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APRESENTAÇÃO
A obra “Avaliação, Diagnóstico e Solução de Problemas Ambientais e Sanitários” 

aborda uma série de livros de publicação da Atena Editora e apresenta, em dois volumes 
com 34 capítulos, sendo 21 capítulos do primeiro volume e 13 capítulos no segundo volume, 
discussões de diversas abordagens acerca da importância da preocupação ambiental 
quanto a seus problemas ambientais e sanitários, considerando sempre sua avaliação, 
diagnóstico e solução destes problemas. 

No campo do gerenciamento dos resíduos tem-se que é uma questão estratégica 
para as empresas, o que tem levado a busca de alternativas para o aproveitamento dos 
resíduos industriais, como cinzas provenientes da queima de matéria prima.

A poluição e os impactos causados pela produção e utilização de fontes convencionais 
de energia vêm mostrando um crescimento na busca por energias alternativas, das quais, 
na maioria dos casos, a solar demonstra ser a mais promissora. Dentre os vários locais em 
que os sistemas de energia solar podem ser implementados, destacam-se as estações de 
tratamento de água de esgoto dado os diversos benefícios que podem ser obtidos, como a 
redução de impacto ambiental e a atenuação do alto custo operacional destas atividades.

A água, como recurso natural e limitado, é fundamental para o desenvolvimento 
humano e para viver no planeta. A utilização descontrolada levou esse recurso à exaustão, 
evidenciando a importância da consciência ambiental e o aumento da pesquisa no assunto. 
Uma das ações que ampliam a racionalidade do uso desse recurso é o recolhimento e 
armazenamento da chuva para uso posterior. Como ferramenta para detectar e analisar 
esses dados, destaca-se o monitoramento dos sistemas de armazenamento. Dessa forma, 
isso integra a tecnologia de ações preventivas, além de promover mudanças positivas para 
reduzir o desperdício desse recurso, obtendo também menor impacto ambiental.

As questões relacionadas ao ambiente evoluíram do pensamento de que a natureza 
é uma fonte infindável de recursos naturais até o reconhecimento de que a humanidade 
deveria mudar sua relação com o ambiente. A partir da necessidade de se reverter a 
degradação do meio ambiente, surge a Educação Ambiental como um meio de formar 
cidadãos com um novo pensamento moral e ético e, consequentemente, uma nova postura 
em relação às questões ambientais.

Os ambientes costeiros são os mais diretamente afetados pelo descarte irregular 
de materiais, devido à grande concentração de pessoas nas cidades litorâneas, o que 
prejudica inúmeros ecossistemas e compromete a vida no planeta como um todo.

Diante da necessidade da busca de solução que visa à garantia de um abastecimento 
de qualidade e em quantidade suficiente à população, o crescimento populacional, a 
industrialização e o processo de urbanização têm cada vez mais contribuído com o aumento 
da escassez de água no Brasil e no mundo.

Neste sentido, este livro é dedicado aos trabalhos que apresentam avaliações, 



análises e desenvolvem diagnósticos, além de apresentarem soluções referentes aos 
problemas ambientais e sanitários. A importância dos estudos dessa vertente é notada no 
cerne da produção do conhecimento, tendo em vista a preocupação dos profissionais de 
áreas afins em contribuir para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento.

Os organizadores da Atena Editora agradecem especialmente os autores dos 
diversos capítulos apresentados, parabenizam a dedicação e esforço de cada um, os quais 
viabilizaram a construção dessa obra no viés da temática apresentada.

Por fim, desejamos que esta obra, fruto do esforço de muitos, seja seminal para 
todos que vierem a utilizá-la.

