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O transporte interno dos RSS deve ser realizado atendendo a ro � 'lj.�ao<ura.,.�� 
horarios previamente definidos, em coletor identificado. 'o ,.,,,,.9 

O coletor utilizado para transporte interno deve ser constituido de 
material liso, rigido, tavavel, impermeavel, provide de tampa articulada ao 
pr6prio corpo do equipamento. cantos e bordas arredondados. 

Os coletores com mais de quatrocentos litres de capacidade devem 
possuir valvula de dreno no fundo. 

1.2.8. COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS 

Os veiculos de transporte externo dos RSS niio podem ser dotados de 
sistema de cornpactacao ou outro sistema que danifique os sacos contendo os 
RSS, exceto para OS RSS do Grupo D. 

O transporte externo de rejeitos radioativos, deve seguir normas 

especificas, case existam e as normas da CNEN. 
A empresa transportadora dos residues de saude devem possuir licenca 

ambiental valida para a atividade e deve emitir manifesto de transporte de 

residues a cada coleta, informando a quantidade coletada e o destine final. 

1.2.9. DISPOSICAOFJNAL 

Consiste na disposi9ilo de residues no solo, previamente preparado para 
recebe-los, obedecendo a criterios tecnicos de construcac e operacao, e com 

licenciamento ambiental de acordo com a Resolucao CONAMA n°.237/97. 
Essa item sera completamente abordado no Capitulo 4 deste PGRSS. 

1.3. QUANTtFICACAO DOS RSS 

A quantificat;ao dos resfduos 8 proporcional ao quantitative de insumos 

utilizados na atividade. 0 quantitative destes materiais e apresentado nas 

tabelas a seguir (valores mensais): 

Lembrando que a quantifica�o feita neste PGRSS e uma media dos 13 

postos-de�ude-considerados O Anexo 1-deste..documento.contem..as-tabela�w�L 
sosros OE SAUOE OF ACARAU I PGR�S I C"ARACTERIZAcAO �ISTEMA 't\ GERAD t oeRSS 

1.2.7. COLETA E TRANSORTE JNTERNOS 
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Tabela 05 - QuantificayAo dos RSS por grupo 

,nc1nera�ao I !Aterro de 

E
slduos 
ri&osos/ ou 

utno �rmltlda pelll legisla�o 

Coleta Esp«ializada 10,5 0,350 A 

8 0,200 5 Coleta 
2x/mfs �,ne,.oao/ Esptcializada erro de siduos 

rtaosos/ ou 
� .. 

..... 
rmftida pela gisla?o 

'--- Nloha 
c geno,Jo 

Coleta comum 3x/semarui terro Sanitirio 0 0,300 8 

E 0,5 14 
Coleta 

2x/mfs 
ncinera�lo/ 

Especializada terro de slduos 
r1&osos/ ou 

""'"' �rmltlda pela isla o 
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Devido ao fato da niio-segreg119Ao de forma correta dos resid s .� 
I ... 

gerados no estabelecimento, muitas vezes existe a combinac;Ao de matenal ::1,i,11'1" '� 

biol6gico, quimico e de escrit6rio em lixeiras de plastico duro, sendo revestido 

intemamente por saco plastlco de colorac;ao preta. A capacidade de 

armazenamento do recipiente varia de local para local,niio sendo padronizado 

o volume e a tipologia conforme o residuo que o contem. Entretanto, e possivel 

verificar, como ja explicitado anteriormente, que os residuos perfurocortantes 

siio descartado sem recipientes de papelao duro amarelo com simbologia 

caracteristicas de material perigoso. 

2.1.3. IDENTIFICACAO 

Atualmente o descarte dos RSS e realizado aleatoriamente 

emrecipientes muitas vezes nao adequados aos residuos neles contidos, nao 

havendo nenhuma simbologia (a ex� dos perfurocortantes) que caracterize 

ou alerte o manuseio seguro dosRSS. 

2.1.4. TRANSPORTE INTERNO 

O transporte intemo da empress se da atraves do manuseio e descarte 

dos reslduos acondicionados ao setor de armazenamento, para posterior coleta 

e transporte externo. 

2.1.5. ARMAZENAMENTO TEMPORARIO 

Em todos os postos de saude, a distAncia entre o ponto de gerac;ao e o 

armazenamento extemo e curta, sendo que o armazenamento ternporario 

coincide com o pr6prio acondicionamento dos residuos dentro do setor gerador. 

