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R E S U M O 

A problematica dos residuos sol idos e considerada atualmente como urn dos 

maiores desafios dos gestores publicos municipais, e apesar de ser visto como um 

problema ambiental de per si, envolve a esfera economica e social. O 

gerenciamento adequado dos residuos produzidos pelas atividades humanas 

contribui para a elevacao da qual idade de vida da populacao bem como com o 

equil ibrio ambiental , assim sendo todos os envolvidos no processo deverao estar 

al inhados no sentido de dar uma dest inacao ambientalmente adequada a esses 

residuos. Nesse sentido, o presente trabalho monograf ico objetiva analisar o 

processo de gestao dos residuos solidos no Estado da Paraiba centrado nas 

l e g i s l a t e s ambientais estaduais, observando a evolucao da Polit ica Estadual dos 

Residuos Solidos com enfoque, principalmente, na atual Polit ica Nacional dos 

Residuos Solidos (Lei n° 12.305/2010) e suas i m p l i c a t e s para o cenario ambiental 

nacional. Para tal, utiliza-se do metodo hermeneutico-juridico para organizar as 

diretrizes, valores e principios necessarios ao desenvolv imento epistemologico, bem 

como para facilitar o uso da tecnica interpretativa. O estudo observou que o Estado 

da Paraiba ainda carece de uma Politica Estadual que trate especif icamente sobre o 

assunto e apenas mantem uma legislacao esparsa que tangencialmente rege a 

gestao dos residuos gerados no Estado. Ademais , retrata-se o quanto o Brasil 

evoluiu em termos ambientais principalmente em relacao a gestao dos residuos 

solidos, com a publ icacao da Lei n° 12.305/2010 o Pais passa a contar com uma 

legislacao voltada para a criacao de polit icas efetivas e eficientes no sentido de 

equacionar o problema. Sao inegaveis as consequencias danosas causadas pela 

disposicao inadequada de residuos tanto para o meio ambiente quanto para a 

populacao, e nao atentar para isto corresponde uma ofensa a propria Constituicao 

Federal que consagra o meio ambiente como um direito fundamental . 

Palavras-chave: Residuos Solidos. Meio Ambiente. Legislacao. 



A B S T R A C T 

The problem of solid waste is considered as one of the biggest chal lenges of 

municipal managers, and despite being seen as an environmental problem per se, 

the issue involves the economic and social spheres. Proper management of waste 

produced by human activities contr ibutes to raising the quality of life of the population 

as well as the environmental balance, so everyone involved in the process should be 

aligned to an environmental ly suitable for such waste. Accordingly, this monographic 

work aims to analyze the process of solid waste management in the State of Paraiba 

State centered on environmental legislation, observing the development of Statewide 

solid waste Policy focusing mainly on current national policy of solid waste (Law No. 

12,305/2010) and its implications for the national environmental scenario. To this 

end, the hermeneutical method to organize legal guidel ines, values and principles 

needed epistemological development as well as to facil itate the use of interpretative 

technique. The study noted that the State of Paraiba still lacks a State policy that is 

specifically about the subject and only maintains a sparse legislation that tangential ly 

governs the management of waste generated in the State. Furthermore, portrays 

himself as Brazil evolved into primarily environmental terms in relation to solid waste 

management , with the publication of law No. 12,305/2010 the Country passes a law 

aimed at the creation of effective and efficient policies to solve the problem. Are 

undeniable the harmful consequences caused by the improper disposal of waste for 

the environment and populat ion, and not look at this is an offense to own Federal 

Constitution which enshrines the environment as a fundamental right. 

Keywords: Solid Waste. Environment. Legislation. 



L I S T A D E A B R E V I A T U R A S E S I G L A S 

A B N T - Associacao Brasileira de Normas Tecnicas 

ABRELPE - Associacao Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e residuos 

especiais. 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COPAM - Conselho de Protecao Ambienta l 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

EPA - Environmental Protection Agency (Agenda de Protecao Amb ien ta l ) 

M i n t e r - Ministerio de Estado do Interior 

PNRS - Polit ica Nacional dos Residuos Solidos 

POP - Poluente Organico Persistente 

RIMA - Relatorio de Impacto Ambiental 

S ISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SUDEMA - Superintendencia de Administracao do Meio Ambiente 
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1 INTRODUQAO 

O progresso economico-social e o desenvolv imento industrial, acrescidos ao 

crescimento da populacao mundial e sua concentracao nos centros urbanos, 

const i tuem fatores que contr ibuem signif icativamente para o aumento da quant idade 

de residuos gerados pela humanidade. 

