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CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

MUNICIPIO DE TOLEDO 

Estado do Parana

Toledo, 23 de junho de 2021.Oficio n° 514/2021-GAB

A Sua Excelencia o Senlior 
VEREADOR LEOCL1DES BISOGMN 
Presidente da Camara Municipal de Toledo - PR 
Nesta Cidade

Faz referenda ao Oficio H0 95/2021 -CM/LEG, que versk sobre os 
Requerimentos nos 42, 43,44 e 45 de 2021.

Assunto:

Senhor Presidente,

Em aten9ao ao contido no Oficio em epigrafe, datado de 25.5.2021, 
protocolizado nesta municipalidade sob o n° 20291, na mesma data, encaminhamos os 
anexos documentos, conforme seguinte relaqao:

• Oficio n° 0749/2021 - SMS, expedido em 22.6.2021, pela Secretaria 
Municipal da Saude, acompanhado dos documentos que o instruem, 
contemplando as informa9oes relativas ao Requerimento n° 42/2021;

• Oficio n° 082/2021 - PATRIMONIO/SMAD, expedido em 8.6.2021, 
pelo Departamento de Patrim6nio e Servi9os Gerais da Secretaria 
Municipal da Administra9ao, acompanhado dos documentos que o 
instruem, contemplando as informa96es relativas ao Requerimento n° 
43/2021;

• Oficio n° 544/2021 - SMED, expedido em 21.6.2021, pela Secretaria 
Municipal da Educaqao, contemplando as informa96es relativas ao 
Requerimento n° 44/2021; e

• Oficio n° 545/2021 - SMED, expedido em 21.6.2021, pela Secretaria 
Municipal da Educa9ao, contemplando as informa9des relativas ao 
Requerimento n° 45/2021.

1.

Nestes termos, nos colocamos k disposi9ao para esclarecimentos adicionais.2.
porventura necessarios.

Respeitosamente;

r
Ln LUM1 11 PAGNUSSATT

PrefeitodcTMunicipio de Toledo ^__

PACO MUNICIPAL "ALCIDES DONIN"
Rua Raimundo Leonard!, 1586 - Cep 85900-110 - Toledo/ PR - (45) 3055-8800 

www.toledo.Dr.Qov.br Qabinete@toledo.or.QOv.br
M.E.L/Depto. DOC./514 CAMARA 2021



MUNICIPIO DE TOLEDO 

Estado do Parana
Secretaria da Saiide

Toledo, 22 de junho de 2021.Oflcio n°. 0749/2021 - SMS

Excelentissimo Senhor:
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
M.D. Prefeito Municipal de Toledo 

Nesta

Camara Municipal deAssunto: Resposta ao Requerimento no. 42/2021 — 
Toledo,

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO:

Em atenpao ,e respeito para com Vossa Excelencia, para com nossas 

atribuipoes, para com os preceitos dticos e tegais e para com o contido no 

Requerimento numero 42/2021, de autoria do Excelentissimo Senhor 

vereador Elton Welter, datado de 19 de maio Oltimo, passamos a responder 

aos quesitos apresentados:

a.

a) o exame de cplinesterase plasmatica era realizado entre os 

Agentes de Combate as Endemias quando o larvicida 

utilizado para o controle quimico do Aedes Aegypti era o 

temefos (Abate) e o inseticida utilizado para as aplicapoes de 

bombas costais ou ultrabaixo volume (UBV) era o malation,

ambos inseticidas da classe dos organofosforados, os quais 
tem como utri de seus principais efeitos a inlbipao da enzima 

acetilcolinesterase, a qual e posslvel monitorar de forma
indireta, pela dosagem da colinesterase plasmatica. Tais 

produtos nHo mais sao utilizados, no caso do larvicida jd hd
do inseticida desde o finalalguns anos e no caso

Rua: Camelita Nodari, esq. Prlmo Fochlni n° 132. Bairro Jordlm Gisells - Toledo - Parana -Brasil Cep 85805-5d2 (45) 3378-2047
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MUNtCiPIO DE TOLEDO 

Estado do Parana
sus

Secretaria da Saude
2019/imcio de 2020. Hoje os pfodutos utilizados para o

larvicida piripropoxifeno, cujascontrole quimico sSo o 
orienta^oes sobre uso e seguranga est&o em anexo e podem

eletronicoenderego
https'//mrtalamnivos.saude.aov.br/imaqes/pdf/2014/iulho/l5/ 

Inatru—es-para-uso-de-nvribroxifen-maio‘2014.pdf e 0
nome comerciai

acessadas noser

inseticida imidacioprida/praletfina, com 

Cielo, cuja composi$iao e da classe dos neonicotinoides e 

piretrbides, sendo que tanto o larvicida quanto o inseticida
bombas costais e UBV nao tem agaopara utilizagao em 

sobre a enzima acetilcolinesterase e, assim, sendo, n§o ha 

necessidade tecnica que justifique a realizagaoindica^ao oU
de tais exames. A Nota Tecnica do Ministerio da SaCide

sobre o inseticida imidacloprida/praletrina esta em anexo e
consultada emserpode

https://dive-Rc.dov.br/conteudosteoonoses/denque/SEl

on-OAonnoi 3726537%2P-
%PONota%20T%C3%A9cnica%20(tVpdf

MS%

ultima data da realizagao do exame foi no inicib de 2020, 
logo ap6s a cessagao do uso do malatipn, erttre aqUeles que 

vinham trabalhando com bombas costais;