2.1.2. ACONDICIONAMENTO 

POSTOS DE SAIJOE DE ACARAIJ I PGRSS I PLANO OE GERENCIAMENTO 
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,.<l'/')!t,11'\tl em um conjunto de procedimentos de gestAo, planejados e implementados a partir de bases cientificas e tecnicas, normativas e legais, com o objetivo de 
minimizar a prooucac de resfduos e proporcionar aos residues gerados, um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a prctecac dos 
trabalhadores,apreservac;;aodasaudepublica,dosrecursosnaturaisedomeio 
ambiente. O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos 
recurses fisicos, dos recurses materiais e da capacnacao dos recurses 
humanos envolvidos no manejo dosRSS. O PGRSS a ser elaborado deve ser compativel com as normas locais 
relativas a coleta, transporte e disposic;;ao final dos residues gerados nos 
servic;os de saude, estabelecidas pelos 6rgAos locais responsaveis por estas 
etapas.Para tal seguem-se os procedimentos a serem 

1

observados nas fases do 

manejo dos Residues de Servic;os de Saude oferecidos pelos pestos de sauce 
deAcarau. 

2.1. DIAGN6STICO TECNICO SITUACIONAL DAEMPRESA 

2.1.1 .  SEGREGACAO 
""'\ '-- Conforme verificado no local da gerac;;ao dos resfduos, os pestos de 

sauce, em todas suas dependencias, nao apresentam segregac;;ao adequada 
dos residues s61idos, ocorrendo somente a diferenciayao entre os residues 
perfurocortantes e os que nao sao. Os residues domesticos, assim como dos 
residues oriundos de escrit6rio e recepcao, residues qufmicos e biol6gicos. si!o 

separados dos residues perfurocortantes e acondicionados conforme o exposto 

no item subsequente. A segregac;;ao dos residues perfurocortantes se da na 
origem, em cada setor gerador deste tipo de residue em recipientes de papelao 

disponibilizados pela empresa coletora e transportadora dos residues s61idos 

POSTO$ DE SAUOE DE ACARAll I PGRSS I PLANO OE OERENC&AMEN OS RESlouos 

gerados no estabelecimento. 
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Os posies de saude devem possuir contrato com empresa especializa 

2.1.6. TRATAMENTO 
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nOS services de coleta,lmasporte, lralamenlo e destinacao final dos residues 

s61idos e semiss61idos gerados na execucao de suas alividades. A empresa 

conlralada devera apresenlar lodas as licen90s Ambienlais inlegranles as suas 

alividades bem como apresenlar a comprovacao da forma de lralamenlo e 

destinacao final que sera ulilizada para os residues de saude, principalmenle 

cs inlegranles dos grupos A, B e E. 0 Tratamenlo inlemo dos postos de saude 

e basicamenle dado aos inslrumenlos cirurgicos manuseados por medicos e 

seus assislenles. Nesse senlido, o processo para a desinfeoi,ao termica destes 

instrumentos e realizado atraves de incinerador mantido pela empresa 

Marquise ou pela empresa Ump-ludo no municipio de fortaleza. Vale ressallar 

que os RSS gerados na empresa sao destinados ao incinerador e lralados por 

desinfeoi,ao e destruii,ao termlca e, depois, as cinzas sao destinadas no aterro 

sanitario. A empresa responsavel pela coleta e deslinai,ao final dos residues de 

saude devera apresentar contrato ou comprovanle que aleste a deslina<,Ao dos 

residues ao incinerador a partir da vigencia desle PGRSS ou outro documenlo 

que comprove seu fratamento correlo. 

2.1.7. ARMAZENAMENTO EXTERNO Dos locais de acondicionamenlo, os RSS sac encaminhados para o arrnazenamenlo extemo. 0 arrnazenamenlo extemo e realizado em recipienles 
maiores (conteineres de plastico com rodas) onde possuem capacidade de 
armazenamento consider8veis, com o objetivo de armazenar os resfduos 

semanalmente. Nessa fase, duas considerac;oes sao feitas: 
(1) Recipienles de armazenamenlo: os residues gerados em lodas as elapas sao combinados e descartados em recipienles inadequados ,tanlo na cor dos recipienles quanlo das sacolas plasticas, assim como tambem nl� identifica<,Ao da tipologia dos residues, sendo o mesmo caracterizado como de Residues de Service deSaude. � A area de arrnazenamenlo: a area de armazenamento extemo dos posies, niio esta em conformidade com a resotucao RDC 222/2018, pois os 
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recipientes nAo estao protegidos em abrigos contra as intemperies fisicas e � v,u 
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Fotr.a 

A empress responsavel pelo gerenciamento dos residues de saUde dos 

pestos de seude do municipio de Acarau devera orientar os geradores quanto a 
correta segregaySo, acondicionamento e correto armazenamento intemo e 

externo dos residues no local de gerayiio para posterior coleta. A disponibilidade 
de coletores adequados e corretamente identificados para cada categoria dos 
resides de saude deve ser da empress responsavel pelo gerenciamento dos 
mesmos, bem como uma capacitayiio dos colaboradores envolvidos nas 
atividades de gerayiio dos residues para que os mesmos sejam segregados e 

quimicas. 

acondicionados 

•t 

diretamente 

· '� . 1 111 , t  

na  

II 
II  

fonte. 
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Nessa aspecto o estabelecimento deve possuir empresa responsav I "'"'" 

para coleta e transporte extemo dos residuos de services de saude. Os 

residuos domiciliares estao sendo transportados pelo service pubtico 

convencional. 