Helenton Carlos da Silva
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RESUMO: A contaminação ambiental de solo e 
corpos d´água por de derivados de combustível 
tem sido motivo de crescente preocupação. Os 
compostos BTEX, presentes nesses resíduos, 
são extremamente prejudiciais à saúde humana 
e biota aquática. Os postos e distribuidoras 
de combustíveis são estabelecimentos 
potencialmente poluidores em função das 
atividades geradas. Neste trabalho foi realizada 
uma breve pesquisa através de dados analíticos 
em posto de combustíveis da região Oeste do 
Paraná no período de Janeiro a Junho de 2019 
para verificar a eficiência de tratamento desses 
resíduos lançados no corpo receptor ou rede de 

esgoto utilizando caixa separadora de água e óleo 
e avaliar a conformidade dos resultados com a 
legislação vigente do estado. A quantificação dos 
compostos de BTEX foi realizada pela técnica 
de cromatografia gasosa com espectrometria 
de massa. A partir da avaliação realizada pode- 
se concluir que o tratamento é eficiente em sua 
maioria e atingi os valores máximos permitidos 
preconizados pela legislação do estado.
PALAVRAS-CHAVE: Legislação Ambiental, 
Efluentes, BTEX.

EVALUATION OF BTEX PARAMETERS IN 
THE SEPARATING BOX OF WATER AND 

OIL IN A FUEL STATION IN THE WEST OF 
PARANÁ

ABSTRACT: Environmental contamination of 
soil and water bodies by fuel derivatives has 
been of growing concern. The BTEX compounds 
present in these wastes are extremely harmful 
to human health and aquatic biota. Gas stations 
and fuel distributors are potentially polluting 
establishments due to the activities generated. In 
this work a brief research was carried out through 
analytical data at a West Paraná fuel station from 
January to June 2019 to verify the efficiency 
of treatment of these residues discharged into 
the receiving body or sewage system using 
water and oil separator box and to evaluate 
the conformity of the results with current state 
legislation. Quantification of BTEX compounds 
was performed by the gas chromatography 
technique with mass spectrometry. From the 
evaluation performed, it can be concluded that 
the treatment is most efficient and reached the 
maximum allowed values   recommended by the 
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state legislation.
KEYWORDS: Environmental Legislation, Effluentes, BTEX.

1 |  INTRODUÇÃO
A contaminação do solo e águas subterrâneas por resíduos de combustíveis e seus 

derivados, geram um grande problema ambiental. Para evitar eventuais problemas, os 
postos de combustíveis e derivados devem instalar caixas separadoras que funcionam 
como depuradores de efluente antes da liberação no curso de água.

As caixas separadoras de óleos e graxas são designadas especialmente para remover 
óleo que está flutuante, gasolina, compostos de petróleo leves e graxas. O separador 
água/óleo retirará todo o óleo livre, contido no efluente, que é oriundo de vazamentos dos 
carros a serem lavados (VASCONCELOS, 2009) e das demais atividades realizadas nestes 
estabelecimentos. Ao serem retiradas essas impurezas o efluente despejado no sistema de 
tratamento de esgoto deve estar livre de contaminantes que venham a ser prejudiciais aos 
corpos d’águas e solo. Sendo assim a função da caixa separadora é tratar esse efluente 
líquido de forma que possa ser lançado a um corpo receptor ou a uma rede coletora sem 
causar impacto ao meio ambiente.

 Devido a essa preocupação com o meio ambiente e como forma de garantir a 
qualidade do efluente, no estado do Paraná, a Secretária do Meio Ambiente SEMA e 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná) através da Resolução SEMA N° 32 de 21/12/2016, 
estabelece padrões para que os resíduos (efluentes) provenientes dos postos de 
combustíveis e/ou revendedoras de modo geral atendam às exigências para os valores 
estabelecidos de forma que possam ser lançados no meio ambiente sem causar sérios 
prejuízos. Além do abastecimento esses estabelecimentos fornecem serviços como, troca 
de fluídos, serviços de manutenção, reparo de peças e lavagem, o que torna o potencial de 
absorção de resíduos mais elevado nas caixas separadoras de água e óleo.

Dentre as substâncias que apresentam maior preocupação, no que diz respeito 
a contaminação do meio ambiente através dos combustíveis, estão o benzeno, tolueno, 
etilbenzeno e xileno (BTEX). 

