a outros combustiveis de 

interesse comum nesses estados. 

3.6 Linhas de pesquisa e desenvolvimento 

0 LACAUT ets desenvolve pesquisas voltadas as areas de petr61eo e 

petroquimica, alem de dar suporte analitico a outras pesquisas desenvolvidas na 

UFPR. Entre as linhas de pesquisa em andamento pode-se citar: 

• ldentificac;ao de compostos da gasolina e diesel por GC-FID e GC-MS; 

• Modelagem matematica utilizando ferramentas de quimiometria para previsao de 

propriedades de combustiveis; 

• Desenvolvimento de aditivos para melhoria do desempenho de combustao do 

diesel; 

• Adequac;ao da equac;ao de calculo do indice de cetano para a realidade brasileira; 

• Desenvolvimento de processo para remoc;ao de enxofre do diesel por adsorc;ao 

fisica em carvao vegetal modificado; 

• Otimizac;ao da operac;ao de uma unidade de tratamento de efluentes Hquidos de 

laborat6rio de analise de combustive!; 

• Desenvolvimento de catalisador heterogemeo para produc;ao de biodiesel; 

• Desenvolvimento de produc;ao de biodiesel utilizando coluna de destilac;ao reativa; 

• Otimizac;ao de operac;oes unitarias da industria de celulose e papel; 

• Analise dinamica, otimizac;ao e controle de processos da industria de petr61eo, 

utilizando simuladores comerciais; 

• lmplantac;ao de metodologias para caracterizac;ao de biodiesel; 

• Desenvolvimento de sensores a fibra 6tica para determinac;ao de conformidade 

em combustiveis automotivos; 

• Modelagem matematica fundamentada em inteligencia artificial para avaliac;ao da 

qualidade de combustiveis automotivos; 
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• Estudo de emulsoes petroleo/agua; 

• Estudo de novas tecnologias para extrac;ao de oleos essenciais; 

• Modelagem matematica aplicada a emulsoes petroleo/agua; 

• Estudo de composic;ao e rendimento de oleos essenciais; 

• Sintese de esteres por processes enzimaticos; 

• Desenvolvimento de tecnicas avanc;adas para tratamento de residuos de petroleo 

e petroquimicos e remediac;ao de matrizes contaminadas; 

A participac;ao do LACAUT ets no Programa lnterlaboratorial de 

Combustiveis da ANP apontou que o laboratorio esta entre os melhores do Brasil em 

desempenho tecnico para analises em gasolina, etanol hidratado e diesel, sendo 

que em sua ultima edic;ao de janeiro de 2008 obteve o melhor desempenho entre 

todos os 23 laboratories conveniados com a ANP. Este desempenho esta se 

repetindo tambem para os ensaios em biodiesel ja implantados. 

0 LACAUT ets contribuiu de forma significativa para o credenciamento do 

Programa de Pos Graduac;ao em Engenharia Quimica da UFPR na CAPES, no final 

de 2006. 

0 PDA e uma extensao do LACAUT ets e esta-se reformando uma area de 

aproximadamente 200 m2 para a sua instalac;ao definitiva. A Figura 3.7 apresenta 

uma planta arquitetonica da area onde sera instalado o PDA, com destaque para a 

area onde serao instalados equipamentos de alta sensibilidade, tais como o GC450 

FID/PFPD, urn analisador elementar por quimioluminescencia e urn 

espectrofotometro de plasma. 

A area do PDA esta pronta para receber os equipamentos. 0 cromatografo 

Varian GC450 esta aguardando a instalac;ao de acessorios para iniciar operac;ao. 

Alem dos ensaios que realiza regularmente, e possivel realizar outros de 

caracterizac;ao de materiais em laboratories do Departamento de Fisica onde tem-se 

acesso aos ensaios de composic;ao quimica, adsorc;ao B.E.T., Microscopia 

Eletronica de Varredura (MEV), Difrac;ao de Raios X (DRX), Espectroscopia de 

Fotoeletrons Excitados por Raios X (XPS), Espectroscopia por Eletron Auger (AES), 

entre outros. 
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FIGURA 3. 7 - Projeto arquitetonico do PDA, com destaque para a area onde serao 
instalados equipamentos de alta sensibilidade 

0 alicerce do LACAUT ets e a pesquisa e desenvolvimento. A presta<;ao de 

servi<;os e a forma de sustento financeiro para se alcan<;ar este objetivo. Dos 

trabalhos cientificos desenvolvidos e em andamento com a participa<;ao direta e 

indireta do LACAUT ets desde 2001 pode-se quantificar: 

• Teses de Doutorado: 13 sendo 5 defendidos 

• Disserta<;6es de Mestrado : 27 sendo 16 defendidos 

• Trabalhos de Gradua<;ao : 32 sendo 22 concluidos 

• Trabalhos em Congressos : 42 

• Trabalhos em revistas : 11 

• Trabalhos em revistas em submissao : 22 

3. 7 Estrutura administrativa 

0 LACAUT ets e urn laborat6rio da UFPR inserido dentro do Departamento 

de Engenharia Qui mica, do Setor de Tecnologia. 

A administra<;ao financeira do laborat6rio e realizada pela Funda<;ao da 

UFPR para o Desenvolvimento da Ciencia, da Tecnologia e da Cultura - FUNPAR, a 

fim de conseguir maior agilidade nos processos administrativos, sem ferir as 

exigencias e necessidades da UFPR. 

A Figura 3.8 apresenta o organograma de funcionamento do laborat6rio. 
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4. IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 

4.1 lntrodu~ao 

Diversos autores indicam que e possivel implantar urn Sistema de Gestao 

ambiental em 12 meses (SEIFFERT, 2007 e 2008; JACKSON, 1997; KAUSEK, 

2007). Entretanto, o tempo de implanta9ao em IES depende de fatores 

administrativos mais morosos do que numa organiza9ao privada, principalmente 

quando existe a necessidade de realiza9ao de investimentos em obras e contrata9ao 

de pessoal. 

De uma forma geral, a implanta9ao de urn SGA depende de se conhecer os 

processes da organiza9ao a fim de realizar da melhor forma possfvel a etapa de 

planejamento de implanta9ao do sistema. Na seqUencia, realiza-se urn 

Levantamento de Aspectos e lmpactos Ambientais (LAIA) provocados pelas 

opera96es da organiZa9aO. Esse levantamento e importante nao s6 do ponto de 

vista ambiental, mas tambem para poder avaliar o retorno financeiro do investimento 

no sistema. 

Uma vez conhecendo-se os processes e tendo a exata no9ao do seu 

potencial agressivo, a etapa natural e estabelecer a Politica Ambiental da 

organiza9ao, que vai nortear todas as a96es e compromissos da organiza9ao com o 

meio ambiente e a sociedade. Essa politica desencadeia urn Plano de Redu9ao de 

Emissoes, que pode ser executado em paralelo a lmplanta9ao do SGA nas suas 

formas documental e operacional. 