2.1.9. DISPOSl<;:AOFINAL 

A cesnnacao final dos residuos dos postos de saude, atualmente, se da 

pela tncineracao e posterior disposi,;iio das cinzas em aterro sanitario dos 

residuos classificados como RSS dos grupos A, B e E, enquanto os do grupo D 

estao sendo recolhidos pela coleta convencional e dispostos em aterro 

sanitario, 

2.2. DIRETRIZES PARA O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESiDUOS 

DE SERVl<;O DE SAUDE NOS POSTOS 

2.2.1. SEGREGA<;:AO 

A gerayao do residua oriundo do Servic;o de sauce, igualmente a outras 

atividades,pode acontecer em qualquer parte do processo, neste caso,desde a 

aplicayao de um simples curativo(onde o algodao e gases sao os residuos), ate 

uma complexa cirurgia (que podem gerar desde os mesmos residuos, ate 

pecas anatomicas e tecidos, entre outros). 

A segregayao consiste na separacao dos residuos no momento e local de sua gerai,ao, de acordo com as caracteristicas fisicas, quimicas, biol6gicas, 
o seu estado fisico (s61ido e liquido) e forrna qui mica. Esta segregayao, quando feita de maneira correta, facilita seu tratamento adequado e disposicao final de forma a prevenir a poluiyao do meio ambiente. Dutro fator de grande 
importancia que deve ser considerado e a compatibilidade quimica dos 
residuos entre si, prevenindo assim a ocorrencia de acidentes. Segundo a <{\ 

resolucao CONAMA n°358: � . \ 
Art. 14 - E obrigal6na a segrega� dos res/duos na fonte 
e no momenta da ge�. de acordo com suas 
caracterfsticas, para fins de redu¢o do volume dos 

residuos a serem tratados e dispostos, garantindo a 

prote¢o da saude e do meio ambients. 

2.1.8. COLETA E TRANSPORTES EXTERNOS 
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Todos os resfduos gerados nos estabelecimentos de saUde, incluidos �� /J. 04 ' 
c f�-!�� gerados pelos procedimentos, na pratica do service, sac considera�'?,S�� � 

,, A.··· dtura � Residues de Service deSaude. "-c, "' i} 
•, . 

Vale ressaltar que cada uma das classes deve ser tratada de mode :; 7t< ::,,.,.(','f'I. 

singular, diferenciado, come per exemplo, o caso das seringas que devem ser 

descartadas em caixas especiais para material perfurocortantes (recipiente 
rigido, resistente a ruptura, vedado e identificado) de mode a evitar que esses 
objetos transpassem e contaminem pessoas per meio de perfuracao ou corte, 
quando no ate do seu descarte (conforme NBR 12.809 da ABNT). Em outros 
cases o descarte deve ser feito em lixeiras com tampa acionada (aberta) per 
pedal, sem contato com as macs . 

+-, 

\.... 2.2.2. ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICACAO 
Consiste no ate de embalar os residues segregados associado ao 

conjunto de medidas que psrmitem o reconhecimento dos residues contidos 
nos sacos e recipientes, viabilizando o correto manejo dosRSS. 

Vale ressaltar que a capacidade dos recipientes de acondicionamento 
deve ser compativel com a gerac;ao diiiria de cada tipo de residue. 

Os residues s61idos devem ser acondicionados em saco constituido de 
material resistente a ruptura e vazamento, impermeiivel, baseado na NBR 
9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveltamento. 

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavavel, tambern resistente a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de 
sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser 
resistente ao tombamento. Os residues liquidos devem ser acondicionados em 
recipientes constituidos de material compatfvel com o liquido armazenado, 
resistentes, rigidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. 

Os residues perfurocortantes ou escarificantes - grupe E - devem ser acondicionados separadamente, no local de sua gerac;ao, imediatamente ap6s 
o use, em recipiente rigido, estanque, resistente a punctura, ruptura e vazamento, impermeavel, com tampa, contendo a simbologia. Os residues das 
unidades biisicas de saude devern ser acondi;nados \ conforme 
especifica¢es da tabela a seguir. \ i 
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Nesta etapa, os sacos plasnccs devem obedecer a 

especificaylio de cores: 

• Grupo D - Sacos plasticos preto; 

, Grupo A - Sacos plastico branco leitoso. 