b) a

c) nao ha previsao para a realizagao de novos exames, por n§o 

haver indicagao tecnica para tal, salvo se houver nova
inseticidas utilizados e algum 

dos organofosforados ou dos
mudanga nos larvicidas ou 

deles for da classe 
carbamatos, classes estas que tem efeito inibitOrio sobre a 

acetilcolinesterase. Em respeito ao solicitante, esclarecemos
, OOOOQ o rt»<5©, ©uainaa que uma vez cessada a cxpacji^ao 

seja, nao ha indicagao ou 

realizagao de tal exame em nao expostos,

necessidade tdcnica de manter a

o Sistema Onico de Sadde, para 

fortalecimento, renovamos nossos

parah§ - Brasil Cep 8S905-562 (45) 3376-2047

Reiterando nosso compromisso para com 

com seus principios e para com seu

Hua: Canneliia Nodari, esq. Prime Fachinl n* 132, Balrro Jardim Glsella - Toledo -

2.

XT
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MUNICfPJO DE TOLEDO 

Estado do Parana SDS
Secretaria da Saude

protestos de distinta considera^lio-, respeito e aprepd, nos colocando S Vossa
inteira disposi$^o para maiores informa^fies, esclarecimentd$ ou .0 qua rnais 

julgar necess^rio

Atdnciosamente/^s

^r.F&tnQndoPcu,
iao85-pft

GabViela Kucharskl 
Secretaria Municipal d^ Saude

Rua: Cormelila Nodari, esq. Prinio Fachihi n& 132t Bairro Jardim GiSfelta - Toledo - Parsing - Brasil Cep 85903-502 (45) 3378-2047
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Orienta^oes tecnicas para a utiliza$ao do larvicida pvripfoxyfen (0,5 6) no controle
do Aedes aegypti

0 Pyriproxifen tem recomenda^ao do WHO Pesticide Evaluation Schemme - WHORES para seu 
uso como larvicida e avaiiagao do GDWO/OMS (Guias para avallagao da igua pqfcivel), grupo 
de estudo no §mblto do Programa Internacional de Segurahca Quimica — IPCS que, dentre 
outras atividades, autoriza produtos para uso em ^gua potaveh

PyripTOxyfpn pertence ao grupo quftnico ^ter piridilpxipropilico e e uni analogo de hormdnio 
juvenii ou juvendide. Este larvicida substituir^ o npvaluron a partfr do 2® semestre de 2014.

Aseguir sao detalhadas as informagoes tecnicas do la;ryicida:

• Caracteristicas do produto

0 produto 4 apresehtado em formula^ao granulada em uma concentra?§o de 0,5 %, 0 
que facilita sua aplicatao em campo. Este produto 4 formulado em areia de prigem vulcinica 
(pedra-pomes ou pumice) com urn surfactante que determina a fenta diluipao dp produto na 
agua e, portanto, mantendo sua residualidade por no mfnimo oito semanas.

* Modo de agao

0 pyriproxyfen atua sobre o inseto de forma anaioga ao hormonio juvenii, inibindo o 
desenvolvimento das caracterfsticas adultas do Inseto (por exemplo, asas, maturapSo dos 
drgios reprodutivos e genitalia externa), mantendo-o com aspect© ‘'imaturo" (ninfa ou larva). 
Durante o estagio larvario 0 horm&nio juvenii tamb4m esta presents, sehdo sua produpSp 
interrompida ao final do 4® estadio larvario quando a atuapSo dp pyriproxyfen e mais nptada. 
Portanto, em campo se vertfica o efeito de prplonga^So do tempo que o vetor se mantem 
como larva que pode cbegar at4 20 dias. Esse produto tern pouco efeito sobre mprtalidade de 
larvas, sendo seu efeito de mortalidade verificado em pupas e na imbicao de emergencia do 
adulto.

0 pyriproxyfen teve sua eficacia e efetividade avaliada durante os estudps 
coordenados pela Secretaria de Vigilancia em Saude nos penodo de 2005 a 2007, e mais 
atuatmente em estudos realizados em 2013/2014 Nestes estudos, o produto teve umS 
persistence m4dia em criadouros de oito semanas.

• Aspectos toxicoldgicos (saude Humana e meio ambiente)

Apos revisao da literatura clentifica disponivel, o GDWU - IPCS/Gu/de/mes/or Drinking
Water duality-’ intenatipna! Programa on Chamical Safety} conslderou-o DfOdutO segUro para

controle do vetor Aedes aegypti, inclusive em 4gua de consumo humanouso no 
(WHG/SDE/WSH/07.01/10).

1
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0 resultado das avaliagoes feitas pe!o iPCS/OMS mostra que 0 produto n§o tem agdes 
carcinogenicas, teratog£nicas ou genotdxicas. A toxicidade oral aguda de pyriproxyfen 6 
baixa, com valores de DL50 superiores a 5000 mg/kg de peso corpora! em animais testados. A 
toxicidade cutanea aguda tamb£m e baixa, com valores de DL50 maiores do que 2000 mg/kg 
de peso corporal. A CL 50 da exposifao por tnalapao determlnada foi superior a 1,3 mg/I de ar 
s3o encontrados. A Organizagao Mundial de Saude (2001) classifica pyriproxyfen como 
imprpv^vel de causar danos a sadde em uso normal (OMS 2001~The WHO recommended 
classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 2000-2002. Geneva, 
World Health Organization, international Programme on Chemical Safety (WHO/PCS/Ol.S),

Este produto £ registrado sob o numero 3.2586.0009.001-1 (Sumilarve> 0,5 G - 
Sumitomo Chemical do Brasil) na ANV)SA/Minist£rio da Saude.

