
LATAS DE ALUMINIO: 
ASPECTOS DA RECICLAGEM 

Introduc;ao 

0 uso da lata de alumfnio para bebidas 
carbonatadas vem apresentando um crescente 
mercado, tendo em vista a dinamica no setor de 
bebidas, acarretando uma maier demanda na 
produ<;ao destas embalagens. 

Tendo em vista que a embalagem de alumfnio 
tem a reciclagem como uma das suas alternativas de 
manejo de resfduo solido, ap6s a sua disposi<;ao, este 
artigo visa mostrar as principais fases do processo de 
recupera<;ao do alumfnio, apresentando os pontes , 
crfticos que devem ser mais trabalhados no sentido de · 
obter maier rendimento e pureza no material final. 

Etapas do processamento 

Em linhas gerais, o processo de reciclagem das 
latas de alumfnio apresenta diversas fases, conforme 
mostra a Figura 1. 

VOL. 7 - N• 5 

6 

Centro de Coleta 
de latas usadas 

(;::J 

ta~ 
~ ,_ 0 

0 

Lingotamento 

FIGURA 1. Etapas de reciclagem da lata de alumfnio. 

Fatores criticos 

0 sucesso do processo de reciclagem depende 
de fatores de diversas naturezas, podendo ser 
destacados os aspectos educacionais, sociais, de 
legisla9i3o e de conscientiza<;ao da comunidade. 

Segundo FILLETE (1995), a coleta, etapa 
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fundamental para obten~o da materia-prima para a 
reciclagem, realizada por meio de Programas 
lnstitucionais, e a forma mais inteligente de promover 
a capta<(ao de latas e-com certeza a de menor indice 
de contamina<(ao. 

No Brasil, a capta<(ao de sucatas de latas e feita 
sem qualquer criteria que vise uma qualidade aceitavel 
do material a ser reciclado para o uso final na fundi<(ao, 
contribuindo com a presen9a de sujidades e 
contamina<(ao de diversas naturezas. Entre os fatores 
que contribuem para a ma qualidade do material a ser 
reciclado encontram-se a coleta de grande parte das 
latas de aluminio usadas em aterros sanitarios, a 
extensao territorial do pais dificulta a dissemina<(ao de 
Programas lnstitucionais, a inexistencia de coleta 
seletiva de lixo e praticas desonestas para o aumento 
do peso da sucata recebida. 

A experiencia tern mostrado que a faixa de 
~antamina<(ao nas latas recicladas no Brasil, 
ancontra-se em torno de 5 a 25% dependendo da 
forma de coleta.Verifica-se que as latas coletadas em 
escolas, supermercados e campa'lhas beneficientes 
tern um nivel mais baixo de contamina~o.Embora nao 
se tenha dados estatisticos, acredita-se que 80% das 
latas recicladas e direcionadas para a fundi<(ao sejam 
obtidas pelos sucateiros. .. 

A coleta nos Estados Unidos pode ser tomada 
como um bam modele. Teve inicio em 1969, com a 
Reynolds e hoje atinge niveis de 65,4%,que 
corresponderam a uma quantidade da ordem de 60 
bilhoes de latas, equivalente a 960 mil toneladas de 
aluminio, no ano de 1994. 

Os Progranias lnstitucionais e a "educa~o" da 
popula<(ao com vistas ao meio ambiente daquele pais, 
sao responsaveis por uma coleta seletiva de lixo que 
propicia uma capta~o em torno de 45% de latas de 

luminio, com niveis baixos de contamina<(ao.Outra 
rorma importante utilizada nos EUA e a coleta pelo 
sistema "buy-back", no qual o supermercado ou um 
sistema adequado de coleta paga pela entrega das 
latas vazias. 

De um modo geral, os sistemas de reciclagem 
sao mais bern estruturados e ha maior conscientiza<(ao 
dos sucateiros, que limpam as latas antes de enviar 
para a fundi<(ao . 

Desta forma, as sucatas apresentam um valor 
media de 4% de sujidade, bern abaixo dos niveis 
encontrados no Brasil. 

A baixa qualidade das sucatas de lata causa 
maior custo no transporte , menor qualidade no produto 
final, que considerando a dimensao do Brasil pode se 
tornar inviavel. 

Outro fator importante e o aumento de custo de 
produ~o gerando maior volume de esc6ria/borra(com 
consequente arraste de aluminio metalico) e maior 
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consume de combustive! e outros insumos, com 
menor recupera~o de aluminio metalico. 

A presen9a de materiais indesejaveis na sucata 
de aluminio, tais como pedras, plasticos, papeis, vidro, 
podera causar acidentes como quebras de maquina, 
fogo no sistema e explosao no forno. Estes problemas 
podem acarretar custo de manuten~o e danos nos 
equipamentos. 

Alem dos problemas causados por materiais 
capazes de danificar os equipamentos, a presen<(a de 
substancias plasticas, oleos e outros materiais 

. combustiveis presentes na sucata tende a aumentar 
"substancialmente a quantidade de poluentes, gerando 
emissoes para a atmosfera contrarias aos prop6sitos 
da reciclagem do material. 