Figura 01 - Saco plastico 
para residues Grupo A 

Os sacos plasucos a sarem utilizados no acondicionamento dos residues 

do grupo D devem possuir as seguintes caracteristicas: 

• T er resistencia para nao se romper por ocasi8o domanuseio; 

• Ter volume de 20, 30, 50 ou 100litros; 

• Possuir fechamento da"boca"; 

• Ser de qualquer cor, com excecao da branca. 

No que conceme aos ccntelneres de acondicionamento, estes devem sar 

brancos para o transporte do lixo infectante (Grupo A) e de qualquer outra cor 

(obedecendo a codificaylio da Resoluylio CONAMA 275/2001) para o lixo 

comum (Grupo 0), conforme a Figura 02. 

POSTOS OE secoe DE ACARAIJ I PGRSS I PLANO DE GERENClAMENTO DOS REsfDU s 
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Figura 02- C6digo de cores (Res. CONAMA 275/2001) 

ORGANICO 

RECICLAVE 

A tabela a seguir especifica as caracteristicas que devem ser atendidas 

pelos recipientes de acondicionamento dos residues. 

Tabela 08 - Caracteristicas dos recipientes de acondicionamento dos RSS 

Siieo lixo bnnco de 30 litros 

CoNtof" de �Ml 

perfurocorunt• de 10 lltros 

Coletor de plutko 1)111'11 reskluo 

qulmk.o 

Saco ch ho PN'to de vohime 

dependente eta .. � do 
MtM 

Redplente de piutlco 1111 cor 

""' 

Recipient• de pl6stko M cor 
...... 

Redplente CM plutlco na cor 
mom,m 
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Medidas devem ser tomadas, que permitam o reconhecimento 

residues contidos nos sacos e recipientes, fomecendo informa908s ao co 

manejo dos RSS, de acordo com o exposto no diagrama a seguir: 

Figura 03 - Simbologia para identificayilo dos RSS 

G1tUPOA 

o GrupoA t ldentlftcado pelo Jimbolo de 1ubstlnd1 Jnl'Ktlnte con,uinte M 

NBR· 7500 di ASNT, com r6tulos M fundo bt11nco, dnenho • c:ontornos erenee. 

clHe:nho • contomos pretos. 

Gau,,oB I 
O Grupo 8 , lde-ntlfado w.....S do wr.bolo de rtsco usodldo,de KOl'do com • 

NBR7500 de A8NT e com dfac1m� CW! 1ubftancMI qulmim • hMs de r11.eo. 

o Grupo c t � pelo simbo1o lntemK!oMI de pttS,en? de r.cfi� 

loniunte {trif6Ho de cor �) � r6tulos de fundo 1m1relo e contomos 
pretos, 1cresddo da apre1llo REJEITO 11.ADIOATIVO. 

,...G11u,0D 

O Grupo O , ldentfflc:.ado squndo as premisSls ee maMf<) de IKo comum. R6tulos 
com Nndo de corn especfflcas, de acorno com o tlpo do materllll 

lltUPOt'. 

O Grupo E t ldt,1lffl 1 pelo slmbolo de $UO$tlrM:ilo Infect.trite c:on1t.nte l'\I 

NBR· 7500 di ABNT, com r6tulos de fundo �nco. desenho I contomos pretos, 
ac:resddo di I� de REsfOUO P£RFUROCORTANTE, lndbndo o riKO que 

1present11 «niduo 

A identificayilo devera estar pasta nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta intema e extema, nos recipientes de transporte interno e 

extemo, e nos locais de anmazenamento, em local de facil visualizayilo. 

POSTOS DE SAUCE DE ACARA0 I PGRSS j PLANO DE GERENClAMENTO DOS SI DUOS 
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! gera,,ao ate local destinado ao armazenamento temporario ou armazenam�,, • / extemo com a finalidade de apreseotacao para a coleta. O transporte intemo de residues deve ser realizado atendendo ao roteiro previamente definido e em horarios nAo coincidentes com a dtstribulcao de alimentos e medicamentos,periodos de maier fluxo de pessoas ou de atlvldades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de residues e em recipientes especificos a cada grupo dereslduos. 
o transports intemo dos recipientes deve ser realizado sem esforco excessive ou risco de acidente para o funcionario,Ap6s as coletas,o funcionario 

deve lavar as macs ainda enluvadas, retirar as luvas e coloca-las em local 

propno, Ressalte-se que o funcionario tambem deve favar as macs antes de 
calcar as luvas e depois de retire-las, 

Os recipientes para transporte intemo devem ser constitufdos de material rfgido, lavavet, impermeavel, provide de tampa articulada ao pr6prio corpo do 
equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o 
simbolo correspondente ao risco do residue neles contidos, de acordo comeste 