• Dose indicadas e procedimentos para usq

A Organiza?ao Mundial de Saude autorizou o uso do produto em £gua potavel a 
0,01mg de ingrediente ativo/litro, dose essa tambem recomendada para uso nos programas 
de controle da dengue.

Devido a baixa dose empregada, uma quantidade muito pequena do produto 
comercial £ suficiente para tratar uma grande quantidade de agua. Com um quilograma de 
pyriproxyfen G 0,5% pode-se tratar 500.000 litres de agua (ou seja; 500 caixas d'£gua de 1000 
litres). Isto determine que os tecnicos e supervisores sigam corretamente as in$tru$6es para 
aplicafao, pojs qualquer quantidade de produto desperdlgado levar£ a prejufzos e possfvel 
desabastecimento do produto.

Em razao da baixa dose empregada e da seguran^a, os deodsitos deverad ser tratados 
pela sua capacidade (volume total). E fundamental a cubageni do volume antes de fazer a 
aplica^ao do produto.

A Tabela 1 deverS servir como base para a apiica^ao do produto na rotina do 
tratamento focal utilizando os dosadores que acompanham a embatagem do produto (Fig 1).

Figura 1. Example da colher-dosadora para aplica^ao de pyriproxyfen 0,5 G

Colher do lado malor com 1,0 g de produtoColher do lado menor com 0,1 g de produto
Heloi$a Bcigtn/SCLA. 2014

Foto;

2
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Tabela 1. Recomendacoes para aplica?ao de pyriproxyfen 0,5 G em diferentes volumes de 

3gua utilizando as colheres dosadoras

a
iAbaixodeSO

y

\ 2100
^ 4^i5Q: ^ ar -y.;y

4200
j": 1 ' ' 250 •• 71

6300
'L;

s400
v .

3 */:
1500%

i2 e600
K^fL^oom.^

16 e800
r* :900.

21000
r V • '-2dbo-,. ^S^ -

105000

Indicate de Equit>amehtos de Prote^ao individual - EPI e outros cuidados«

Em razao da seguranca do produto e do balxo grau de exposigao durante o processo 
de trabatho do agente, indica-se apenas o uso de luva nitrflica de parede fina.

As embaiagens ap6s o uso deverao ser recolhidas em um local centralizado para 
posterior encaminhamento para destina^ao adequada-

Base de calculo para solicitagao do produto

No Quadro abaixo consta a propor$ao de uso entre os larvicidas, e que, poder^ ser utilizada 
para levantar o quantitative a ser solicitado.

*

Plrinrdxyfen 
G 0,5% (Kg)

Novaluron 
CE10% (litre)

Oifluhenzurori
PM2S% (kg)(Kg)

202101.000
3
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Exemplo:

Qua! 6 quarititativo d6 piriproxyfen a ser isolicitado, se 6 rheu cohsufnp de temefds fbi -de 

25.000 Kg/Giclo de.trabalhd?

1.000 Kg temefos ——
25.000 Kg temefds ......

X = 25.000 x 20/1.000 = 500 Kg de pirlproxyfeh G 0,5%

— 20 Kg piriproxifen
— XKg

4
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Ministerio da Saude 
Secretaria de VigilSncia em Saude 

Departamento de lmuniza?io e Doen?as Transmissfveis 
Coordenagao-Geral de Vigil§ncia de Arbovtroses

NOTAT^CNfCA W 1/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS

A presente Nota Tecnica foi elaborada pela Coordenagao Geral de Vigil§ncia de Arboviroses da Secretaria 
de VigilShda em Saude, Ministerio da Saude (CGARB/SVS/MS) com o objetivo de apresentar as 
caracteristicas gerais relacionadas ao produto atualmente preconizado para as atividades de controie 
qufmico a Ultra Baixo Volume (UBV), CIELO ULV. A recomendafao de novos produtos para controie 
qumnico do Aedes aegypti 4 embasada pelos resultados obtidos por bioensaios e testes em campo, sendo 
entap tragadas as estrat^gias de manejo de insumos, quando necessirio. Para o produto em questao, 
recomeiida-se a leitura da Nota Infqrmativa :103/20i9-CGARB/DEIDT/SVS/MS, que possui 
parametros e evidSncias relacionadas a escolha dp prodgto para utilizapao no controie quimico de A. 
aegypti no Brasil.

os

l - F1CHA TECNICA DO PRODUTO:

Produto: Ciclo-ULV

Tipo de fbrmulagao: Ultra Baixo Volume - UBV

Classc dc uso: Inscticida

Formnlapao: imidacloprida (30 g/lcg; 3% p/p) 4- pralotrina (7,5 g/kg; 0,75% p/p) 4 96,25% sistemas de 
solventcs.

Indicagao de Uso: Controie de femeas adultas de Aedes aeg)>pti para aplicapao em sltuagocs de emergencia, 
quando o controie preventive nab for suficicntc.

Ressalva: Eficiencia limitada considerando os habitos do iriseto com modo dc vida prcferencialmcnte 
intradomiciliar c que somemc 6$ insetos adultos que cstiverem cm voo no momento.da pulverizabSp serao 
controlados.

Para essas e outras informagoes, favor consuitar F1SPQ do produto (anexo).