A Figura 4.1 apresenta de forma esquematica o processo de implanta9ao de 

urn SGA baseado na ISO 14001 num prazo de 12 meses, indicando tambem quais 

requisites da norma devem ser desenvolvidos neste cronograma. A Figura 4.2 

apresenta uma outra proposta (SEIFFERT, 2007) de implanta9ao do SGA. 

Ap6s a implanta<;ao do SGA, sao realizadas as auditorias internas e de 

certifica9ao do sistema e, a partir desta etapa, o sistema deve ser continuamente 

melhorado observando-se indices de desempenho ambiental criados na fase de 

planejamento do sistema. 
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Fase Mes Elemento 

20 Auditoria de certificagao pela NBR ISO 14001 

19 Definir equipes para o gerenciamento das 12 4.5.2 
nao-conformidades I ~ 

18 Realizar pre-auditoria de Certificagao 4.5.4 

17 Avaliar eficacia do SGA p/ o meio ambiente 4.6 
e p/ os neQ6cios atraves da analise critica 

16 Conduzir auditorias internas - registro e 4.5.4 
comunicacao das NCR's oara acao 

15 ldentificar as necessidades e realizar 4.4.2 
treinamentos 

14 Finalizar as politicas dos elementos e desenvolver 4.4.4 
os procedimentos 

13 Desenvolver controle de documentos para politicas, 4.4.5 
procedimentos e reQistros. 

12 Desenvolver o Programa de Gestao Ambiental 4.3.4 

11 Conscientizagao de todos em relagao a Politica e aos 4.4.2 
Obietivos ambientais 

10 Estabelecer Objetivos e Metas ambientais 4.3.3 

9 Determinar a conformidade legal e as Nao-Conformidades 4.3.2 

8 Revisar a legislagao, regulamentagoes e outros requisites 4.3.2 
pertinentes. 

7 Determinar os aspectos e impactos significativos. 4.3.1 e 4.2 
Desenvolver a Politica Ambiental 

6 Desenvolver fluxogramas das atividades, produtos e servigos e 4.3.1 
identificar aspectos e impactos ambientais. 

5 Desenvolver Plano de lmplementagao 4.3 

4 Definir equipe de implementagao e definir as responsabilidades 4.4.1 

3 Conduzir um Gap Analysis em relagao a Norma NBR ISO 14001 e um 4.3 
Diagn6stico Ambientallnicial- DAI 

2 
Documentar as razoes da alta administragao para a implementa<;ao do 4.1 

SGA - base para a avalia<;ao da eficacia. 

1 
Obter o comprometimento da alta administragao 1 4.1 

FIGURA 4.1 - 20 passes para a lmplementagao de urn SGA baseado na NBR ISO 14001 
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Cronograma delmplanta~ de Meses 
umSGA Planeiamento lmplanta~ 0 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 
Diaan6stico 
Reauisitos da Norma ISO 14001 
1. Aspectos Ambientais 
2. Reauisitos Leaais e Outros 
3. Controle de Documentos 
4. Documentacao 
5.Controle de Reaistros 
6. Comunicac6es 
7. Politica Ambiental 
8. Obietivos e Metas Ambientais 
9.Estrutura e Responsabilidade 
10.Proorama de Gestao Ambiental 
11 . Preparacao e Resposta a 
Emergencias 
12. Treinamento, Conscientizacao 
e Comoetencia 
13. Controle Operacional 
14. Medicao e Monitoracao 
15. Nao - Conformidade, Acao 
Corretiva e Preventiva 
16. Auditorias lntemas do SGA 
Ajustes 
17. Revisao Critica pela Alta 
Administracao 
Cursos/ Seminarios T 
1. Seminario Sobre SGA para 
Diretores e Gerentes 
2. ISO 14001 e Aspectos/lmpactos 
Ambientais 
3. Auditores lntemos de SGA 
4. Seminarios Sobre SGA 
Auditorias Extemas 1 
1. Auditoria lnicial 
2. Auditoria Princioal (certificacao) 

FIGURA 4.2- Cronograma de implantac;ao de urn SGA baseado na ISO 14001 
Fonte: SEIFFERT, 2007 

Certiftcacl io 
10 11 12 

Como indica a Figura 4.1, a etapa de vital importancia na implantac;ao de urn 

SGA e a obtenc;ao do comprometimento da alta direc;ao da organizac;ao, pois e dela 

que vai se conseguir o apoio financeiro, logistico e humano para o desenvolvimento 

das atividades necessarias. 

Urn diagn6stico inicial dos problemas ambientais pode ser realizado por 

especialistas internes ou externos da organizac;ao e e importante para o 

enquadramento da organizac;ao quanta aos requisites legais e ambientais. A 

legislac;ao ambiental possui amplitude internacional, nacional, estadual e local, e 

todas elas devem ser atendidas para que o SGA seja certificado. Existem tambem 

requisites que podem advir de exigencias de clientes e da comunidade local, mesmo 

que parametres ambientais presentes em legislac;ao estejam sendo atendidos. 

0 diagn6stico inicial pode levar em conta as caracteristicas ambientais e 

geograficas ao redor da organizac;ao, o impactos das operac;oes nos meios fisico, 

bi6tico e antr6picos, as tecnologias de controle e compensac;ao de emissoes, as 
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restric;oes legais, alem de desenvolver uma avaliac;ao previa de investimento e prazo 

de implantac;ao. 

4.2 0 Levantamento de Aspectos e lmpactos Ambientais (LAIA) 

Tendo desenvolvido o diagn6stico inicial, a etapa seguinte eo levantamento 

de aspectos e impactos ambientais. Os aspectos ambientais estao relacionados com 

as causas do problema e os impactos sao os efeitos causados no meio ambiente. 

Existem diversas tecnicas para operacionalizar esse levantamento 

(TAUCHEN, 2007; KAUSEK, 2007) baseados em pontuar aspectos temporais, 

espaciais, severidade e frequencia. 

As informac;oes sao coletadas em planilhas e os dados sao tabulados, 

gerando uma ordem de prioridades que devem ser consideradas na fase de controle 

ambiental. 