A tematica dos residuos solidos apenas foi incluida na agenda internacional 

quando a humanidade percebeu o quanto o produto das atividades humanas era 

prejudicial ao meio ambiente. A problematica dos residuos solidos compreende 

principalmente sua gestao, que inclui, nao apenas as at ividades de coleta, mas o 

tratamento, a disposicao final e o descarte destes residuos, ate realizar um manejo 

ambientalmente adequado, primordial para evitar riscos ao meio ambiente e a 

qual idade de vida da populacao. 

Na maioria dos municipios brasileiros, os residuos gerados pelos processos 

produtivos sao deposi tados a ceu aberto ou em aguas correntes, gerando, assim, 

poluigao ao meio ambiente e riscos a saude da populacao. O acumulo 

indiscriminado de residuos domici l iares, hospitalares, comerciais e industrials, em 

locais improprios sem o devido cuidado, provoca a proliferacao de vetores, como 

ratos, baratas e outros insetos, a lem disso, a decomposicao da materia organica 

produz um l iquido toxico (chorume) que prejudica o meio ambiente, principalmente 

em relacao aos lencois freaticos contr ibuindo para um quadro de degradacao 

ambiental . 

A falta de acoes locais para reducao da geracao ou para o gerenciamento 

adequado dos residuos solidos provoca desequi l ibr ios de proporcoes globais. A 

necessidade atual de manter o desenvolv imento de forma sustentavel t rouxe a baila 

o tema dos residuos solidos, sua dest inacao correta e formas viaveis para minimizar 

impactos negativos causados ao meio ambiente e garantir a vida no planeta. 

Nesse inter im, o presente trabalho monograf ico objetiva analisar o processo 

de gestao de residuos solidos no Estado da Paraiba, atraves da legislacao 

ambiental estadual e federal que versa sobre a materia. 

No primeiro capitulo, tratar-se-a da evolucao e do panorama internacional dos 

residuos sol idos, destacando as principals conferencias e documentos or iundos das 
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discussoes da sociedade internacional sobre o tema a nivel mundial , bem como o 

comportamento de alguns paises frente a problematica. 

Ademais , no segundo capitulo, analisar-se-a a materia abordando as 

divergencias sob os aspectos legal, popular e cientif ico do conceito, da sua 

classif icacao, assim como, o tratamento e as formas mais usuais de dest inacao e 

disposicao dos residuos sol idos com suas i m p l i c a t e s ao meio ambiente. 

No terceiro capitulo, abordar-se-a a situacao dos residuos solidos no Brasil, 

apontando dados que demonstram o panorama nacional, e far-se-a um 

acompanhamento da evolugao da legislacao ambiental no Pais, da 

infraconstitucional, incluindo o historico das C o n s t i t u t o r s Brasileiras, apontando 

aquelas que efet ivamente asseguraram a preservacao do patr imonio ambiental 

nacional. 

Outrossim, destacar-se-a a Polit ica Nacional dos Residuos Solidos como um 

avanco na gestao dos residuos solidos no Pais, considerando as principais 

modif icagoes introduzidas por esta na cadeia produtiva. 

Por f im, no capitulo quarto, analisar-se-a a gestao dos residuos solidos no 

Estado da Paraiba, realizando um retrospecto das l e g i s l a t e s ambientais estaduais 

que versam sobre a materia, incluindo a propria Consti tuicao Estadual e suas 

disposicoes sobre a protecao ao meio ambiente local, com enfoque na Politica 

Estadual de Residuos Sol idos e as leis estaduais que tratem de forma especif ica 

sobre o assunto. 

A inda no mesmo capitulo, abordar-se-a a gestao dos residuos solidos 

industrials gerados no Estado, baseando-se em estudo realizado pelo orgao 

ambiental estadual em observancia a Resolucao expedida pelo CONAMA (orgao 

ambiental federal), o qual revela a forma como as industrias paraibanas estao 

dispondo dos seus residuos, bem como, sua contribuicao para o equacionamento da 

gestao dos residuos solidos no Estado. 