II - INKORMACOF.S TECNICAS DO PRODUTO PARA APUCACAO ESPACIAL CIELO:

Cielo-ULV e um insetidda de pronto uso utilizado no tratamento espacial (Ultra Baixo 
Volume - UBV) de ambientes externos com fungap especifica para a eliminagao das femeas 
de A. aegypti e deve ser utilizado somente para bloqueio de transmissao e para controie de surtos ou 
epidemias. O produto tbcnico esta listado na Prequalification Vector Control - PQT-VC Reference: 020-006
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de 22/01/2019^ da Organiza^ac Mundial de Saude 
contro)/prequalified-list5/FinaldedsionCielQ.pdf?ua=l).

£ um insGticida Ifquido do grupo dos nGonicotinoides g ptrGtroides coritendo em sua 
formulaic imidacloprida (30 g/kg; 3% p/p) e praletrina (7,5 g/kg; 0,75% p/p) e 96,25% sistemas de 
solventes, para uso em dose de 100 ml/hectare. £ um produto pronto para uso e n§o deve ser 
misturado ou dilufdo com qualquer outro inseticida, qleo, combusttvel ou em ^gua.

OMS (httDs://www.whojnt/Dq-vector-

n - MODO OTILIZACAO:

A utilizagao do Inseticida Cieto e recomendada apenas em situagoes de emergencia como 
surtos, epidemias e atividades de bloqueio de transmissao atraves da reduce de populates adultas do 
Aedes aegypti possivelmente infectadas com arbovfrus.

Algumas atividades precede.ntes as pulverizapoes a UBV devem ser reaiizadas e s3o 
denominadas Bloqueio Focal. Estas atividades objetivam a eliminagio em massa de criadouros dp Aedes 
aegypti, inclusive com tratamento qufmico larv^rio nos criadouros que nao sao passi'veis de 
remanejamento, seguindo um protocolo de agoes concornitantes e sequenciais, para resguardar a 
padronizagio das ag6es, a seguranga da populagao e dos tecnicos envolvldos, minimizara necessidade do 
uso de agrotoxicos e consequentes impactos ambientais, alem de aperfeigoar e aumentar a eficiencia dos 
trabalhos tecnicos municipais.

Pelo fato da aplicagap a Ultra Baixo Volume ter como aivo somente os insetos adultos que 
estiverem em voo no momento da pulverizagao do inseticida e por ele for atingido, a sua eficiencia est^ 
condicionada por indmeros fatores, como o clima, as condigoes dos equipamentos, a vazao, a faixa 
efetiva de aplicagSo, a habilidade do operador, a velbcidade de aplicagao, enire outros. Soma-se a isso, o 
modo de vida preferencialmente intradomiciliar do Aedes aegypti que dificulta que ele seja atingido peio 
inseticida. Alguns dos parametros a serem obedecidos cpnstam nb quadro abaixb:

Regulagem da 
vazao

Qualldadedas gotas Hor^rio Velocidade Manutengao

Manha: 
cerca 
de 2 
boras 

antes e 
depots

Padrao: 15 km/h para 
velculos, considerandb 

os parametros de 
dose/vazSo/diluigao e 

3,2 km/h para 
equipamentb.cOstal 

tambem considerando 
os parametros de 

dose/vazSo/diluigao 
Treinarsempre que 

necessario o.motorista 
ou o aplicador em 
testes de percurso

Obedecer aos 
manuals de 
manutehgao

Recomenda-se que cerca de 80% das 
■gotas devam estar entre 15p e 20m.. 

Vertficagao bimestra! na retina ou erh 
situagoes que possam comprometer a 

precislo do equlpamento como 
acidentes, trafegar por vias nao 

pavimentadas, entre outros.

do Semanalmente
para

equipamentos 
pesados e 
pprtateis

dosnascer 
do sol 
Tarde: 
cerca 
de 2 
boras 

antes e 
depois 
p6r do

equipamentos 
com especial 
cuidado para 

a troca de 
6ieo e filtro

SOI

A definigao da 3rea a ser trabalhada (abertura de raio) e de suma importSncia e devera cons'iderar:

• Distancia gcomctrica de no mtnimo 150 m a partir do caso notificado;

* Agrupamento de casps temporalmentc semdhantes cm uma mesma area de atuagao, 
preferencialmente, pclo periodo dc ate duas semanas, considerando a cxpectativa provdvcl de vida da 
femea adulta do mosquito infeetado;
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• 3 ou 5 ciclos de.aplica^ao espacial na mesma area, cm ciclos de Ires a cincd dias (apos avaliagao e case 
necessario, pode-se realizar a aplica^ao por mars clois ciclos);

Mesmo diante de otima condl^oes, a pulveruagao espacial nao e eapaz'de elimlnar todos 
insetos adultos do veior, e a populate residual do mosquito pode ainda ser suficiente para manter a 
transmissao.

Assim, a abrangencia e qualidade das atlvidades de rotina, tornam poss^veis a manutengao 
demVeis seguros de infestagao do vetor. 0 uso racional dos inseticidas qufmleos faz parte das estrat^gias 
de controle, porem* para sua efetividade 6 necessario que os programas Estaduais e Municipals estejam 
devidamente estruturados, conduzidos e avaliados.

Iir-MODO BE AQAO:

O prqduto consiste em um sistema de soiventes prdprios que auxiUam nas aplicaqoes.a 
Ultra Saixo Volume bem como a penetragao do pfmapio ativo na quitina do mosquito, al&m da aqao bi- 
moda! complementary dos dois ingredientes ativos contidos no produto: Praletrina (0,75%pp) e 
Imidaclpprida (3/00%pp).