A verificac;ao da importancia dos impactos caracterizados (categoria) e 

avaliac;ao da significancia sao realizadas atraves da aplicac;ao dos criterios de 

analise relativos a consequencialseveridade e a frequencia/probabilidade, conforme 

a seguinte sequencia: 

a) Situacao podendo ser caracterizada como Normal (N), Anormal (A) e 

Emergencia (E); 

b) lncidencia: Sob controle (SC) ou Sob influencia (SI); 

c) Consequencia/Severidade 

Para cada impacto caracterizado, deve-se analisar a consequencia I 

severidade conforme definic;oes constantes no Quadro 4.1. Para cada impacto 

ambiental caracterizado deve ser analisada a frequencia I probabilidade conforme 

definic;oes constantes no Quadro 4.2. As classificac;oes obtidas atraves da aplicac;ao 

dos criterios de analise consequencialseveridade e frequencialprobabilidade devem 

ser cruzadas, conforme criteria apresentado no Quadro 4.3, fornecendo o produto 

desse cruzamento o enquadramento final do impacto em verificac;ao. 
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Conseqoencia I Caracterfsticas Basicas 
Severidade 

Alta • Abrangencia Global; 
• lmpacto potencial de grande magnitude; 
• Degrada<;ao com conseqOencias financeiras e de imagem irreversfveis 

mesmo com a<;oes de controle I mitiga<;ao. 
Media • Abrangencia Regional; 

• lmpacto potencial de media magnitude capaz de alterar a qualidade 
ambiental e de vida dos colaboradores; 

• Degrada<;ao com conseqOencias para o neg6cio e a imagem da empresa, 
reversfveis com a<;oes de controle I mitiga<;ao; 

• Com possibilidade de gerar reclama<;oes de partes interessadas. 
Baixa • Abrangencia Local; 

• lmpacto potencial de magnitude desprezfvel; 
• Degrada<;ao sem conseqoencias para o neg6cio e para a imagem da 

empresa, totalmente reversfvel com a<;oes de controle I mitiga<;ao. 
QUADRO 4.1 - Caractenza<;ao dos 1mpactos amb1enta1s 

Freqoencia I Caracterfsticas Basicas 
Probabilidade 

Alta • Ocorre diariamente; 
• lnexistencia de procedimentos I controles I gerenciamentos dos aspectos; 
• Elevado numero de aspectos associados ao impacto em exame de importancia . 

Media • Ocorre mais de uma vez I mes; 
• Existencia de procedimentos I controles I gerenciamentos inadequados dos 

aspectos; 
• Medio numero de aspectos associados ao impacto em exame de importancia. 

Baixa • Ocorre menos de uma vez I mes; 
• Existencia de procedimentoslcontroleslgerenciamentos adequados dos aspectos; 
• Reduzido numero de aspectos associados ao impacto em exame de importancia. 

QUADRO 4.2 - Freqoenc1a de ocorrencia 

Matriz de Cruzamento 
FreqOencia I c::::> Probabilidade Alta Media Baixa 
Conseqoencia I U 
Severidade 

Alta (1) Crftico (2) Moderado (2) Moderado 

Media (2) Moderado (2) Moderado (3) Menor 
Baixa (2) Moderado (3) Menor (3) Menor 

QUADRO 4.3- Enquadramento do 1mpacto 

Os impactos examinados e enquadrados no grau de importancia Critico (1) 

sao sempre considerados significativos independentemente de suas reten9oes ou 
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nao nos filtros de significancia. Esta informagao permite uma priorizagao em termos 

de gerenciamento. 

Os impactos examinados e enquadrados no grau de importancia Moderado 

(2) devem ser submetidos a avaliagao de significancia. Esses impactos ambientais 

sao considerados significativos quando for aplicavel aos mesmos pelo menos em urn 

dos seguintes filtros de significancia: 

• Requisites Legais: quando incidir sabre o impacto algum requisite legal 

especificado. 

• Politica Ambiental (PA): quando o impacto incidir diretamente na Politica 

Ambiental do LACAUT ets. 

Os impactos examinados e enquadrados no grau de importancia Menor (3), 

em fungao de suas caracteristicas consequencia/severidade e 

frequencia/probabilidade, nao sao submetidos a avaliagao de significancia, sendo 

considerados "nao significativos". 

Urn exemplo de Planilha do LAIA pode ser visualizado na Figura 4.3. 

Sttuaclo 

N=Nom\al 

A=Anormal 

E-Emerg~ncla 

Aspecto Amblental lmpacto 
Amblental 

1.1 - Recebimento das Amostras 

.Vazamento do produto Polu~ao do solo 
Quebra do frasco Poluil;ao 

atmosft)rfca 

-Explos!o 
- emlssao dos Gases fVOCs\ 

1.2. Condicionamento em Geiadeira 

-Vazamento doproduto Poluivaodosolo 
Romplmento tubulayao Polu~ao Len410l 

Frel!!tlco; 
- Vazamento do produto Romplmento Poluloao 
namanguelra atmosfArica 
·lnctlndlo 

: :Xr:s:o
0 

dos Gases lVOCsl 

Caracterlza~o 

Sltuaca.o lncld€mcia 

Sltuaclio 

FIGURA 4.3- Planilha do LAIA 
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4.3 Cronograma de implanta~ao do SGA 
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Proc. 
SGA 

Com base nos dados levantados no LAIA e tendo em vista atividades de 

melhoria de emissoes ja em implantagao no LACAUT ets, foi proposto urn 

cronograma de implantagao do SGA. Este e o documento mais importante do 

processo de implantagao do SGA no LACAUT ets pois e a referencia de ritmo de 

atividades a serem desenvolvidas. 

50 



Esse cronograma leva em conta os requisitos tecnicos exigidos pela ISO 

14001. Parte do pressuposto de que o orc;amento para a sua implantac;ao sera 

autorizado pela alta direc;ao do laborat6rio, independente de seu valor monetario, 

uma vez que aspectos nao mensuraveis como formac;ao e especializac;ao de urn 

quadro de especialistas na norma sao dificeis de quantificar. Como a missao do 

LACAUT ets e do PDA e servir de modelo para que outras unidades da UFPR 

possam utilizar a prestac;ao de servic;os como base de financiamento de pesquisas e 

formac;ao de profissionais e pesquisadores, a certificac;ao de urn SGA ISO 14001 e 

quase que uma exigencia intrinseca para o crescimento do grupo de trabalho. 

Neste cronograma nao estao considerados aspectos internos de 

procedimentos operacionais da UFPR, tais como avaliac;ao de contratos, aquisic;ao 

de produtos e servic;os, contratac;ao de mao-de-obra, autorizac;ao para execuc;ao de 

obras e reformas, que sao em sua essencia demorados e nao dependem da vontade 

da equipe executora do projeto de implantac;ao do SGA, por mais atrativo que seja 

para a UFPR como instituic;ao. 

0 cronograma proposto e apresentado na Figura 4.4 e e auto-explicativo. 

Nele fica evidente o detalhamento das diversas etapas que devem ser seguidas para 

conseguir a implantac;ao do SGA. Nota-se que o prazo proposto inicialmente e de 21 

meses, bern maior do que no caso de uma organizac;ao privada. 

