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A cada ano, vemos a necessidade das práticas de 
sustentabilidade nas instituições, com isso, 
baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, traçamos alguns compromissos 
ambientais que acreditamos serem indispensáveis em 
nossas ações diárias. 

As mudanças de atitude propostas aqui são, de forma 
geral, muito simples, não dependem de grandes 
investimentos financeiros, mas sim, conhecimento, 
conscientização e cooperativismo. 

Esperamos com este Guia de Boas Práticas 
Ambientais FAAP, impulsionar e estimular a adoção de 
mudanças de hábitos e conscientização dos nossos 
alunos, colaboradores e parceiros, sobre a 
importância da sustentabilidade no dia a dia em prol 
do meio ambiente. 
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A geração de resíduos sólidos é a maior causa de impactos 
ao meio ambiente. Sabendo disso, a conscientização e a 
destinação final ambientalmente correta desses resíduos 
são alguns dos nossos compromissos como instituição 
em promover boas práticas ambientais.

Fomentar atitudes mais sustentáveis de nossos 
colaboradores e alunos, incentivando a destinação 
correta dos resíduos; 

Evitar plástico de uso único no campus, em setores 
administrativos e em eventos FAAP; 

Reciclar todos os resíduos secos considerados recicláveis 
gerados em nosso campus; 

Praticar a logística reversa de pilhas, baterias, lâmpadas 
fluorescentes e LED, utilizadas em todo o campus; 

Seguir a lei política nacional de resíduos sólidos. 

.

.

.

.

.

NOSSA GERAÇÃO
DE RESÍDUOS 05
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Agora que você já sabe, 
vamos colocar em prática 
e garantir um futuro com 
responsabilidade ambiental!

Veja algumas dicas do que pode ser reciclado:
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Sempre que possível siga os princípios de não geração, 
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos. Para garantir 
a destinação adequada dos resíduos gerados é importante 
separá-los corretamente

Você sabia 
que atualmente 
temos cerca de 
60 profissionais 
da limpeza 
responsáveis pelo 
nosso campus? 

E que 
todos foram 
capacitados 
para uma Coleta 
Seletiva eficiente?

Mas se a 
reciclagem não 
funciona como 
deveria, será que 
o responsável 
pode ser você?

Sacolas, garrafas 
PET, copos 
descartáveis, 
embalagem 
de produtos de 
limpeza, canos 
e tubos.

RECICLARPLÁSTICO NÃO RECICLAR

Plástico do 
tipo celofane, 
embalagens 
plásticas 
metalizadas 
e isopor.

Frascos, garrafas e 
vidros de conserva.

RECICLARVIDRO NÃO RECICLAR

Espelhos, lâmpadas, 
vidros de janela, 
vidros de carro e 
tubos de televisão.

Restos de alimento, 
frutas, verduras, 
filtros e borras de 
café, galhos de 
poda, palhas secas 
e grama.

RECICLARORGÂNICO NÃO RECICLAR

Carne, peixe, gordura 
e queijo, óleo e papel 
higiênico.

Latas de alumínio, 
tampas de garrafa e 
latas de produtos 
alimentícios.

RECICLARMETAL NÃO RECICLAR

Clips, pregos, 
esponjas de aço 
e tachinhas.

Jornais, revistas, 
papelão, envelopes, 
folhas de escritório 
e embalagens 
longa vida.

RECICLARPAPEL NÃO RECICLAR

Papel vegetal, 
papel carbono, 
papel higiênico 
e papel toalha 
usados, papéis 
sujos e papéis 
engordurados.



A Pegada Ecológica é um indicador de sustentabilidade que 
acompanha a concorrência das demandas humanas com a 
capacidade regenerativa do planeta, ou seja, compara a 
biocapacidade do planeta com a demanda por recursos naturais 
necessária para a produção de bens de consumo. 

Segue aqui algumas atitudes que você e seu setor podem aderir 
para diminuir a Pegada Ecológica: 

Ao invés de descartar os papéis, reuse como rascunho 
sempre que possível. Priorize imprimir apenas o necessário, 
poupe papel e tinta; 

Que tal uma lixeira de recicláveis no seu setor? O pessoal da 
limpeza foi capacitado para uma coleta seletiva efetiva em 
todo nosso campus, mas agora precisamos da sua 
consciência ambiental; 

Adote uma caneca para o seu cafezinho e uma garrafa para se 
manter hidratado, evite copos plástico; 

.

.

.
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Qual é seu impacto
no Planeta?

Caso queira pesquisar 
sua Pegada Ecológica, 
entre em: FootPrint 
Calculator. 

.

.

.
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Desligue seu computador após o uso, o stand-by 
consome muito mais energia; 

Um sol é sempre bom! Prefira luz natural sempre que 
possível. Privilegie a ventilação natural; 

Pratique o transporte alternativo, ofereça caronas para os 
colegas, venha de bicicleta ou priorize o transporte público.
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Essas práticas e definições de acordos alinhados com o 
nosso compromisso de Boas Práticas Ambientais são 
essenciais para que nosso propósito de disseminar a cultura 
sustentável na comunidade FAAP também seja promovido em 
nossas parcerias. 

Algumas práticas que as parcerias precisam fazer para 
contribuírem com nosso propósito ambiental: 

Evitar plástico de uso único, em especial, copos 
plásticos nos eventos; 

Responsabilizar-se por toda separação do resíduo 
reciclável gerado durante o evento; 

Servir refeições de acordo com o número de participantes 
confirmados, minimizando o desperdício alimentar; 

Priorizar empresas que estejam de acordo com 
nossos compromissos ambientais e que tenham 
boas práticas ambientais; 

.

.

.
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Agora, você está 
pronto para 
aplicar esses 
pequenos hábitos 
e tornar sua 
rotina mais 
sustentável.

.
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Aqui está um guia para ajudá-lo a incorporar pequenos 
gestos sustentáveis tanto no trabalho quanto fora dele. 

Além das mudanças estruturais no campus FAAP, 
é crucial que colaboradores e alunos adotem uma 
postura alinhada à sustentabilidade.

Preferenciar compras de materiais sustentáveis e de 
empresas adeptas à Logística Reversa. 
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Setor de Responsabilidade Social da FAAP 

Coordenação: 
Bianca Rosetti
 
Idealização e Conteúdo:
Quézia Salvadori
 
Projeto gráfico: 
Comunicação FAAP
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