PGRSS, Devem ser provides de rodas revestidas de material que reduza o 

ruldo. Os recipientes com mais de 400 I de capacidade devem possuir valvula de dreno no fundo.O use de recipientes desprovidos de rodas deve observar os 
limites de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministerio do Trabalho e Emprego, 

As recomenda¢es especificas para a operacao de coleta interna sao: 

• 0 funcionario da limpeza deve recolher os sacos quando estes estiverem com 213 de sua capacidadepreenchida; 

• Os sacos recolhidos devem ser retirados segurando pelas extremidades; 

• Nao utilizar transporte per meio de dutos ou tubes de queda; 

POSTOS DE SAi.JOE DE ACARAIJ I PGRSS I PLANO OE GERENOAMENTO DOS E DUOS 

• Estabelecer tumos, horarios e freqOencia decoleta; 

• Sinalizar o itinerario da coleta de forma apropriada; 
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Diferenciar as coletas, isto e, executa-las com itineraries e hroraryo ... :-..� 
�<:. --,,.�0 

diferentes segundo o tipo de residuo; -<i 
1 0 

• Coletar residuos reciclaveis de forma separada; 'Z LY . '\ 
• Fazer a manuterH;Bo preventiva dos carros para a coleta in r..nvn::.:: a I 

higieniza-los ao final de cada coleta. 

Os carros de coleta devem atender as seguintes especifica¢es: 

• Uso exciusivo para coleta deResiduos; 

• Capacidade de carga compativel com volume a ser transportado e com 

esfon;o ergometrico a serdesempenhado; 

• Constituidos de material lisos, resistentes, lavaveis, impermeaveis, de 

cantos arredondados, superficies intemas lisas, tampa \eve e de facil 

manejo com local de escoamento da agua, !undo com caimento, dreno e 

rodas girat6rias, a fim de facilitar suahiqienizacao. 

• Os cont5ineres e o abrigo de residues extemo sao higienizados 

diariamente com agua e detergente e depois desinfetados com 

hipoclorito de s6dio a1 %. 

Quanto aos EPl's - Equipamentos de Protecao Individual - o funcionario 

responsavel pela coleta intema realiza o procedimento devidamente 

paramentado conforrne descricao a seguir. 

• Residua Grupo D-Botas imperrneavels cano longo antiderrapante,luva 

de borracha cano longo, gorro, uniforme (calca comprida e camisa de 

manga %); 

• 

• Residua do Grupo A e B - Bolas irnpermeavel cano longo antiderrapante, 

luva de borracha cano longo, gorro, uniforme (calca comprida e camisa 

mange %), mascara, 6culos, e aventalimperrneavel. 

Sao Equipamentos de Proteyao Coletiva (EPC): 

• Placas sinalizadoras: 

Extintores de ln�ndio - agua e p6quimico: 

• Caixa de Perfurocortantes. 

. ' 
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2.2.4. ARMAZENAMENTO INTERNO I P 
\ v,,. 

Trata-se da guarda temporana dos recipientes contendo os resfdbos ja 
acondicionados, em local proxirno aos pontos de gera�o. visando agilizar a 
coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos 
geradores e o ponto destinado a apresentacao para coleta extema. Caso haja 
uma sala exciusiva para armazenamento de resfduos esta deve ser identificada 

como "SALA de RESlouos·. Contudo, este ambiente pode ser compartilhado 
com a Sala de Utilidades, desde que esta disponha de uma area minima de 2,0 
m2para locacao dos recipientes coletoras. Os sacos devem permanecer sempre 

dentro dos recipientes. 
Os aspectos construtivos devem obedecer a RDC n• 222/2018, RDC n° 

50/2002, RDC n° 307/2002 e RDC n° 189/2003 da ANVISA. 
O armazenamento ternporario poder8 ser dispensado nos casos em que 

a distancia entre o ponto de gera�o e o armazenamento externo justifique, 
como e o caso dos postos de saude. Portanto, no Plano de Gerenciamento dos 
resfduos da atividade em tela, nao sera necessana a realizacao desta etapa, 
procedendo-se da seguinteforma: 
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2.2.5. ARMAZENAMENTO EXTERNO 

O armazenamento ternporario extemo consiste no acondicionamento dos 

resfduos em abrigo,em recipientes coletores adequados,em ambiente exclusivo 

e com acesso facilitado para os vefculos coletores, no aguardo da realiza�o 

da etapa de coleta externa. 