Para o desenvolv imento do presente trabalho util izar-se-a o metodo 

hermeneutico-jur idico, visto que este organiza as diretrizes, valores e principios 

necessarios ao desenvolv imento epistemologico, bem como facilita a apl icacao das 

tecnicas. Quanto ao procedimento metodologico, util izar-se-a da tecnica 

interpretativa, que nao se confunde com o metodo de pesquisa apl icado, pois este 

pertence ao campo teorico e aquela ao pratico. 
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2 PA NORAMA I N T E R N A C I O N A L D O S R E S i D U O S S O L I D O S 

A historia dos residuos solidos parece se confundir com a propria historia do 

homem urbano. Desde quando produziu o primeiro utensil io, gerou, com essa 

atividade, r es i due A partir de, entao, os residuos passaram a fazer parte da 

existencia do homem, que comegou a utilizar, transformar e modif icar os recursos 

naturais disponiveis em cada momento da evolugao (DIAS; FILHO, 2006). 

Entretanto, esses residuos, diante da sua qual idade e quant idade, nao 

geravam grandes preocupagoes, pois o homem que aquela epoca ainda nao 

mantinha local fixo, abandonava os residuos gerados na propria natureza para que 

esta se encarregasse de reabsorve-los e reincorpora-los na cadeia produtiva. Mas, 

com o passar dos anos, a geragao e o acumulo de residuos comegaram a trazer 

graves problemas para o ser humano. Nesse sentido, A D E D E & CASTRO apud 

DIAS; FILHO (2006, p.5) aduz que: 

Toda a atividade humana ou animal gera residuos, e estes podem ser 
aproveitados para a manutenc§o da vida. A geracao desses residuos passa 
a ser problema quando for em quantidade e qualidade tal que impeca o 
desenvolvimento harm6nico dos seres vivos em dado ecossistema e ja vem 
preocupando os homens ha milhares de anos, em func3o das epidemias de 
doengas surgidas pela contaminac3o de aguas. 

Contudo, historicamente, tem-se que foi na cidade de Atenas que surgiram os 

primeiros lixoes, e que estes comegaram a incomodar a populagao devido a 

proliferagao de vetores. Diante disso, os gregos passaram a cobrir o lixo com 

camadas de terra, e criaram em 500 a . C , o que se chama hodiernamente aterro 

controlado. 

Na Idade Media dizia-se que as cidades eram um caos no que se referia aos 

residuos, uma vez que o produto das at ividades humanas era despejado ou a ceu 

aberto ou em cursos de agua. 

Apenas em meados do sec. XIX, em decorrencia dos padroes de vida 

introduzidos pela sociedade industrial, e que comegou a se destacar o problema dos 

residuos s6l idos no contexto ambiental . 
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Desde entao o problema vem se agravando na maioria dos paises, dado o 

aumento populacional e o crescimento urbano. A lem disso, o desenvolv imento 

social, economico e cultural e as conquistas tecnologicas do homem contemporaneo 

desencadearam condicoes para melhoria da qual idade de vida. E um dos produtos 

resultantes desse desenvolv imento corresponde aos residuos solidos urbanos, que 

quando nao gerenciados por meio de sistemas corretos e eficazes podem prejudicar 

a qual idade de vida da comunidade que os geram. 

DEMAJOROVIC apud BROLLO; SILVA (2002) considera que a expansao da 

producao dos residuos impoe desafios ao gerenciamento adequado, seja nos paises 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, embora os problemas sejam tratados de 

forma bastante diferentes. Paises desenvolvidos dest inam maior parte dos seus 

residuos em aterros sanitarios e incineradores, alem de uti l izarem a reciclagem e a 

recuperacao energetica dos materials descartados, enquanto nos paises em 

desenvolv imento parcela significativa dos residuos que sao gerados ainda sao 

dispostos ou queimados a ceu aberto, agravando os problemas de poluicao do ar, 

do solo e da agua. 