Neste cronograma nao esta sendo considerada a auditoria de certificac;ao 

ISO 14001, pois possui cronograma proprio que depende do organismo certificador. 

0 cronograma apresentado na Figura 4.4 foi resultado de uma analise de 

uma estrategia delineada pela Figura 4.5, que apresenta os aspectos gerais do 

processo de implantac;ao. 
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FIGURA 4.4- Cronograma de implantagao do SGA no LACAUT ets 
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FIGURA 4.5- Estrategia de implantagao do SGA no LACAUT ets 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IMPLANTACAO DO SGA DO LACAUTets 

5.1 lntrodu~ao 

No caso do LACAUT ets, a decisao de implanta9ao do SGA ISO 14001 

partiu da coordena9ao do laborat6rio em fun9ao da natureza de suas opera9oes. 

Apesar de estar lastreado na presta9ao de servi9os, a forma9ao de profissionais e 

pesquisadores e o motivo principal para a existencia do laborat6rio, como pode ser 

evidenciado no capitulo anterior. Assim, a fase de comprometimento da alta dire9ao 

nao teve dificuldade. 

0 laborat6rio ja se preocupava em minimizar a emissao de poluentes 

quimicos, mas a experiencia de implanta9ao de urn sistema de gestao da qualidade 

ISO/IEC 17025 mostrou que a implanta9ao de urn SGA poderia ampliar muito a 

experiencia no trato de normas e abriria oportunidades de pesquisas (micas, tendo 

como sub-produto a forma9ao de urn grupo de pesquisas e de profissionais com 

maior consciencia de seu papel no desenvolvimento sustentavel do planeta. 

5.2 Atividades desenvolvidas 

0 LACAUT ets realiza cerca de 15000 ensaios mensais em gasolina, alcool 

etilico hidratado combustive!, diesel e biodiesel. Possui infra-estrutura para testar 

combustiveis de acordo com as normas e procedimentos indicados pela ANP visando 

suprir a demanda da Agencia Nacional do Petr61eo, Gas Natural e Biocombustiveis 

(ANP) para o monitoramento da qualidade de combustiveis comercializados no 

estado do Parana e contribuir com o aperfei9oamento e desenvolvimento de metodos 

de ensaios, assim como, melhorar a qualidade dos combustiveis automotivos. 

0 descarte de restos de amostras e feito nos tanques de combustive! dos 

veiculos de coleta e a lavagem de vidraria e realizada de forma a minimizar a carga 

organica no efluente Hquido. Todo o efluente liquido e tratado na Esta9ao de 

Tratamento de Efluentes inaugurada em novembro de 2008. 
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A organizac;ao mantE~m infra-estrutura necessaria para proporcionar a 

conformidade dos requisites de armazenamento do produto e fornecimento dos 

servic;os, objetivando melhor desempenho e menores custos, incluindo: 

• lnstalac;oes apropriadas e seguranc;a contra riscos; 

• Servic;os de apoio (computadores, telefones, etc); 

• lnfra-estrutura e equipamentos de seguranc;a (caixa d'agua, hidrantes, caixas de 

incendio, para-raios, mangueiras, caixa separadora de agua e oleo, estac;ao de 

tratamento de efluentes). 

Esta infra-estrutura abrange a considerac;ao de questoes ambientais e de 

saude e seguranc;a no trabalho associadas as operac;oes, tais como, conservac;ao, 

poluic;ao, desperdicio e reciclagem, conforme descrito no PGRS - Plano de 

Gerenciamento de Residues Solidos (em anexo). 

0 LACAUT ets assegura que sao determinadas e gerenciadas melhores 

condic;oes do ambiente de trabalho para proporcionar a conformidade dos requisites 

do produto e prestac;ao dos servic;os. Sao considerados na sua determinac;ao e 

gerenciamento: 

• Auditorias internas; 

• Normas Regulamentadoras (NR's) e orientac;oes de seguranc;a, incluindo uso de 

EPis e EPCs; 

• Ergonomia; 

• Plano de Gerenciamento de Residues Solidos - PGRS; 

• Plano de Ac;ao em Emergencias - PAE 

• Protec;ao do calor, poeira, umidade e ruido; (Programa de Controle Medico e de 

Saude Ocupacional - PCMSO); 

• Luminosidade e ventilac;ao (Programa de Prevenc;ao de Riscos Ambientais -

PPRA). 

0 escopo do Sistema Gestao Ambiental do LACAUT ets, foi desenvolvido 

atraves da analise de trabalho existente, compreendendo dessa forma, os 

laboratories de ensaios de combustiveis; laboratories de pesquisa na area de 

petroleo; estac;ao de tratamento de efluentes oriundos das atividades de lavagem de 

material de coleta e vidrarias. 
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A estrutura da documenta9ao do SGA esta compreendida por: Manual do 

SGA, Procedimentos Gerenciais, Procedimentos Operacionais Padrao, Pianos de 

Atendimento a Emergencias, e Programa de Gestao Ambiental. Esses documentos 

foram elaborados e estao na Revisao 0.0. 

0 controle da documenta9ao do Sistema esta descrito no procedimento 

Controle de Documentos e da Legisla9ao Aplicavel (SGA PG-001). Este controle 

compreende a identifica9ao, elabora9ao, aprova9ao, revisao e comunica9ao da 

documenta9ao do SGA, bern como o controle e atualiza9ao da legisla9ao aplicavel 

ao LACAUT ets, relativa as normas NBR ISO 14001:2004. 

A estrutura do Manual inclui: o escopo do SGA, a politica, os objetivos e 

metas de gestao para minimizar danos ao Meio Ambiente, a referencia dos 

procedimentos do SGA, bern como a demonstra9ao da intera9ao entre os processos. 

0 controle de registros e realizado de acordo com o descrito no 

procedimento Controle de Registros (SGA PG-002). 

A estrutura documental do sistema obedece a hierarquia apresentada na 

Figura 5.1. 

Procedimentos Gerenciais - PG 
Plano de Ayao em Emergencias - PAE 

Plano de Gerenciamento de Residuos S61idos - PGRS 

Procedimentos Operacionais Padrao- POP 

Registros 

FIGURA 5.1 - Hierarquia documental do SGA do LACAUT ets 

0 Manual do Sistema de Gestao Ambiental - SGA e urn documento de 

primeiro nlvel do SGA, que define a abrangencia do Sistema e sua respectiva 

documenta9ao. 

Os Procedimentos Gerenciais - PG sao documentos de segundo nlvel que 

descrevem a forma de realiza9ao das atividades gerenciais e administrativas. 0 

Plano de A9ao em Emergencias- PAE tambem e urn documento de segundo nlvel 
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constando dos procedimentos a serem executados na ocorrencia de algum sinistro. 