Os aspectos construtivos do abrigo de resfduos dos grupos A, D e E 

devem obedecer aRDCn°222/2018,RDC n°50/2002,RDCn"307/2002 e RDC n• 

189/2003 da ANVISA, alem das normas locais, quando existentes. O 

estabelecimento gerador de RSS (gera� semanat de resfduos n o excedaa 
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700L e a diaria nao exceda a 150L) pode optar pela instalacao de um ':-._ ·siliJ natu " -: 
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Oeve ser construido em ambients exciusivo, possuindo, no minima, um 

ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de residues 

do grupoA juntamente come grupo E,e um ambiente para o grupo D,conforme a figure aseguir. Figura 4 • Armazenamento extemo de RSS 

• 

reduzido exclusive, construido de acordo com a RDC n° 222/2018; 

-· .... 

LIXO LIXO 

O abrigo de residues de RSS deve apresentar as seguintes 
caracteristicas: • Acessibilidade: o ambiente deve estar localizado e construido de forma a permitir acesso facilitado para os recipientes de transporte e para os 

veiculos coletores; 

• Exclusividade: o ambiente deve ser utilizado somente para o armazenamento deresiduos; • Seguranc;:a: o ambiente deve reunir condi<;:Oes flsicas estruturais adequadas, impedindo a a930 do sol, chuva, ventos etc. e que pessoa\ � 
nao autorizadas ou animais tenham acesso aolocal; • Higiene e saneamento: deve haver local para higieniza9iio dos carrinhos e contenedores. 0 ambiente deve contar com boa iluminaylioe 
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ventila<;ao e ter pisos e parades revestidos com materiais resistent -ev·noa .. -a �$':; 
··,? � 

processes de higienizac;Bo. · 1tt,::J1Nf\t� 

Nas Unidades Basicas de Saude.os abrigos de residuos deverao atender 

aos seguintes requisites: 

• O abrigo devera ser exclusivo para guarda tsrnporaria de RSS, 

devidamente acondicionados emrecipientes; 

• Ter piso, parades, porta e teto de material liso, lmpermeavel, lavavel, 

resistente aoimpacto; 

• Ter ventila,;:ao minima de duas aberturas de 1 O cm x 20 cm cada 

(localizadas uma a 20cm do piso e outra a 20cm do teto),abrindo para a 

area externa. 

• Ter identifica,;:ao na porta como simbolo de acordo como tipo de residuo 

armazenado; 

• Ter localiza,;:ao tal que nao abra diretamente para areas de permanencia 

de pessoas, dando-se preferencia a locais de facil acesso a coleta 

extema. 

2.2.6. COLETA E TRANSPORTE EXTERNO 

A coleta extema consiste na rernocao dos RSS do abrigo de residuos 

(armazenamento extemo) ate a unidade de tratamento ou dlsposicao final, pela 

utilizacao de tecnicas que garantam a preservacao das condiyaes de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da populacao e do meio 

ambiente. 

No transporte dos RSS podem ser utilizados diferentes tipos de veiculos, 

de pequeno ate grande porte,dependendo das definii,Oes tecnicas dos sistemas 

municipais. Geralmente para esses residuos silo utilizados dois tipos de 

carrocerias: montadas sobre chassi de veiculos e do tipo furgao, ambas sem ou 

com baixa compactacao, para evitar que os sacos se rompam. Os sacos nunca 

devem ser retirados do suporte durante o transporte,tambem para evitar 

ruptura. 

POSTOS DE SAUOE DE ACARAIJ I PGRSS I PLANO DE GERENQAMENTO 
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No que tange ao transporte de RSS, a resolui,ao CONAMA n• 3 
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,._, F• -r a 
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Art. So - Os vefculos utilizados para coleta e transporte extemo a! 

resfduos de servic;os de saude devem atender ,s exig6ncias legais e 
is normas da ABNT. 

Seguem-se as recornendaeoes para o veiculo transportador dos RSS 

dos postos de saude de Aracau; 

• Ter superficies intemas lisas, de cantos arredondados e de forma a 

facilitar a higienizai,ao; 

• Nao perrnitir vazamentos de lfquidos e ser provido de ventilai,ao 

adequada; 

• Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve 

ser inferior a 1,20m; 

• Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma 

a nao permtt.ir o rompimento dos recipientes; 

• Quando torem utilizados contenedores, o veiculo deve ser dotado de 

equipamento hidraulico debasculamento; 

• 0 veiculo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: 

pa, rodo, saco ptastico de reserve e solucao desinfetante; 

• Devem constar em local visivel o nome da municipalidade, o name da 

empresa coletora (endereeo e telefone), a especiticacao dos residuos 

transportaveis, com o nurnero ou c6digo estabelecido na NBR 10004, e o 

nurnero do veiculo coletor; com sinalizai,aoextema; 

• Exibir a simbologia para o transporte rcdoviario: 

• Ter documentacao que identifique a conforrnidade para a execucao da 

coleta, pelo 6rgilo competente. 