Destarte, nao ha como dissociar a problematica ambiental , ocasionada pelos 

residuos sol idos, do desenvolv imento tecnologico ocorrido no sec. XX, nem 

tampouco, da nova ordem mundial que surgira. Segundo MILARE (2009, p. 1186): 

Dentro deste cenario, a questSo ambiental tern um papel de relevo nao 
apenas pela necessidade de preservar o planeta, mas tambem pela sua 
caracterlstica global, ja que os efeitos provocados pela degradac§o do meio 
ambiente extravasam os limites territoriais de um unico pais, alcancando 
dimensSes regionais, internacionais ou ate mesmo planetarias. 

MILARE (2009), ainda afirma, que o fato das consequencias ambientais ja 

fazerem parte do dia-dia da humanidade e que levou ao fortalecimento da 

interdependencia entre as nacoes, e atraves dos instrumentos do Direito 

Internacional, e que buscam formas de cooperacao para preservacao do Planeta. 

___J Portanto, a cooperacao internacional em materia ambiental nada mais e do 

que o reflexo vivo do reconhecimento da d imensao transfronteiriga e global das 

at ividades degradadoras exercidas no ambito das jur isdicoes nacionais. 
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Por conseguinte, como os residuos sao produtos das at ividades humanas, 

estao diretamente envolvidos no processo de degradacao ambiental que estas 

causam ao meio ambiente. 

Importante esclarecer que os problemas decorrentes dos residuos, nao estao 

l igados apenas a sua disposicao em locais inadequados, mas, precipuamente, a sua 

ineficiente gestao, destinada a cuidar da geracao, do tratamento, ate a disposicao 

final desses residuos de forma a evitar danos ao meio ambiente e a saude da 

populacao. 

2.1 LEGISLAQAO INTERNACIONAL 

O despertar da ordem jur idica ambiental internacional se deu em 1972, com a 

Conferencia das Nagoes Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo, contou com a participagao de 113 paises, os quais se reuniram para 

discutir os principals problemas ambientais que ja a lcancavam uma d imensao global, 

relacionando-os com as questoes socioeconomicas. 

A Declaragao de Estocolmo traz em seu bojo a cooperagao internacional para 

a protecao do meio ambiente como principio geral do Direito Internacional. 

A tematica dos residuos solidos so viria a ser incluida na agenda 

internacional, no ambito da ordem juridica internacional, em 1989, quando foi criada 

a Convencao sobre Controle de Movimentos Transfronteirigos de Residuos 

Perigosos, tambem conhecida como Convengao de Basileia, esta e o resultado da 

preocupagao referente aos embarques de residuos desde as nagoes industrial izadas 

para os paises em desenvolvimento. 

A Convencao de Basileia tern tres objetivos principals, dentre eles: 

estabelecer obrigagoes com vistas a reduzir ao min imo os movimentos 

transfronteirigos de residuos perigosos, e exigir que seu manejo seja feito de 

maneira eficiente e ambientalmente segura; minimizar a quant idade e a toxicidade 

dos residuos gerados, garantir seu tratamento ambientalmente seguro e proximo da 

fonte geradora e assistir aos paises em desenvolv imento na implementagao de suas 

disposig6es;!e proibir seu embarque para paises que nao tenham capacidade para 

eliminar residuos perigosos de forma ambientalmente segura. 
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A convencao nao proibe a movimentacao transfronteirica de residuos 

perigosos em si, mas estabelece mecanismos para seu controle e 

acompanhamento. Busca-se aprimorar e alcancar um manejo ambientalmente 

adequado de residuos perigosos e outros residuos. 

Ass im, nao se permite que os residuos sejam encaminhados para paises que 

nao possuem capacidade para el iminar adequadamente estes residuos, nem para 

paises que nao consintam, pois a Convencao esta baseada no principio do 

consent imento previo e explicito, sendo vedado o trafico ilicito. > 

Dentre, as obrigagoes das partes contratantes, estas devem assegurar que a 

geracao de residuos seja reduzida ao min imo, e que o gerador desses residuos 

cumpra seus deveres quanto ao transporte e deposito, de forma a, prioritariamente, 

serem deposi tados no Estado no qual foram gerados, devendo tais assim assegurar 

instalagoes ambientalmente adequadas para este f im. 