Da mesma forma, o Plano de Gerenciamento de reslduos s61idos e urn documento 

de segundo nlvel constando dos procedimentos a serem executados na coleta 

seletiva e disposigao provis6ria e final dos reslduos s61idos gerados. 

Os Procedimentos Operacionais Padrao- POP sao documentos de terceiro 

nlvel que descrevem os criterios estabelecidos para a realizagao das atividade 

administrativas e operacionais. 

Na base da piramide encontram-se os Registros que sao documentos que 

demonstram os resultados de uma atividade e as evidencias objetivas, como por 

exemplo notas fiscais, relat6rios (de auditoria, de nao-conformidade, etc ... ), laudos 

tecnicos e outros. 

Como base da PoHtica Ambiental do LACAUT ets, ate o presente momento 

trabalha-se com a definigao: 

0 LACAUT ets planejou, estabeleceu e esta comprometido em manter e 

continuamente melhorar, o seu Sistema de Gestao Ambiental, em conformidade com 

os requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004, atraves de agoes como: 

• Assegurar que os processos necessarios para o Sistema de Gestao Ambiental 

sejam estabelecidos, implementados e mantidos em conformidade com as 

normas: NBR ISO NBR ISO 14001 :2004; 

• Relatar a coordenagao o desempenho do SGA para analise e qualquer 

necessidade de melhoria; 

• Assegurar a promogao da conscientizagao sobre os requisitos dos c/ientes em 

toda a setores do laborat6rio. 

A definigao e implantagao de controle de documentos, assim como a 

sistematica de revisao de documentos, foram estabelecidos no procedimento de 

Controle de Documentos e da Legislagao Aplicavel atraves do (SGA PG-001), onde 

sao controlados os criterios de identificagao e acesso a legislagao e outros requisitos 

do LACAUT ets, aplicaveis aos aspectos ambientais e de saude e seguranga no 

trabalho de suas atividades e servigos. 

0 lnstituto Ambiental do Parana -lAP concedeu ao LACAUT ets em 2005, a 

Licenga de Operagao n° 2952, autorizando a realizagao do empreendimento e 

57 



atividades com base na legislac;ao ambiental e demais normas pertinentes. Essa 

licenc;a e renovada a cada dois anos. 

A avaliac;ao ambiental tern sido urn grande limitador do ponto de vista do 

6rgao fiscalizador, em decorrencia da complexidade de classificac;ao dos residuos 

oriundos da estac;ao de tratamento de efluentes. E. exigida a comprovac;ao de que 

as substancias nocivas presentes sejam abatidas, sendo que esta verificac;ao e 

fundamental e deve obedecer aos criterios da norma ABNT NBR 1 0004/2004, a 

qual adota a seguinte classificac;ao: 

• Classe I - Perigosos: quando apresentam, em func;ao de suas propriedades 

fisico-quimicas ou infecto-contagiosas, risco a saude publica ou risco ao meio 

ambiente quando gerenciados de forma inadequada. 

• Classe II - Nao Perigosos: divididos em: 

• Classe IIA - Nao inertes: sao aqueles que podem ter propriedade de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em agua. 

• Classe liB - lnertes: sao residuos que submetidos ao contacto dinamico e 

estatico com agua destilada, a temperatura ambiente, e no extrato 

solubilizado nao apresentam nenhum de seus constituintes superiores aos 

padroes de potabilidade da agua, exceto aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor, conforme consta anexo G, da citada norma. 

A classificac;ao dos residuos envolve conhecer os constituintes e devem ser 

feitos de forma criteriosa, observando as caracteristicas das substancias e o impacto 

a saude e ao meio ambiente. Os parametros sao determinados atraves dos 

metodos: ABNT-NBR 10005/2004- Procedimento para obtenc;ao de extrato lixiviado 

e ABNT-NBR 10006/2004- Procedimento para obtenc;ao de extrato solubilizado dos 

residuos s61idos. Os limites sao avaliados com os procedimentos conforme 

preconizam as metodologias utilizadas no Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater 21th Edition 2005. 

0 LACAUT ets, atraves do coordenador do Sistema e Gestao Ambiental, 

identifica as necessidades de treinamento do pessoal alem de treinamentos 

programados de acordo com quem executa atividades que tenham impacto no meio 

ambiente e na saude e seguranc;a no local de trabalho, de modo a satisfazer suas 
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necessidades de competencia. Assegura-se ainda que as eficacias das ac;oes 

executadas em relac;ao a competencia, conscientizac;ao e treinamento sao avaliadas 

atraves do Procedimento de Treinamento, Conscientizac;ao e Competencia (SGA PG 

- 003). 

0 laborat6rio garante que seus colaboradores que executam as atividades 

que afetam a qualidade dos servic;os, bern como os cuidados com meio ambiente e 

saude e seguranc;a no trabalho sao competentes, com base em educac;ao, 

habilidade e experiencia apropriadas devidamente avaliados quanta aos aspectos: 

• Sua func;ao dentro dos laboratories; 

• lmportancia da conformidade de suas atividades com a politica, procedimentos e 

requisites do SGA; 

• Dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, dos beneficios ao 

meio ambiente, resultantes da melhoria de seu desempenho pessoal; 

• Das conseqOencias de saude e seguranc;a no trabalho, reais ou potenciais, de 

suas atividades de trabalho, e dos beneficios para a sua seguranc;a e saude 

resultantes da melhoria de seu desempenho pessoal; 

• De suas func;oes e responsabilidades em atingir a conformidade com a politica, 

procedimentos e requisites do SGA, inclusive os requisites de preparac;ao e 

atendimento a emergencias e identificac;ao de perigos e avaliac;ao e controle de 

riscos; 

• Das potenciais conseqOencias de nao observac;oes dos procedimentos 

especificados do SGA. 

Sao mantidos registros de educac;ao, treinamento, habilidade e experiencia 

desse pessoal. 

Os colaboradores sao informados, capacitados e conscientizados sabre a 

importancia das questoes pertinentes ao desempenho ambiental, buscando 

continuamente o comprometimento de todos que fazem parte do quadro funcional. 

0 treinamento referente a gestao dos residues dos laborat6rios, ja foi 

ministrado para os colaboradores do LACAUT ets, sendo que a medida que outros 

colaboradores estao sendo contratados receberao treinamento como parte do 

sistema de integrac;ao do colaborador. 
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0 planejamento do SGA visa definir ac;oes para melhorar a qualidade dos 

produtos e servic;os oferecidos pelo LACAUT ets. A coordenac;ao assegura o 

planejamento do Sistema Gestao Ambiental atraves do Programa de Gestao da 

Qualidade, Ambiental e de Saude e Seguranc;a do Trabalho que e realizado de 

forma a satisfazer aos processos, criterios e metodos, bern como aos objetivos, 

metas, prazos, ac;oes e responsaveis por cada um dos objetivos. A integridade do 

sistema e mantida quando houver mudanc;as no Programa. 