Os BTEX são compostos orgânicos voláteis arranjados em um anel aromático 
condensado, constituído por átomos de carbono e hidrogênio, são encontrados na gasolina 
e outros derivados de petróleo. Estes são de maior importância do ponto de vista ambiental 
devido a sua alta mobilidade, podendo ser rapidamente transportados através do solo e 
da água subterrânea devido a sua solubilidade, volatilidade e toxicidade. São também 
altamente tóxicos para a saúde humana mesmo em pequenas concentrações causando 
lesões no sistema nervoso central e demais tecidos do corpo.

Oliveira e Loureiro (1998) citam que dentre os compostos BTEX, o benzeno se 
destaca como sendo o mais tóxico, podendo causar leucemia mesmo se ingerida em 
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baixas concentrações durante curto período de tempo pelo processo de bioacumulação. 
Uma exposição aguda (altas concentrações em curtos períodos) por inalação ou ingestão 
pode causar até mesmo a morte de uma pessoa. Conforme Portaria de Consolidação N° 
5 do Ministério da Saúde, o valor máximo permitido do benzeno para fins de potabilidade 
é de 5 µg/L (equivalente a 0,005 mg/L), sua concentração dissolvida em água em contato 
com gasolina pode chegar a 30,0 mg/L.

Os valores máximos permitidos para os compostos pertencentes ao grupo dos BTEX 
(Tabela 1) indicam os padrões de lançamentos conforme citado na legislação que deve ser 
seguida no Paraná para as empresas que pratiquem esse tipo de atividade.

Composto Valor máximo permitido (mg/L)
Benzeno 1,2
Tolueno 1,2
Etilbenzeno 0,84
Xileno 1,6

Tabela 1 – Padrões de Lançamento de Efluentes para BTEX

Fonte: Resolução SEMA 32 de 21/12/2016

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência das caixas de depuração 
dos postos de combustíveis e derivados através dos compostos BTEX na região oeste do 
Paraná, verificar se elas atendem a legislação vigente e propor medidas corretivas.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA DA PESQUISA 
Foram coletadas 25 amostras em 25 caixas separadoras, sendo atribuído como os 

números de 1 a 25 de diversos postos de combustíveis de várias cidades da região oeste 
do Paraná no período de janeiro a junho de 2019. As amostras foram coletadas segundo 
os critérios estabelecidos para determinação de compostos voláteis (vials com tampas de 
teflon, temperatura de armazenamento de 2 a 6° e ácido clorídrico 1:1 como preservante).

As amostras foram analisadas em laboratório e submetidas a técnica de cromatografia 
gasosa com espectrometria de massas acoplado a um amostrador automático, ambos 
equipamentos da marca PerkinElmer. A metodologia de referência utilizada para avaliação 
foi a descrita na EPA 8260c (Environmental Protection Agency), que permite a detecção 
de concentrações em ppb (µg/L) dos compostos de BTEX nas matrizes avaliadas, onde 
uma alíquota da amostra é submetida a aquecimento de 80°C por 10 minutos, técnica de 
headspace (equilíbrio entre as fases líquida e vapor), volatilizando assim os compostos 
presentes, que são extraídos por pressão na fase de vapor e arrastados por gás Hélio, sob 
um fluxo de 1,2 ml/min, para seleção em coluna capilar (624MS Marca Agilent  30 m de 
comprimento, 0,25 mm de filme e 0,25 mm de ID) aquecida a 50ºC e posterior identificação 
através de um espectrômetro de massas.
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A avaliação dos resultados foi feita por comparação através de gráficos entre os 
valores obtidos de BTEX com os estipulados pela resolução de SEMA.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao avaliar as 25 amostras, foi identificado que os postos de combustíveis 1, 3, 4, 7, 

10, 18, 19, 24 e 25 apresentaram resultados menor que o limite de quantificação do método 
para os analitos em estudo, ou seja, não há presença dos hidrocarbonetos, conforme 
demostrado na Tabela 2.

Composto Valor Obtidos (µg/L)
Benzeno <1,00
Tolueno <1,40
Etilbenzeno <1,50
Xileno <1,70

Tabela 2 – Valores médios obtidos de BTEX em 9 Postos de Combustível

Fonte: Autores

Já para 15 postos de combustíveis conforme apresentados na Tabela 3, os 
parâmetros de estudo estão em conformidade com a legislação vigente.  O posto 13 em 
relação aos outros apresentou uma quantidade maior de BTEX, porém, quantidades bem 
abaixo da legislação permitida.