A Convencao de Basileia foi introduzida no Brasil pelo Decreto n° 875/93. 

Esse decreto expressou a preocupagao brasileira ante o objeto desta Convencao, 

em que se estabeleceu diretrizes para reduzir os movimentos transfronteirigos; 

minimizar a quantidade e o conteudo toxico dos residuos perigosos gerados e 

assegurar uma disposigao adequada, ambientalmente saudavel , o mais proximo 

quanto possivel do local de produgao e, ainda, quanto a assistencia aos paises em 

desenvolvimento na gestao ambientalmente saudavel dos residuos perigosos que 

produzirem. 

Nesse mesmo sentido, foi criada, por ocasiao da Conferencia das Nagoes 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em junho de 1992 na cidade do 

Rio de Janeiro, a Agenda 2 1 . 

A Agenda 21 constitui um marco importante de integragao de ideias a nivel 

mundial. Sobre o tema na Agenda 21 ha diversos capitulos, uma vez que nao ha 

como falar em residuos solidos sem discutir modelo de desenvolvimento, padroes de 

consumo, saude, saneamento basico, conscientizagao, educagao e cidadania. O 

capitulo 2 1 , Segao II - "Buscando solugoes para o problema do lixo solido"-, aponta 

algumas propostas para o equacionamento dos problemas dos residuos solidos. 

Considerado, um compromisso polit ico de alto nivel, a Agenda 2 1 , trouxe a 

baila a harmonizagao do desenvolvimento economico com a protegao ambiental e as 

preocupagoes quanto a necessidade da continuidade da vida no Planeta de forma 

sustentavel. 
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A Agenda 21 e um programa de acoes e os paises tern l iberdade, para em 

respeito as normas estabelecidas, criar sua propria agenda nacional e as agendas 

locais. A Agenda 21 brasileira e composta de 40 capitulos, que busca implantar um 

novo padrao de desenvolvimento, conci l iando metodos de protecao ambiental , 

just ica social e eficiencia economica. 

A inda, no que se refere a legislacao internacional referente aos residuos 

sol idos, destaca-se a Convencao de Estocolmo sobre Poluentes Organicos 

Persistentes, assinada pelo Brasil em 2 0 0 1 , consiste em um Tratado Internacional 

construido para eliminar em nivel mundial a producao e o uso de algumas 

substancias mais toxicas produzidas pelo homem, conhecidas por POPs -

Poluentes Organicos Persistentes. 

A Convengao fornece um enquadramento, baseado no principio da 

precaucao, para a el iminagao da producao, uti l izacao, importagao e exportacao de 

doze POPs prioritarios, o seu manuseamento com seguranca e a deposicao 

permanente e el iminacao ou reducao das l ibertacoes nao intencionais de certos 

POPs no ambiente. 

Importante destacar modelos de gestao de residuos solidos desenvolvidos no 

mundo para estabelecer uma relacao com a polit ica adotada no Brasil., assim 

destaca-se o desempenho de paises como EUA, A lemanha e Franca, no 

gerenciamento dos residuos gerados e m seu territorio. 

2.1.1 Gestao dos Residuos Solidos Urbanos nos EUA 

A Lei de Conservacao e Recuperagao (Resource Conservat ion and Recovery 

Act) e o principal regulamento que disciplina a disposicao de residuos perigosos e 

nao perigosos nos Estados Unidos. Aprovada em outubro de 1976 buscava resolver 

os problemas crescentes diante do aumento no volume de residuos urbanos e 

industrials produzidos 

Alem de estabelecer normas que visavam assegurar a disposicao adequada 

dos residuos perigosos e atribuir a A g e n d a de Protegao Ambiental (Environmental 

Protection Agency - EPA) o estabelecimento de um conjunto de padroes nacionais 

para a gestao desses residuos, e tambem para os nao-perigosos, a Lei conforme a 
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EPA define metas como: a protecao da saude humana e o ambiente dos perigos 

potenciais da el iminacao de residuos; a conservagao de energia e recursos naturais; 

a redugao da quant idade de residuos gerados e garantir que os residuos sejam 

geridos de forma ambientalmente racional. 