Assegura-se que nos objetivos estao incluidas as necessidades para 

atender aos requisites da protec;ao ambiental, saude e seguranc;a do trabalho, e que 

estao compreendidos nos niveis e func;oes pertinentes da organizac;ao. Assegura-se 

ainda que estes objetivos sejam mensuraveis e coerentes com a politica 

estabelecida. 

Os objetivos e metas do laborat6rio estao descritos no Programa de Gestao, 

Ambiental e de Saude e Seguranc;a do Trabalho, e a avaliac;ao do sucesso dos 

objetivos e metas alcanc;ados e definida e garantida atraves de ac;oes advindas da 

Analise Critica pela Direc;ao. 

A estruturac;ao do Sistema Gestao Ambiental representado de acordo com a 

Figura 5.2, seguindo o modelo sugerido pela NBR ISO 14001:2004. 

FIGURA 5.2- Processo de melhoria continua 
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Os Objetivos e Metas, emitido pela Coordenaqao do SGA, atraves do 

Representante da Coordena9ao (RC), com a revisao e atualiza9ao anual desses 

objetivos e metas poderao ser considerados: 

• Aspectos ambientais e impactos ambientais associados significativos; 

• Perigos e riscos nao toleraveis em seguran9a e saude no trabalho (SST); 

• Requisites legais; 

• Requisites de Partes lnteressadas; 

• A9oes de Melhoria Continua; 

• Politica lntegrada de Gestao; 

• Desempenho ambiental da empresa; 

• Perigos e riscos associados a SST; 

• Criterios de evolu9ao tecnol6gica; 

• Preven9ao da polui9ao; 

• Desenvolvimento profissional do Colaborador. 

Os objetivos, metas, indicadores e seus resultados sao analisados pela 

Coordenaqao do SGA nas reunioes de analise critica, podendo ocorrer altera9oes 

conforme necessidades detectadas para o atendimento dos pontos relacionados 

acima. 

A divulga9ao dos objetivos, metas, indicadores, programas, comunica9ao 

dos resultados e das necessidades de a9oes de melhoria ou corretivas e realizada 

atraves do anexo a ata de reuniao de analise critica pela dire9ao. 

0 LACAUT ets estabeleceu o procedimento ldentifica9ao e Avalia9ao de 

Aspectos e lmpactos Ambientais (SGA PG-008) como meio de avaliar os aspectos e 

respectivos impactos em suas atividades, produtos e servi9os e determinar aqueles 

que possam ter impacto significative sobre o meio-ambiente, e definir a sua forma de 

controle. 

A coordena9ao do Sistema de Gestao Ambiental assegura o planejamento e 

fornecimento de recursos para implementar e manter o SGA, melhorar 

continuamente sua eficacia mediante o atendimento de seus requisites. Os recursos 

sao obtidos atraves da presta9ao de servi9os tecnicos especializados a comunidade 

local. 
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Foram estabelecidos os procedimentos de Preparagao e Atendimento a 

Emergencias de Acidentes de Trabalho e Prevengao e Combate a lncendios para 

identificar o potencial e atender a acidentes e situagoes de emergencia, bern como 

para prevenir e minimizar os impactos ambientais que possam estar associados a 

eles. Deve haver uma Analise e revisao, onde necessaria, destes procedimentos, em 

particular ap6s ocorrencia de acidentes ou situagoes de emergencia. 

Salienta-se que parte quadro de funcionarios do LACAUT ets ja realizou 

treinamentos de combate a incendio e estao capacitados a atuar corretamente em 

caso de acidentes no ambiente de trabalho. 

A coordenagao do LACAUT ets assegura que as agoes corretivas sejam 

empregadas como um meio para melhoria, garantindo conforme definido nos 

procedimentos Controle de Produto e Servigo Nao-Conforme (SGA PG-004) e Agao 

Corretiva (SGA PG-005), no qual as nao-conformidades sao: 

• Registradas; 

• Tratadas a nivel de agao imediata; 

• Analisadas quanta a necessidade I aplicabilidade de uma agao corretiva; 

• lnvestigadas quanta a causa; 

• Tratadas com um plano de agao para eliminar a causa; e 

• Analisadas a eficacia das agoes implantadas. 

0 SGA dispoe das seguintes fontes de dados para analise de nao 

conformidades e aplicagao de agoes corretivas: 

• Reclamagoes de Clientes; 

• Relat6rios de nao-conformidade; 

• Relat6rios de auditoria interna; 

• lmpactos ambientais significativos; 

• Resultados de Analise Critica pela Diregao; 

• Resultado de analise de dados; 

• Registros de funcionarios do laborat6rio. 

As responsabilidades pela identificagao, registro e verificagao das agoes 

tomadas e controle dos relat6rios de nao-conformidades estao descritas no 
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procedimento SGA- PG 004 Controls de Produto e Servic;o Nao Conforms e Ac;ao 

Corretiva. 

A Direc;ao planeja a reduc;ao de nao-conformidades atraves de ac;oes 

preventivas, conforms descrito no procedimento de Ac;ao Preventiva (SGA PG-006). 

Durante as reunioes de Analise Critica pela coordenac;ao, os seguintes 

dados do SGA sao analisados com a finalidade de se detectar nao-conformidades 

potenciais para a aplicac;ao de ac;ao preventiva: 

• Necessidades, reclamac;oes e expectativas dos Clientes; 

• Ocorrencia de nao-conformidades; 

• Analise de mercado; 

• Pesquisa da satisfac;ao dos clientes; 

• Resultados de analise critica; 

• Resultados de auditorias internas e externas; 

• lmpactos ambientais significativos; 

• Medic;ao de processes; 

• Observac;oes de funcionarios do laborat6rio. 

Alem da origem durante as reunioes de Analise Critica, uma ac;ao preventiva 

pode ser originada a partir da iniciativa de qualquer funcionario, desde que aprovada 

junto ao Gerente. 

Depois de identificadas e emitidas, as ac;oes preventivas seguem o mesmo 

fluxo de tratamento previsto para as ac;oes corretivas: registro da nao conformidade 

potencial, investigac;ao da causa, elaborac;ao e implementac;ao de urn plano de ac;ao 

e verificac;ao da eficacia do plano de ac;ao. As responsabilidades pela identificac;ao, 

registro e verificac;ao das ac;oes tomadas e controls dos relat6rios de nao

conformidades estao descritas no procedimento Ac;ao Preventiva (SGA PG-006). 