ID.  Postos de 
Combustível

Benzeno 
(µg/L)

Tolueno 
(µg/L)

Etilbenzeno 
(µg/L)

Xileno 
(µg/L)

Posto 2 <1,00 18,62 5,94 22,67
Posto 6 4,82 40,23 12,32 74,15
Posto 8 <1,00 12,77 5,66 44,75
Posto 9 <1,00 21,19 <1,50 <1,70
Posto 11 <1,00 1,47 3,58 <1,70
Posto 12 <1,00 2,70 1,74 11,49
Posto 13 9,47 81,38 13,51 188,14
Posto 14 <1,00 2,47 <1,50 8,19
Posto 15 <1,00 30,31 <1,50 73,67
Posto 16 <1,00 12,88 3,76 11,13
Posto 17 <1,00 4,05 <1,50 10,31
Posto 20 <1,00 5,81 2,16 9,44
Posto 22 <1,00 7,45 3,76 19,17
Posto 23 <1,00 17,68 5,49 18,27

Tabela 3 – Valores médios obtidos de BTEX em 14 Postos de Combustível

Fonte: Autores
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O hidrocarboneto xileno se apresentou com maior predominância e concentração 
analítica, podendo ser visualizado no gráfico 1. Silva et al. (2009) realizou a determinação 
de concentração de BTEX disponível em gasolina comercializada oriundas de diferentes 
refinarias e posto de bandeira branca e encontrou o xileno (orto, meta e para) em maior 
concentração em relação aos outros 3 hidrocarbonetos, no entanto se encontra dentro das 
especificações exigidas.

Gráfico 1 – Concentração de BTEX x Posto de Combustível

Somente um dos postos de combustível, identificado como Posto 5 se apresentou 
com os parâmetros completamente fora dos padrões exigidos pela legislação em vigor, 
resultados demonstrados no gráfico 2. Esses valores altos são atribuídos a grande 
presença de derivados de petróleo juntamente com o efluente coletado que pode ter sido 
ocasionado pela realização de uma amostragem incorreta ou até mesmo pela falta de 
manutenção do sistema. Conforme LEPPA, 2015 a limpeza e manutenção periódicas das 
caixas separadoras de água e óleo deve ser efetiva, a frequência deve ser definida em 
função da quantidade e característica do resíduo descartado, processo este que se não 
realizado adequadamente impacta na qualidade do efluente gerado.

Gráfico 2 – Comparativo VMP SEMA N° 32 x Valores Obtidos Posto 5
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O gráfico 2 indica os valores em concentrações a microgramas por litro (µg/L) para 
melhor visualização das quantidades de cada uma das substâncias presentes, contudo, 
perante a SEMA nº32, as concentrações são avaliadas em miligramas por litro (mg/L), ou 
seja, 1000 vezes mais.

Avaliando os dados pode-se observar que a grande maioria não possui um sistema 
que apresente 100% de eficiência em suas caixas para eliminação dos resíduos dos 
compostos de BTEX do efluente gerado, após tratamento. KIELING (2016) realizou o 
tratamento utilizando o processo de adsorção para remoção de BTEX com cinza de casca 
de arroz e carvão ativado, obtendo uma remoção para cinza de casca de arroz que variou 
entre 78,8% e 100% e com carvão ativado entre 91,6% e 100%.

4 |  CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os valores máximos permitidos pela Resolução SEMA 32, pode-se 

avaliar que o sistema de tratamento de efluentes, utilizando caixa separadora de água 
e óleo se mostrou eficiente, em relação ao posto de combustíveis com valores elevados 
para os compostos avaliados, supõem-se a falta de manutenção e limpeza periódica do 
sistema, o que pode ter causado a ineficiência do processo. Apesar do sistema ter se 
mostrado eficiente e atender os limites da legislação, é de extrema importância a busca 
por processos de tratamentos que removam praticamente em sua totalidade a presença 
desses compostos.
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