Em 1984 foram aprovadas emendas a Lei de Conservacao e Recuperacao 

relativas a residuos solidos e perigosos. Nestas foram revistos os criterios referentes 

aos aterros sanitarios para que sejam gerenciados de forma a proteger a saude 

humana e o meio ambiente; passou-se a exigir a redugao da quant idade e toxicidade 

dos residuos, e, quanto aos Estados, estes deverao adotar programas que 

incorporem as revisoes feitas. 

Nestes termos, JURAS (2005), em estudo publ icado na Biblioteca da Camara 

dos Deputados, acrescenta que: 

Na sua forma consolidada ao longo desses anos, pode-se apontar como 
conteudo principal da Lei de Residuos S6lidos o disciplinamento de uma 
politica nacional, definindo as competencias da EPA e outros agentes em 
termos de fiscalizacSo, e estabelecendo diretrizes nacionais minimas a 
serem respeitadas, notadamente no que se refere aos residuos perigosos. 

Apesar de os EUA ainda f igurarem entre os paises que mais geram residuos, 

dados da EPA indicam que, nos ult imos anos, os numeros apresentam uma 

constante o que possivelmente poderia indicar o comeco da tendencia de redugao. 

Desde o final da decada de 80, verm sendo desenvolvidos pianos de 

gerenciamento integrado de residuos atraves de programas de gestao, que 

possuem como diretrizes: a redugao na fonte, reaproveitamento energetico (geragao 

de energia) e material (reciclagem), e a disposigao nos aterros apenas dos residuos 

inaproveitaveis. 

Segundo a UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION A G E N C Y 

(EPA, 2008) em 2007, das 254 milhoes de toneladas de residuos gerados nos EUA, 

85 milhoes de toneladas, ou 33 ,4% foram reciclados ou foram para compostagem, e 

32 milhoes de toneladas, ou 54% foram para aterros. 

Diante desse quadro, percebe-se o quanto o manejo de residuos influencia 

para a redugao na geragao dos residuos, pr incipalmente, com a reutilizagao de 

produtos e materias. 
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2.1.2 Gestao dos Residuos Solidos na Europa 

A maior parte dos paises europeus vem adotando regras bastante rigidas em 

relacao aos residuos solidos. Com vistas a aproximar o tratamento dado a questao, 

a Uniao Europeia vem editando varias normas relativas a residuos sol idos, entre as 

quais se cite: 

- Diretiva 75/442/CEE, relativa a residuos; 

- Diretiva 75/439/ CEE, relativa a oleos usados; 

- Diretiva 91/157/CEE, relativa a pilhas e acumuladores; 

- Diretiva 94/62/CEE, relativa a embalagens e residuos de embalagens; 

- Diretiva 1999/31 /CEE, relativa a deposigao de residuos em aterros; 

- Diretiva 2000776/CEE, relativa a incinerapao de residuos; 

- Diretiva 2002/96/CEE, relativa aos residuos de equipamentos eletr icos e 

eletronicos. 

As Diretivas consistem em atos jur id icos legislatives, emanados da Uniao, 

Europeia que exige que os Estados alcancem determinados objetivos, sem ditar 

meios para alcanca-los. Confere, assim, aos Estados- membros certa f lexibil idade 

quanto as regras a serem adotadas, contudo, obriga os Estados a sua transposicao 

para o direito interno. 

A A lemanha e pioneira na adocao de medidas dest inadas a equacionar a 

questao dos residuos sol idos. Substituiu uma politica que previa apenas a coleta dos 

residuos gerados e a deposicao desses residuos, por outra cujos principios base 

sao evitar e valorizar os residuos antes da sua el iminacao. 

Os objetivos dessa nova polit ica de residuos foram estabelecidos por meio da 

legislacao que ampl iou a responsabi l idade do fabricante a todo ciclo de vida de seu 

produto, desde a fabr icacao, passando pela distribuicao e uso, ate sua el iminacao. 

Ass im, conforme a legislacao alema deve-se evitar a geragao dos residuos e 

quando nao evitaveis devem ser valorizados, com a recuperacao material 

(reciclagem) ou valorizagao energetica; por f im, os produtos nao valor izados devem 

ser descartados de forma ambientalmente correta. 