A avaliac;ao sistematica da situac;ao atual e obtida atraves de indicadores 

definidos no Programa de Gestao Ambiental e Saude e Seguranc;a no Trabalho, 

resultados de Auditorias lnternas e partes interessadas. 

0 estabelecimento de metas para melhorias e verificado em reunioes 

semestrais de Analise Critica pela Direc;ao e seu registro em ata. Nestas reunioes 

define-se o que e considerado estrategico frente as necessidades e novas 

oportunidades para a Empresa, resultando em objetivos e metas a serem atingidos. 
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No anexo e apresentada a Lista Mestra de Documentos ja elaborados do 

SGA do LACAUT ets. 
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6. CONCLUSOES, CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 

A implanta9ao de urn Sistema de Gestao Ambiental nao e uma tarefa trivial 

em fun9ao da dependencia interdisciplinar de aspectos. Urn sistema abrangente e 

que leva em conta todos os aspectos ambientais possiveis chega a ser ut6pico, pois 

a cada dia se percebem aspectos diferentes que podem comprometer a 

sustentabilidade do crescimento mundial. 

Alem dessa dificuldade inerente, a implanta9ao de urn SGA em uma 

institui9ao de ensino superior passa pela barreira adicional do or9amento financeiro 

e dos processos administrativos morosos que afetam imensamente os cronogramas 

planejados. 

Apesar da disponibilidade de pesquisadores e tecnicos de competencia 

not6ria em seus quadros funcionais, e freqOente o nao envolvimento desses 

especialistas nos projetos institucionais de gestao ambiental em fun9ao da falta de 

estimulos provocada pelas dificuldades de implanta9ao. A pesquisa institucional fica 

bern mais atrativa pois com ela o especialista dispoe de recursos advindos de 

projetos de pesquisa. 

As restri96es impostas pela lei 8666/93 eo peso burocratico dos processos 

administrativos internos das universidades publicas precisam ser trabalhados a fim 

de diminuir as barreiras a implanta9aO de urn SGA pois e necessaria a intera9aO 

com a comunidade e com prestadores de servi9os para que o sistema funcione 

adequadamente. 

No caso especifico do LACAUT ets, a decisao de implanta9ao do SGA se 

deve tanto pelo apelo de pesquisa e forma9ao de especialistas em Sistemas de 

Qualidade e de Gestao, quanta pela oportunidade de integrar esfor9os de diversos 

departamentos dentro da UFPR, de oferecer uma qualifica9ao e forma9ao 

diferenciada para os alunos e funcionarios que trabalham em suas instala96es, e de 

servir como estudo de caso para que outras unidades da UFPR possam multiplicar 

os resultados alcan9ados. 

0 LACAUT ets esta nucleando o Laborat6rio de Pesquisas e 

Desenvolvimento Industrial, Ambiental e em Qualidade - PDA, onde sistemas de 

gestao em qualidade sao urn dos focos de interesse. Desta forma, consegue-se urn 

alinhamento de procedimentos e ambienta9ao com empresas que ja trabalham 

dentro da perspectiva da qualidade e do desenvolvimento sustentavel e que em 
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pouco tempo vao parar de interagir com as universidades em func;ao da 

incompatibilidade de procedimentos, pois urn dos requisitos de qualquer sistema de 

gestao e o controle e avaliac;ao de fornecedores, onde a universidade e uma 

fornecedora de servic;os e de tecnologia. 

0 LACAUT ets percebe claramente essa mudanc;a de comportamento de 

empresas que tradicionalmente financiavam projetos de pesquisas (Petrobras, Dow 

Chemicals, Basf, entre outras), e tambem nas instituic;oes de financiamento publico 

de pesquisas tais como a FINEP e as fundac;oes de amparo a pesquisa. 

A implantac;ao de urn sistema de gestao da qualidade ISO/IEC 17025 no 

LACAUT ets (em fase final) esta trazendo frutos imediatos na qualidade das 

pesquisas desenvolvidas, com o aceite de publicac;oes em revistas de indice de 

impacto cada vez maior, do aumento do numero de citac;oes, da observancia de 

dificuldade de reproduc;ao de resultados por outros pesquisadores, enfim, indices 

que comprovam os beneficios diretos de se operar com bases gerenciais utilizadas 

na iniciativa privada. 

A prestac;ao de servic;os especializados, sem ferir as necessidades e 

restric;oes da universidade, esta provando ser urn modelo a ser seguido pois esta-se 

conseguindo financiar nao so a correta manutenc;ao e operac;ao de equipamentos 

analiticos de alto custo, como tambem a implantac;ao de sistemas de qualidade que, 

alem de pertinentes as caracteristicas de funcionamento, tambem trazem reduc;ao 

de custos em media prazo se bern administradas. Existe ainda urn Iongo caminho a 

ser trilhado para que o grau de transparencia na gestao financeira deste tipo de 

laboratorio de universidade chegue num ponto onde a burocracia provocada pelos 

procedimentos internes e as necessidades e resultados do laboratorio cheguem num 

ponto de equilibria satisfatorio para todos os atores do processo. 

Analisando especificamente a implantac;ao do SGA no LACAUT ets, fica 

dificil estimar urn custo real de implantac;ao pois algumas ac;oes como a instalac;ao 

da Estac;ao de Tratamento de Efluentes Liquidos foram operacionalizadas visando 

nao somente as necessidades do laboratorio mas tambem dos demais laboratories 

instalados nas Usinas Pilato de Tecnologia Quimica da UFPR, beneficiando urn 

publico estimado em 500 alunos de graduac;ao, 120 tecnicos especializados, 30 

pesquisadores, 1 00 alunos pesquisadores, 4 cursos de graduac;ao, 4 programas de 

pos graduac;ao e 3 laboratories prestadores de servic;os. 
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Considerando que as a<;oes necessarias nao possuem nenhum tipo de 

custeio por parte da administrac;ao superior da UFPR, percebe-se que os ganhos 

para a universidade sao realmente significativos. 

Alem dos beneficios de mudanc;a cultural dos pesquisadores diretamente 

ligados ao LACAUT ets e ao PDA, existe a natural aproximac;ao do laborat6rio com a 

iniciativa privada mais organizada e com perfil de desenvolvimento sustentavel que 

desejam patrocinar projetos de pesquisas, como tambem a aproximac;ao com 6rgaos 

publicos de controle ambiental de todo o pais que procuram parceiros publicos para 

o desenvolvimento de normas e tecnicas analiticas modernas para quantificac;ao de 

riscos e passivos ambientais. 

0 cronograma de implantac;ao do SGA no LACAUT ets esta atrasado e isto 

nao chega a ser uma surpresa em func;ao das dificuldades na gestao financeira do 

laborat6rio combinado com a premencia da acreditac;ao de ensaios em combustiveis 

f6sseis e biocombustiveis junto ao INMETRO, que tambem teve seu cronograma 

atrasado. Mesmo assim, a quantidade de conhecimento e experiencia adquirida pela 

equipe responsavel pela implantac;ao dos sistemas de qualidade e de gestao e muito 

grande. 