Praletrina e um piretroide que atua nos canais de sddio axonicos, se ligarido ao sitio de 
-a^ao espedfico promovendp abertura dos canais, 0 que ira causar ativldjade eletrica desequilibraday 
despolartzapao celutar, conti'nuos espasmos e queda do inseto alvo,

Irriidacloprida e agonista do neurotransrhissor acetilcolinay portantb uma 
substancia sintbtica capaz de exercer a mesma funqio de uma sust^ncia fisioldgica; desse modp, a o 
Imidacloprida se liga aps neuroreceptores nicotinicos de acetilcolina sinapticos sem ser degradado pela 
acetilcolinesterase, causando uma atividade •el^trica desequilibrada no interior da cblula nervosa 
(despolarizagio celular), com cpntnuos estimulos nervdsos que causarad hiperatividade, posteriormente 
paralisia e morte do organismo alvo.

IV- DOSAGEM RECOMENDADA:

Equipamento vcicular pesado;

• Dose; 118 ml/ha (4g imidacloprida/ha);
• Velocidade da aplicaqao: 15 km/h;
• Vazao do equipamento; 70-75 ml/min;
• Pronto usd (nao diluit em dgua e/ou oleo);
» Tamanho de gota indicado; 15 a 20 p,

Modelo de nebulizador pesado. com detalhamcnto sob re as rcspecti vas areas de risco.
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Escapamonto:
Contatooomaltr] lemperatura, 
mon^xido do carbono

Tancjue de in^etidda 
(formutasao)
Risco de vazamemo, 
contado com a pOlo

L6n$a e bocal 
do nebullza^ao: 
Contato cbm Ruxo 
dcar.contatooom 
calda do insctldda

Tanquodo
combuibwil (gasdlirta) 

S' Rlsccdovazamomo, 
comato com a polo 
c incCndb

Motofda 4 tempos:
Peijas cm rota^bo. 
caioda, comato com aim 
icnsao c tcmpcratum, 
ruldoexcessivo

Conoxlo ehtre 
motor/comproesor 
Po^a cm rota^fto, 
risco de foiimomo

Areas do risco do nobullzodor poaodo montado cm velculo

ronto: UunirrMjfto - Alkomurm do Pmrto Loiio

Fonte: Brasil, Ministcrio da Saddc, 2019.

Equipamento ncbulizador costal motorizado UBV fespaciaH:

* Dose: 118 mlAia;
* Velocidadc da aplica^So: 3^2 Km/h;
* Vazao do equipamento: 16~20 tnl/min;
* Pronto uso (nao diluir cm agtia e/ou oleo);
* Tamanbo dc gotas indicado; IS a 20 p

Modelo dc-nebuiizadoi/puIvcHzador costal motorizado. com detalhamcnto sobre as rcspectivas areas de 
risco.
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Lah^a © llnha do safdado insotlctda: 
Vnzomontos am mnr^uolr&s o 
lom&lm, conlalo com jflto de 
Insmicida

lanquede 
formula^So: 
Derramcs e 
yazamonto Turbina:

Poqq om mo^morno

Escape men to:
AUa tomporaiura, mon6xitlt> 
decarbono

Motor:
Pocas om rotogflo, dioquo do 
otto tensfio, rufdo oxcoaslvo

Tonquo docombustivot: 
Vazomomo, rlsco do Inofimiio, 
contato com solvcntc
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Para equipamento ncbitlizador costal motorizado UBV CespacialV.
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Vi - INFORMAC6ES DE PRQTECAO A SAODE DOS TRABALHADOftES

As medidas de prote^ao visam a prevencao de acidentes, doen$as e outrbs agravos 
relacionados ao trabalho e devem ser aplicadas integrando as de carater individual com as cotetivas. 
Envolvem tanto as agoes de intervengao na organizagao e no processo de trabalho quanto as agoes 
relacionadas a gestao de sabde e seguranga, que deverao ser executadas pela equipe tecnica de saCide do 
munidpio, estado ou ente federal, a depender da reiagao de trabalho, envolvendo tanto a Srea de 
vigil^ncia em sabde quanto a Rede de AtengSo ci Saude.

0 inseticida Cielo e um agente quimico composto por piretroide e neonicotinoide, e, 
portanto, pode oferecer riscos e efeitos toxicos agudos se inalado ou em contato com a pele. Para os 
riscos e efeitos tbxicos cronicos n§o foram encontradas evidSncias de cardnogenicidade e toxicidade 
reprodutiva relacionados aos ingredientes ativos presentes no produto.