Por conseguinte, na Franca, o gerenciamento dos residuos esta sob a 

responsabi l idade das autor idades locais ou ent idades por elas autorizado. A 

el iminacao dos residuos domici l iares e responsabil idade das autoridades locais, 
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enquanto a el iminacao dos residuos industrials, de transporte e da construcao civil e 

de responsabil idade do produtor dos residuos. 

A polit ica francesa de residuos, estabelecida em 1975 e modif icada em 1992, 

tern como objetivos principals: prevenir ou reduzir a producao e a nocividade dos 

residuos; organizar o transporte dos residuos e limita-lo em distancia e volume; 

valorizar os residuos pela reuti l izacao, reciclagem ou qualquer outra acao visando 

obter energia ou materiais a partir dos residuos; nao admitir a disposicao de 

residuos que nao seja os f inais. 

Percebe-se, assim, a insercao do principio poluidor-pagador em diversas 

l e g i s l a t e s ambientais que tratam da materia, considerando o papel do gerador no 

processo produtivo. 
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3 R E S i D U O S S O L I D O S 

O atual padrao de desenvolv imento economico-social caracteriza-se, 

centralmente, pela exploragao excessiva e constante dos recursos naturais e pela 

geragao macica de residuos. 

De acordo com BRITO (1999, p 20): 

Com o rapido desenvolvimento tecnologico ocorrido nos ultimos anos, tem-
se observado que os problemas ambientais relacionados com os residuos 
solidos gerados constituem-se na principal forma de degradacao do meio 
ambiente. 

iOs residuos solidos gerados pelos processos produtivos, quando depositados 

a ceu aberto ou em aguas correntes, geram poluigao ao meio ambiente e risco a 

saude humana, principalmente em relacao aos mananciais e lengois freaticos, 

atualmente considerados as grandes fontes de agua potavel. 

Ao despejar os residuos em locais inadequados, contribui-se tanto para a 

contaminagao do solo quanto das aguas subterraneas, pois o acumulo do lixo 

produz o chorume - l iquido percolado oriundo da decomposigao da materia organica-

que acarreta a contaminagao tanto do solo, quanto dos lengois freaticos. 
ft 

Entretanto, os impactos causados pelos residuos nao se restr ingem, apenas, 

ao ambiental , constitui um problema de saude publica. Conforme BROLLO; SILVA 

(2002), o gerenciamento inadequado de tais residuos pode resultar em riscos 

indesejaveis as comunidades, constituindo-se ao mesmo tempo em problema de 

saude publica e fator de degradagao ambiental , alem dos aspectos economicos, 

sociais e administrat ivos envolvidos. 

Destarte, os residuos solidos urbanos consti tuem uma das maiores 

preocupagoes dos administradores municipais, seja pela quant idade, pois 

diar iamente sao geradas toneladas de residuos solidos, seja pela toxicidade, cada 

vez mais elevada com o maior uso de produtos quimicos, pesticidas e com o 

advento da energia atomica. 
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Atualmente, a busca e pela eficiente gestao dos residuos solidos, nao basta 

apenas dar uma destinagao ambientalmente adequada, e preciso que governo e 

sociedade atuem no sentido de reduzir a geragao e o aumento da producao desses 

residuos. 

3.1 CONCEITO 

O termo residuo solido nao encontrou entre os doutr inadores da seara 

ambiental unanimidade quanto ao seu conceito, dando azo ao aparecimento de 

diversos entendimentos acerca do assunto. 

A A B N T (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) atraves da NBR 10.004, 

2004, define residuos solidos como: 

Residuos s6lidos: Residuos nos estados solidos e semi-s6lidos, que 
resultam de atividades de origem industrial, domestica, hospitalar, 
comercial, agricola, de servicos e de varricSo. Ficam incluidos nesta 
definicao os lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua, 
aqueles gerados em equipamentos e instalacSes de controle de poluicao, 
bem como determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel o 
seu lancamento na rede publica de esgotos ou corpos de agua, ou exijam 
para isso solucoes tecnicas economicamente inviaveis em face a melhor 
tecnologia disponivel. 

Segundo Bidone e Pivonelli apud AZAMBUJA (2002), o termo residuo solido, 

que muitas vezes e sinonimo para lixo, deriva do latim residuu e significa sobras de 

substant ias , acrescido de solido para diferenciar de residuos l iquidos ou gasosos. 