Outro fato que deve ser considerado e o aspecto 
de saude e a seguran9a no trabalho que podera 
colocar em risco a vida dos funcionarios, causados 
principalmente devido a condi<(oes impr6prias de 
trabalho. 

Quanta a influencia dos contaminantes na 
qualidade final do lingote, estes podem alterar a 
composi<(ao quimica do aluminio, principalmente 
quando vidro, com 70 - 75% de silica, contaminando o 
material com silicic; pedras com a contamina<(ao de 
calcio, s6dio e silicic; presen9a de cobre, latao e 
bronze e latas de a9o ou outras Iigas de aluminio, 
contribuindo para o aumento de cobre, zinco, estanho 
e ferro e pela contamina~o do chumbo que com 
a pen as 1 OOg causa ria a rejei9ao de 2t de lingote de 
aluminio (FILLET!, 1995). 

0 Quadro 1 mostra algumas caracteristicas de 
sucatas de latas, quanta ao percentual de 
contamina<(ao (THOMPSON, 1994 ). 

QUADRO 1. Caracteristicas de sucatas de latas 
guanto ao percentual de contaminantes. 

Contaminante 
Carga A Carga 8 

(%) 
Boa qualidade 

Valor 
Ma qualidade 

intermediario 

Umidade 0,87 2,13 2,00 

Sujidade 0,42 1,07 2,13 

Ferro 0,17 0,13 0,41 

Metais pesados 0,06 0,10 0,19 

TOTAL 1,52 3,43 4,73 

Verifica-se que a diferen<(a entre a carga B e a 
carga A e de 3,21% de contaminantes.Considerando 
que a capacidade do caminhao e de 18150 kg,a carga 
B esta com 583 kg a mais de contaminates que a carga 
A . Tomando como base $ 1 ,00/kg o custo do 
transporte da carga B seria de $583 mais caro que o 
transporte da carga A. 
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Os principais elementos contaminantes, o efeito 
na qualidade do alumfnio e as principais fontes sao 
apresentados no Quadro 2 (THOMPSON,1994). 

QUADRO 2. Elementos contaminantes,efeito na 
qualidade do produto final e principais fontes de 
contaminas:ao. 

Elemento 

Ferro 

Cobre 

Silicic 

Magnesia 

Cromo 

Calcic 

Titanic 

Chumbo 

Mercurio 

Efeito na qualidade 

Problema na conforma~o do 
alumfnio ("earing") 

Resistencia mecanica ("earing") 

Resistencia mecanica ("earing") 
e problema de escama~o 

Esforc;:o mecanico 

Ductilidade 

Caracterfsticas de lamina~o 

Limite maximo 1 OOppm 

Disposi~o de material de 
embalagem 

Dados de reciclagem 

Fonte de 
contaminat;:Ao 

Lata de ac;:o e 
outras pec;:as 

Radiadores 

Sujeira 

Aparas 

Aparas 

Sujeira 

Miscelaneos 

Aro de pneu, peso 
para pescaria 

A Figura 2 mostra os dados de reciclagem para 
latas de alumfnio nos Estados Unidos, apresentando o 
numero de latas recicladas e o percentual de 
reciclagem (THOMPSON, 1994). 

No mercado europeu, verificou-se uma taxa de 
55% de reciclagem em 1994, com a produc;:ao de 
aproximadamente 29 bilhoes de unidades, comparada 
com 38% no infcio do processo de reciclagem. 

0 Quadro 3 mostra a taxa de reciclagem para 
varies parses do mercado europeu. 

QUADRO 3. Taxa de reciclagem na Europa(%). 

lnglaterra 24% 

lrlanda 16% 

Austria 65% 

Sufc;:a 83% 

ltalia 28% 

Grecia 32% 

Suecia 90% 

Islandia 80% 

Fonte: A/can Deutschland GmbH 
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FIGURA 2. Reciclagem de latas de aluminio nos EUA. 

No Brasil a reciclagem da lata de alumfnio iniciou-se 
pela LA TASA como apoio da ABAL- Associayao Brasileira 
de Alumfnio, e atraves do Programa Permanente de 
Reciclagem da Lata de Alumfnio vern liderando o process~"' 
no mercado intemo. 

0 programa teve infcio em 1990, ap6s a fabricayao 
das primeiras latas aqui no Brasil. 

Verifica-se, por meio da Figura 3, a taxa de 
reciclagem das latas de aluminio para o periodo de 1991 
a 1994, comparativamente aos EUA, Japao e Europa 
(GIOSA, 1995). 
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FIGURA 3. Reciclagem de bebidas nos EUA 
(1972-1993). 

Como pode ser observado na Figura 3, o Brasil e 
urn dos lfderes mundiais com relayao a taxa de reciclagem 
de latas de aluminio, perdendo apenas para os EUA. 

Tendo em vista que a reciclagem e viavel 
economicamente e tras beneffcios sociais, 
economicos e ambientais, e necessaria que 
programas mais agressivos sejam feitos no sentido de 



educar a populac;ao e os intermediaries ao sistema de 
coleta, tornando esta etapa de vida da lata de aluminio 
mais eficiente, com maior qualidade no produto final e 
mais rentavel. 
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