Para o recolhimento de objetos cortantes ou perfurantes, e conveniente a 

utilizayao de furgOes leves, com carroceria herrnetica e capacidade para cerca 

de 2m• de residuos. Poderilo descarregar no vestibulo de carga dos 

equipamentos maiores de co!eta de residuos de services de saude. As 
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}t,,.)11'0'1\ Tabela 9 - Veiculos de coleta extema dos RSS 

C.minhlo contflner 

Ve:iado pequeno de 

"'". 
Camlnhlo cac;amba 

Clmlnhlo 

compactador 

Nlo se: apllca 

2.2.7. TRATAMENTO 
Entende-se per tratamento dos residues s61idos, de forma generics, 

quaisquer processos manuais, mecamcos, fisicos, quimicos ou biol6gicos que 

alteremas caracteristicas dos residuos,visando a minimizayBo do risco a sallde, 

a preservacao da qualidade do meio ambiente, a seguranc,a e a saude do 
trabalhador. 

Pela Resolu<;ao ANVISA n":222/18,o tratamento consiste na apticacao de 
metodo, tecnica ou processo que modifique as caracteristicas dos riscos 
inerentes aos residues, reduzindo ou eliminando o risco de contaminacao, de 

acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. 
O tratamento pode ser feito no estabelecimento gerador ou em outro 

local, observadas,nestes casos.as condi�es de seguranc,a para o transporte 
entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para 
tratamento de RSS devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo 
com a Resolui,;ao CONAMA n° 237/97 e sac passiveis de fiscalizai,;ao e de 
controle pelos 6rgaos de vigiliincia sanltaria e de meio ambiente. 

Cabe lembrar que, de acordo com a RDC ANVISA 222, os residues do 
grupo A, subgrupos A 1 e A2 devem, obrigatoriamente, ser submetidos a 
tratamento interno (intra-estabelecimento de saude), nae podendo ser 



Paginal3�F "" , 
;.. .ac rre � removidos para tratamento extemo ao service de saude. As bolsas de sangu . . . ..-9 

· , �  rejeitadas e vacinas de campanha de vacina,.ao e os residues de atencao a sauce de individuos ou animais com suspeita ou certeza de contamina<,Ao com microrganismos Classe de Risco 4, com relevancia epidemiol6gica e risco 
importante, sao exce¢es, pois tam a opc;ao de poderem ser encaminhadas para tratamento em ambients externo ao servico de saudegerador. 

As diretrizes para tratamento dos RSS dos pestos de saude de Acarau estao expostas na tabela 1 O: 
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1,4"0 ;J ( 2> '-'t: � Ap6s o tratamento intemo,quando encaminhados para disposi9Bo ilat c aterro sanitario ticenciado, os residuos do Grupo A, devem a , ndicionados em saco branco teitoso. Os revetadores utitizados em radiologia, ap6s o tratamento de ne tratiza9Bo, poderiio ser posteriormente lancados na rede cotetora de esgoto cul em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas petos 6rdilos ambientais, gestores de recurses hidricos e de saneamento co petentes. 

2.2.8. DISPOSIQAO FINAL 
Consiste na dlsposicao definitiva de residues no solo ou em locais p'fviamente preparados para recebe-los. Pela legisla9Bo brasileira a dijposi9Bo deve obedecer a criterios tecnicos de construcao e operacao, para a, quais e exigido licenciamento ambiental de acordo com a Resolucao CrNAMA n• 237/97. 0 projeto deve seguir as normas daABNT. 
As formas de disposi9Bo final dos RSS atualmente utilizadas silo: aterro 

,nitario,aterro de residuos perigosos ctassel,aterro controlado, tixao ou 
vazadouro e valas. A disposi9iio final dos residues dos pestos de saude se darilo como 
erposto na Tabeta 1 1 :  

) 
�����--,-�-,-����u-��� 
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Controlar pragas em estabelecimentos de services de saude representa 
u"l desafio com aspectos muito particulares, pois qualquer praga que ocupeum 
deierminadoambienteestasempreembuscade,pelomenos,umdosseguintes 
tatbres: alimento, agua e abrigo. Esses elementos sao fundamentais para a 
atbc;:ao e sobrevivencia daspragas. 

Na analise deste problema devem-se buscar respostas as perguntas: 
Quais as especies biol6gicas envolvidas, como elas se comportam e as 
cafacteristicas ambientais propicias para estas infesta,;:oes? 

O sucesso no controle de qualquer infestaciio por pragas consiste em 
idintifiCS�las corretamente. As mais comuns sac: insetos (baratas, formigas, 
mosquito, moscas). cupins, ratos. 

Os profissionais devem ter consciencia de que o defensive quimico e 
a enas mais uma ferramenta que pode, ou nae, ser indicada em determinadas 
si uacees. 