Medidas de protegao coietiva a serem implementadas:

• ReaJizar a manutcngao c rcgulagem pcvibdica dos equipamentos;

• Fomecer c garantir a utilizagao adcquada de instalagdes de armazenagcms fracionamento e prepare dos 
inseticidas, bem como estrutura de dcscontaminagao eficaz tanto dos trabalhadorcs quanto dos 
equipamentos dc protegao individual (EPls);

• Garantir local apropriado para dcscarte dc residuos;

• Rcalizar treinamento de saude t seguranga inctuindo nogocs de idcntificagao de perigos c riscos, 
exposigao a produtos quimicos* acidentes de trabalho c primeiros socorros;

• Limitar o acesso aos locais ondc sao realizadas atividadcs dc maior risco como os de armazenamento e 
prepare dos inseticidas aos trabalhadorcs responsdveis por estas atividadcs;

• Estabcleccr timite de tempo dc exposigao dos trabalhadorcs aos inseticidas, observando os hordrios 
indicados para aplicagao, bem como o uso racionai apenas nas situagoes jd dcscritas;

• Nao permitir que os trabalhadorcs comam, bebam e fumcm durante o manuseio dos inseticidas;

I
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* Realizar o aconrpanhamento para que as taretas em ambiente externo sejani realizadas em momenfo 

mais apropriados do dia para minimixar o estresse termico e a exposi^So desneceSsana;

» Idehtificar e acondicionar adequadamentc o produto fracionado. A rotulagem <teve center todas as 
informa9oes do rotulo do produto Original;

* Realizar o cAlculo corrcto da area a ser tratada e da quamidade de calda necessaria para o trabalho 
diario;

* Estabeleccr proceditnentos para annazenagein temporaria e descarte adequado de residues,, 
equipamentos e recipienfes usados, bem como de produtos vencidos, de acordo legisla^ao especifica e 
adequado a um sistema de logistica reversa, a ser definido com atribuipoes especificas ao fabricante, 
secretarias municipais e estaduais de saude, ao Mini$t6rio da Saude e a outros eventuais participes no 
ciclo de vida do produto;

* Utilizar o produto somente nas apHca^oes descritas no rotulo, em contbrmidade com o aprovado pelas 
autoridades reguladoras;

* Elaborar documento com procedimento padrSo a ser adotado frente a vazamento de produtos 
quimicos, bem como em siruapoes de emergencias advindas da manipula9ao e utilizapao inadequada 
do produto.

Como medidas de protepao individual, destaca-se a utilizapao dos Equipamentos de 
ProtepSo Individual (EPls), que segundo a Norma Regulamentadora - NR, 6 que dispoe sobre a
utilizapao do EP1 (BRASIL,2018c), e todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado a protepao contra riscos capazes de ameapar a sua saude. 0 uso de EPI e 
regulamentado por meio da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de 1977, onde o Art.166 determina que em 
todas as atividades onde seja exigido o uso do EPI, o empregador dbrigatoriamente o fornepa de forma 
gratuita, observando a adequapao ao risco, o estado de funcionamento e conservapao, de forma a 
oferecer completa protepao aos riscos de aeidente ou danos a saUde do trabalhador;

De acordo com a Portaria de Consolidapao n° 4, Anexo 111, Capftulo II - Das Competencias: 
Sepao II Dos Estados [...] Art. 99 Compete Secretarias Estaduais de Saude XvlH - prbvimento dos 
seguintes insumos estrategicos: [...) f) EPI para todas as atividades de Vigilancia em Saude que assim o 
exigirem, em seu ambito de atuapao, incluindo: (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 9®, XVIII, f) 
1. mascaras facials completas para hebutizapao de inseticidas a Ultra Baixo Volume para o combate a 
vetores; e (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 99, XVIII,. f, 1) 2. mascaras semifaciais para a aplicapgo de 
inseticidas em superficies com apao residual para o combate a vetores (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, 
Art. 99, XVIII, f, 2); [...] Sepao III Dos Munidpios [...] Art. 11. Compete as Secretarias Municipais deSadde 

Xv- provimento dosvseguintes insumos estrategicos: [-...] d) EPI para todas as atividades de Vigilancia 
em Satide que assim o exigirem, em seu ambito de atuapao, incluindo vestuarip, luvas e calpados;

Assim, cabe aos gestores em conformidade com as definipSes pactuadas para cada nfvel de 
gestao, fomecerem os EPls apropriados para a tarefa, em tamanho adequado ao trabalhador, 
prontamente disponfveis para substituipao, limpos e em condlpoes pperacionais, bem como treinar os 
trabalhadores para o uso. Quando o EPI nao for descartavel a manutefipao e higienizapao devem seguir as 
instrupoes do fabricante e 6 tambem de responsabilidade do gestor.

EPls e vestimentas que devem ser utilizados no manuseio de agentes qufmicos
{inseticidas);

• 6culos ou viseira dc scgumnpa;
* Luvas nitri licas de cano medio:
• Avental impcnneavcl;
* Touca arabc;
• Respirador semifacial com fUtro qulmico ou descartavel iipo PFF2;
* Botas ou outro calpado de seguranpa impemicavel;
* Vestimenta de protepao hidrorrcpelenic;
• Protctor auricular.
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Outras informa^oes sobre os EPI mdicados podem ser obtidas na Ficha de Informa^oes de 

Seguran^a de Produto Qulmico (FISPQ) e na Ficha de Emergencia* Tais fichas devem estar disponiveis e 
local de facil acesso aos trabalhadores do controle vetorlal.em

VII - TSXAMES COMPLEMENTARES:

Os servidores envolvidos na aplica^ap do produto nao necessitam ser submetidos a 
exames regulares de colifiesterase sanguinea.

monitoramento da situa$ao de saude dos trabalhadores, devem ser realizadosPara o
exames medicos com avaliacfies individuals e coletivas dos resultados; acompanhamento periodico da 
situapao de saude em caso de acidentes ou doen^as relacionadas ao trabalhoi notificacao de acidentes 
de trabalho, intoxica?§o exdgena e outras doenfas relacionadas ao trabalho no Sistema de Informapao de 
Agravos de Notificacao (Sinan), especialmente intoxicagao por inseticidas; emissao da Comunicagao de 
Acidente de trabalho (CAT) e manutehgao de informagdes atualizadas sobre a situagao de satide e das 
condigdes de trabalho, pela equipe ticnica de sabde do trabalhador ou o.utra instSncia responsavel pelo 
acompanhamento da situagao de saude.