Pelo menos no caso do LACAUT ets, o grau de motivac;ao dos funcionarios 

e pesquisadores aumenta sempre que surge urn aspecto novo necessaria para o 

cumprimento dos requisites e do cronograma proposto. A natureza curiosa dos 

pesquisadores faz com que sejam bastante cooperatives e estimulem os demais a 
sua volta. A dificuldade e manter a equipe estimulada durante os periodos de atraso 

de cronograma. 

0 processo de implantac;ao do SGA deve demorar ainda mais urn ano a 

partir do ponto que esta. Existem varias ac;oes que estao sendo desenvolvidas fora 

do cronograma, mas certamente sera necessaria urn momento de reinicializac;ao do 

processo quando se observar que existem as condic;oes necessarias para a 

conclusao do processo em urn s6 movimento. 

0 fato da gestao administrativa e financeira estarem concentradas dentro do 

laborat6rio facilita a gestao do andamento dos processos burocraticos e tecnicos 

necessaries a construc;ao de urn SGA enxuto e funcional. 0 tempo de implantac;ao 

depende basicamente da capacidade de investimento, uma vez que depende da 

prestac;ao de servic;os especializados para conseguir os recursos financeiros 

necessaries e existe pouco apoio da administrac;ao superior a empreitada. 
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Como sugestao fica a mensagem para que este processo seja multiplicado 

em escala maior, para coleta de dados necessaries para implantar urn SGA na 

UFPR. Neste caso, faz-se necessaria inicialmente o convencimento da alta direc;ao 

da UFPR, no caso a Reitoria e as Pr6 Reitorias, da importancia e necessidade de 

implantac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental. Sem esse tipo de 

comprometimento, as ac;oes tendem a se enfraquecer com o tempo tornando o 

processo moroso ou mesmo se extinguir sem urn resultado visivel. 

0 passo seguinte e colocar a implantac;ao do SGA no orc;amento da 

instituic;ao, independente de fontes externas de recursos a fim de garantir as ac;oes. 

Muitas vezes as ac;oes nao dependem fortemente de recursos financeiros,mas de 

pessoas para levantamento e processamento de dados. Os especialistas em meio 

ambiente estao distribuidos em diversos departamentos da Universidade e e 

possivel facilmente agregar urn grupo de trabalho altamente qualificado e 

experiente, apoiado com alunos bolsistas das mais diversas areas. 

Assim, a constituic;ao de urn Grupo de Trabalho, subordinado a Reitoria a 

exemplo de outras universidades ja mencionadas, vai permitir o delineamento das 

etapas, o levantamento de custos e objetivos, os indicadores de desempenho, e 

acompanhar o desenrolar das atividades a fim de obter todos os requisites 

necessaries ao credenciamento de urn Sistema de Gestao Ambiental. 

0 credenciamento total ou parcial dependera, logicamente, dos recursos 

disponiveis, mas os indicadores de desempenho podem mostrar quais ac;oes 

permitem urn maior retorno de investimento em media e Iongo prazos, o que permite 

uma economia que realimenta o processo e possibilita a melhoria continua do SGA, 

a melhor formac;ao de egressos e funcionarios, alem de alinhar a universidade com 

as recentes tendencias de interac;ao com a comunidade. 

Uma ac;ao desta envergadura pode atrair uma serie de financiadores 

publicos e privados, nao s6 para a certificac;ao de urn SGA, mas tambem para criar 

urn p61o gerador de tecnologia adequada as necessidades regionais. A universidade 

tern como caracteristica o contato tanto com o Poder Publico como com as 

lnstituic;oes Privadas. 0 interesse coletivo, os ganhos ambientais, o desenvolvimento 

de modelos de gestao ambiental, a transfen3ncia de tecnologia para as comunidades 

e empresas apoiadoras, a formac;ao de profissionais alinhados com as novas 

tendencias mundiais de tecnologia e de relacionamento politico-social-comercial, a 

propaganda conseguida com o credenciamento do SGA, sao todos argumentos de 
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alto poder de convencimento se bern trabalhados, e que podem atrair financiadores 

externos de diversas origens, inclusive viabilizando financeiramente a96es que 

poderiam ser deixadas a urn segundo plano por falta de recursos financeiros. 

Esse processo nao e impossivel de ser conduzido no periodo de uma gestao 

da Reitoria, desde que haja a determina9ao interna e a harmoniza9ao com a 

comunidade cientifica, governamental e a popula9ao local. 
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Anexo - Lista Mestra de Documentos 

Nome do Documento Data de Revisao 
emissao 

1 Manual do Sistema de Gestao Ambiental 01 
2 PGRS - Plano de Gerenciamento dos 

Resfduos S61idos 

3 PAE- Plano de Atendimento a Emergencias 
Procedimentos Gerenciais do SGA 

SGA -PG 001 Controle de Documentos e da Legisla9ao 00 
Aplicavel 

SGA-PG 002 Controle de Registros 00 
SGA-PG 003 Competencia, Conscientiza9ao e Treinamento 00 
SGA-PG 004 Controle de Produto/Servi9o Nao-Conforme 00 
SGA-PG 005 A9ao Corretiva 00 
SGA-PG 006 A9ao Preventiva 00 
SGA-PG 007 Auditorias lnternas 00 
SGA-PG 008 ldentifica9ao e Avalia9ao de Aspectos e 00 

lmpactos Ambientais 
SGA-PG 009 Comunica9ao lnterna e com as Partes 00 

lnteressadas Externas 
SGA-PG 010 Contrata9ao dos Servi9os 
SGA- PG 011 Programa de Gestao, Ambiental e de Saude e 

Seguranca no Trabalho 
SGA SIG-PG 012 Aquisi9ao, sele9ao e avalia9ao dos 00 

fornecedores 
SGA -PG 013 Processos relacionados a novos funcionarios 00 
SGA PG 014 Processos relacionados a clientes 00 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAO Data de Revisao 
-POP emissao 

SGAPOP116 Manuten9ao dos EPis 
SGAPOP117 Manuten9ao e inspe9ao dos EPC 
SGAPOP201 Coleta, acondicionamento e destina9ao dos 

residuos s61idos 
SGAPOP301 Regras Gerais de Seguranca no Laborat6rio 

Pianos de Atendimento a Emerg€mcias 
SGA-PAE 001 Acidentes de Trabalho 00 
SIG-PAE 002 Prevencao e Combate a lncendios 00 

Manuais de Operar;ao 
Manual de Operacao da ETE 00 
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