3.1. ESTRATEGIAS 
A estrategia principal para o controle da maioria das especies de pragas 

consiste em localizar e elimi nar os focos. 
I Tradicionalmente o controle de pragas sempre foi vista, quase que 

efclusivamente, como um processo quimico. Atualmente deve-se ter 

1
nscilmcia que o defensive e apenas mais uma ferramenta que pode ou nae, 
r indicada em deterrninada sttuac;:ao. Deve-se atentar para os riscos de 
ntaminacao toxicol6gicos ou ambientais. 
3.2. DIRETRIZES PARA O CONTROLE DEPRAGAS 
• Localizer e fechar todas as rachaduras e frestas, ap6s o tratamento, 

sepultando no interior do vao, todo ofoco; 
pragas devem ser conhecidas, registradas e elimina�s sepossivel; • Condi¢es estruturais que possibilitem invasao ou promover abrigo para 

1\ 
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• Cond¢es que permitam o aCUmulo de elementos que possarn ;er F� : 
atrativos para pragas, devem ser minimizadas ou eliminadas, retira .<d�- / 
todas as caixas de papelao da area derecebimento; '" :;;/ 

, Estabelecer cornunicacao e colaboracao rnutua entre a empresa 
prestadoradeservic;:oeasdiferentesareasdoestabelecimentodesaude; 

, Emsituayiiesondeforimprescindivelautiliza�odedefensivosquimicos 
deve-se buscar, sempre, formula¢es com menor toxicidade possivel, 
preferencialmente sem odor, que nao sejam voiateis e que nao 
contenham solventesorqanicos: 

• As ocorrencias e a¢es devem ser devidamente documentadas para que 
se possa garantir uma avaliaylio continua; 

, Elaborar cronograma de controle de praga trimestralmente, ou conforme 
produto utilizado pela empresaprestadora; 

3.3. MEDIDAS ESPECiFICAS: PREVENTIVAS ECORRETIVAS 

, Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refei¢es e 
preoeracao dealimentos; 

• Determinar um local comum para refeiyiies e colocar os restos de 
alimentos em recipientestechados; 

• Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, 
preferencialmente em sacos plasticos, que deverao ser fechados e 
recolhidos pelo service de coleta urbano, e nAo utilizar terrenos baldios 
pr6ximos ou outras areas a ceu aberto para depositarlixo; 

• Armazenarsacos,fardosecaixassobreestradoscomumaalturaminima de 
40 cm, e afastados uns dos outros e das paredes, deixando espacos que 
permitam uma insp�o em todos oslados; 

• Verificar cargas e descargas de mercadorias para evitar o transporte de 
roedores; 

• Manter armarios e dep6srtos arrumados, sem objetosamontoados; � 

� 0� 
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• Nao deixar encostados a muros e paredes objetos que facilitem aaces �.--r.c-f'.=- 

., 

a roedores; ·· 

• Devem ser vedados os buracos, vaos entre telhas, aberturas de 

respi�.entradasdecondutoresdeeletricidadeeadutoresdequalquer 

natureza, com materialadequado; 

• Manter ralos e tampas firmementeencaixadas; 

• Remover e nao permitir que sejam feitos amontoados de restos de 

constru¢es, lixo, galhos, troncos, pedras, objetos Inuteis ou emdesuso; 
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O piano emergencial dos pestos de saude de Acarau consistira em 

regras gerais de (1) contencao nos casos de derramamento de material 
I 

biol6gico ou quimicos so bre o corpo, em bancada, piso e parede, 

e( )acidentes com material biol6gico e/ou perfurocortantes. 

4.1. CONTENCAO DEDERRAMAMENTOS 

4.1 .1 .  PROCEDIMENTOS NO CASO DE DERRAMAMENTO DE 

MATERIAL BIOLQGICO SOBRE OCORPO 

• Remover a roupa c.ontaminada. 

• Colocar o jaleco, roupa e qualquer outra peca do vesnario em saco 

plastico identificado e com o simbolo de riscobiol6gico. 

• Lavar cuidadosamente a area do corpo, exposta ao agente de Risco 

Biol6gico, usando agua e sabao, por pelo menos cincominutos. 

• Sangue ou outro agente de risco biol6gico que atinja os olhos deve ser 

lavadoimediatamente. 

• Encaminhar ao atendimentomedico. 

• Monitorar todo o pessoal envolvido no derramamento e na limpeza 

atraves de exames e acompanhamentomedico. 

• Comunicar o ocorrido ao responsavel peloservleo. 

4.1.2. PROCEDIMENTOS NO CASO DE DERRAMAMENTO DE 

MATERIAL BIOLQGICO EM BANCADA, PISO EPAREDE 

Em caso de derramamento de material biol6gico em bancada, piso e 

�rede, deve-se iniciar as medidas de contencao imediatamente. 

U* 
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