Ressalta-se que( o insetricida Cielo, 4 um agente qufmico composto por piretroide e 
neonicotinoide, e, portanto, pode oferecer riscos e efeitos tbxicos agudos se inalados ou em contato com 
a pele, para os riscos e efeitos tdxicos cronicos nao fpranmencontradas evidendas de carctnogeniddade e 
toxicidade reprodutiva para os ingredtentes ativos presentes no produto. Outro ponto importante e que a 
gestao municipal garanta a todo trabalhador o direito & particlpagao € o conhecimento sobre o seu 
processo de trabalho e seus respectiyos riscos, permitindo percepgao ampliada sobre as possiveis 
dificuldades na execugao das atividades e possibijitando uma modificagao, afim de assegurar k sua saOde..

VHI - LIMPEZ.A PREVIA OBRIGAT6RIA DOS EQUIPAMENTOS:

O Cielo k um produto pronto uso, nao precisa de diluigao e.obrigatoriamente nao pode ter 
contato com agua. A formulagao e hidrofobica. Dessa forma todos os equipamentos a serem utilizados 
para aplicar Cielo pela primeira vez, devem ser iimpos com ilcool isopropilico. Alem disso, caso o 
aparelho utilizado para aplicar Cielo seja utilizado para aplicar outro produto diferente, para retornar a 
aplicar Cielo deve ser novamente limpo com alcool isopropilico. Lembramos que o Slcool isopropilico e 
um produto inflamSvel e as medtdas de segurahga para manipulagao desse tipo de produto devem ser 
observadas e seguidas de acordo com a FISPQ.

PASSO APASSO:

VJILl - LIMPEZA DO EQUIPAMENTO l)BV VE1CULAR MOTOR1ZADO*.

• Esvaziar o tanque dc fomiulagao;
• Lavar o tanque de fonmilagao com alcool isopropilico (J,5 A 2L), agitar para rctirar os rcsiduos, retirar 

o Alcool do tanque de formulagao e coletar cm iccipicnte adequado;
• Lavar o filtro com iVlcool isopropilico, recolar o filtroj^ limpo;
• Colocar 2 litres de alcool isopropilico (novo) no tanque dc fonmilagao, desacopJar a mangueira de 

alimentagao do bico atomizador, colocar a mangueira cm um recipiente colctor (balde), ligar 0 motor 
do equipamento primeiro c depots virar a cliavc na posigao spray c Jigar. Dctxar o sistema ftmcion.ar 
por 3 minutos, desligar piimeiro a bomba c depots desligar o motor; separar o alcool cm. recipiente 
adequado;

• Tanque dc limpeza - colocar (0,5 ou IL de produto) deixar a mangueira do alimentador do bico 
atomizador desacoplada e direcionada para recipiente colctor adequado, deixar funcionar o sistema por 
1 min, coletar e rcservar o alcool em local adequado.

V1II.2 - LIMPEZA DO EQUIPAMENTO COSTAL MOTORIZADO UBV:
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•. Lavar o tanque de fomiulagao com alcool isopropilico (1,5 A 2L), agitar para retirar os residues, retirar 

,o alcool do tanque de formula^ao e coletar em recipieme adequado;
* Desacoplar a mangueira do bico atomizador;
* Colocar novamente alcool isopropilico (novo.) no tanque e pulverizav por alguns segundos sempre 

coletando o alcool em nm recipiente adequado;
* Recolocar a mangueira no bico atomizador;
* Usar o equipamento nonnalmente.

IMPORTANTE:

A iimpnza do equipamento com o dlcool isopropilico devera scr feita scmprc uue o.u.tn^produto^Jfufe 
nao o Cido. ou 6f?ua forem utilizados ho^equinamentQji,

IX - ARMAZENAMEMTO ADEQUADO DO OELO-ULV E OUTROS INSET1C1DAS:

Gonforme descrito nas medidas de .protegao coletiva, cuidados especiais devem ser 
adotados na armazenagem, fraciohamento, prepare, distribuigao e apiicagao dos inseticidas; berh como 
no descarte das embalagens.

Para instalagao e funcionamento dos espagos, aigumas caractensticas gerais devem ser
observadas:

♦ Devem ser utilizados apenas para a atividade que envolva o uso de produtos quimicos - armazenagem, 
fracionamentO e prepare;

* Devem ser instalados cm areas afastadas de aglomevados humanos, como.escolas, estabelecimentos de 
sa\tde? igrejas e residencias; distante de mananciais e areas com riseo de immdagao; em Areas que 
possuam lengol freatico profundo e com Area suficiente para que os depositos estejam afastados dos 
limites do terreno e permita manobra de veiculos de grande porte;

• Possuir chuveiro de cmergencia em posigao estrategica, proximo ao local de maior riseo;

• Possuir cstagao de lavagem de maos;

* Possuir sala.de material de limpeza c lavanderia para apoio a higienizagao dos ambientes e lavagem 
dos uniformes c EP1 - equipamentos dc protegao individual;

• Possuir instalagao obrigatdria de para-raios conformc normal Vig'entcs;

• Possuir separaglo para armazenagem dos diferentes inscticidas» com isolamento que impega quo gases 
e outros produtos provenjentes de uni entfem em contato com o outro ou com qualquer ambiertte do 
deposito:

* Os mseticidas nao devem estar cm comato dircto com o.piso, que deve ser de alta rcsistcncia, e dc 
facil limpeza, Para garantir o afastamento podc ser usado paletcs;

• a. cobortwfn Uos Uopicit'o^ dove pot-i-nitit- hom condiciorvni’nonto termico nns Areas de armazcnatTicnto;

* Ter as Areas de apoio operational c administragao fora do ambience dc armazenamento;

* Deve ser constrmdo dc material nao combnsdvel fcchado* seed, ventiladO, coin piso impermeavel e 
com proibigao de accsso dc pcssoas nao autonzadas e criangas;

* Deve contcr sinalizagao dc alerfa para Icitura: VENENO;
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• Nao devcr center no local, alimentos, bebicias, rayoes, sementes e outros produtos de consume humano 
c animal.

Os inseticidas atualmente armazenados: em local e forma iriadequadas deverap ser 
removldos de forma segura para urn espayo fisico que atenda as recomendayoes constantes do Manual: 
Oiretrizes para projetos de unidades de armazenagem^ distribuiyao e processamento de praguicidas, 
disponfvel em
INFORMATIVA N® 39/2019-OSA5T/SVS/MS.

e NOTAiv:

X - TOXJCOLOGfA:

A 'avaliayao toxicologica realizada pela OrganizaySp Mundial da Saude

dados relatives aos ingredientes ativos isoiados. Para a formulayao em questao, fpram analisados 
somente os dados toxicoldgicos agudos: toxicidade oral, dermal, inalatofia, irritayao dermica e ocular e 
sensibilizayao dermica. Estes dados sao adequados para avaiiar a exposiyao ocupacional dos aplicadores 
relacionada aos aspectos agudos.

Como qualquer outro inseticida espacial, o seu contato direjo com as abelhas 6 prejudicial, 
podendo mata-ias. No entanto, a maioria das aplicayoes com UBV sao realizadas no primeiro horirio da 
manha ou no crepdsculo quando as abelhas estSo recolhidas, tendo pouco ou nenhum contato no 
momento da aplicayao.

As doses utilizadas em Saude Publica sao de 3-5 g/ha, 100 vezes menores que as utilizadas 
para a Agriculture (300/500g/ha).

Apos aplicayao o produto se degrada totalmerite em at6 3 horas, nao sendo mais toxico
para as abelhas.

As formulayOes UBV apresentam um tamanho de gota menor e mais leve, 
consequentemente permanecem em suspehsao por tempo maior e estao sujeitas a deriva, podendo 
atingir areas al4m das indicadas para o tratamento. este fato pode ser favor^vel ao controle do A. 
aegypti, mas desfavoravel para as abelhas.

Mesmo considerandp as doses reduzidas dp produto e a diferenya entre o horario de 
aplicayao e atividade das abelhas, a Coordenayao Gerai de VigilSncia das Arboviroses (CGARB/SVS) 
solicitou ao Nucleo de Evidencias cientifkas da SCTIE, levantamento de informayoes para fundamentayao 
teorica e pratica acerca dos impactos a populay3o de abelhas, a partir da aplicayao de inseticida para 
saude pGblica com baixa concentrayao de neonicotinoides. Com tal fundamentayao o MS poder3 
estabelecer, caso necessario, as medidas para vigii§ncia em sabde ambiental para reduyao e mitigayao de 
impactos as abelhas em razao do uso do inseticida.

XI - CONSIDERACOES FINAIS:

Ressalta-se que as atividades de controle vetorial devem ser desenvolvidas de forma 
integrada incluindo o controle mecanico, como a retirada de possiveis crladouros; a comunicayao e 
informayao em saude, com orientayoes para a populayao sobre cuidados preventives relatives as 
arboviroses; a mobilizayao, participayao social e educayao em saCide; o controle legal, com apoio para a 
tomada de decisao frente a imbveis de dificil acesso e que apresente risco iminente.

Se, apos a realizayao integrada e continua destas atividades, ainda houver a confirmayao 
de transmissSo instalada, recomenda-se a utillzayao de metodologias relacionadas ao controle qufmico. 
Ou seja, este tipo de controle por pulverizayao em Ultra Baixo Volume — UBV deve ser considerado
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atividade de contingencia, utilizado ern situagoes epldemicas ou apos a falha das demais estrategias 
citadas anteriormente, mas nunca de forma isoiada ou como primeira escolha.

Assim, rejteramos a necessidade da estruturacao e manutengao dps programas de 
controls iocais para controle do Aedes aegypti e doen^as por ele transmitidas, prionzando as a$5es de 
manejo ambiental, conscientiza^ao sanitaria e de educagao junto a populagSo, bem como as a$Ses de 
carter intersetoriat com envolvimento das areas de saneamento e meip ambientey educa^o, 
ordenamento urbano, cidadania, entre outras.

Por se tratar de urn novo produto, solicitamos atenpao especial e notificagao de qualquer 
efeito adverse a saude dos trabalhadores envolvidos nas atividades de controle qufmrco para adopSo de 
medldas oportunas de cuidado e protegao sejam implementadas.

Recomendapoes adicionais e detalhadas sobre medidas de protepio a satide estao 
disponfveis no Manual sobre medldas de protepao a saude dos Agentes de Combate as Endemias do

Saude
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pro.tecao_agentes_endemias.pdf.
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