MACHADO (2009, p.566), posiciona-se no seguinte sentido: 

O termo "residuo s6lido", como o entendemos no Brasil, significa lixo, refugo 
e outras descargas de materiais sblidos, incluindo residuos solidos de 
materials provenientes de operacdes industrials, comerciais e agricolas e de 
atividades da comunidade, mas nao inclui materiais sblidos ou dtssolvidos 
nos esgotos domesticos ou outros significativos poluentes existentes nos 
recursos hidricos, tais como a lama, residuos solidos dissolvidos ou 
suspensos na agua, encontrados nos efluentes industrials, e materias 
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dissolvidos nas correntes de irrigacao e outros poluentes comuns da 
agua.(Grifo nosso) 

No mesmo encalco esta GRANZIERA (2009), que afirma que o lixo consiste 

especif icamente nos residuos solidos produzidos, individual ou colet ivamente, pela 

acao humana, animal, ou por fenomenos naturais, nocivos a saude, ao meio 

ambiente e ao bem-estar da populacao urbana, excluidos neste caso, os residuos 

hospitalares e os industrials. 

) S IRVINSKAS (2008), em poucas palavras, conclui que os residuos solidos 

sao os lixos e os refugos despejados em locais inapropriados. 

Portanto, tem-se, para parte da doutr ina, e no conceito popular, que residuo 

solido e sinonimo de lixo. A doutrina que diferencia residuos solidos de lixo atribui 

aqueles certo potencial economico, considerando este como rejeito. Dessa forma, 

"lixo" seria a parte inaproveitavel sem valor a lgum, enquanto residuo seria aquilo que 

pode ser reaproveitado, ou seja, reintroduzido na cadeia produtiva. 

Percebe-se que o conceito tecnico atribuido nao encontra consonancia com o 

aceito pela doutr ina, tendo em vista, este excluir os materiais solidos dissolvidos nos 

esgotos domest icos ou suspensos na agua. 

O conceito aceito, por parte da doutr ina mencionada, tambem nao possui 

amparo legal. 

O tema dos residuos solidos nao possuia uma legislacao propria, ate que em 

agosto de 2010, apos 21 anos tramitando pelo Congresso Nacional, foi promulgada 

a Lei n° 12.305, que dispoe sobre a Polit ica Nacional dos Residuos Solidos. A 

legislagao, a lem de trazer um conceito do termo residuo solido, ainda estabelece 

uma diferenciacao entre este e o termo rejeito, comumente util izado pela doutrina 

como sinonimo, em seu art. 3°, incisos XV e XV I : 

Art.3° Para efeitos desta Lei,entende-se por (...) 

XV - Rejeitos: residuos solidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidadesde tratamento e recuperac§o por processos tecnologicos 
disponiveis e economicamente viaveis, n§o apresentem outra possibilidade 
que n§o a disposicao final ambientalmente adequada; 
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XVI - Residuos s6lidos: material, substantia, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinaccio final se 
procede, se prop6e proceder ou se esta obrigado a proceder nos estados 
s6lido ou semissblido, bem como gases contidos em recipientes e liquidos 
cujas particularidades tornem inviavel o seu lancamento na rede publica de 
esgotos ou em corpos d'agua, ou exijam para isso solucoes tecnica ou 
economicamente inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel. 

Ve-se que o conceito legal de residuos solidos e bastante amplo, pois inclui, 

alem dos residuos no estado solido, os semissol ido, os gases e l iquidos, pois o que 

se considera e a ofensividade que estes materiais causam ao meio quando 

dispostos em locais inadequados, sem o devido tratamento. 

Portanto, o termo lixo deve ser segregado em residuo e rejeito, dos quais 

apenas este devera ser considerado como tal, segundo a nova legislacao. 

3.2 CLASSIFICAQAO 

Sao varias as maneiras que os autores util izam para classificar os residuos 

solidos. As mais comuns sao quanto aos riscos potenciais de contaminacao do meio 

ambiente e quanto a natureza ou or igem. 

De acordo com a NBR 10.004/2004 da ABNT, os residuos solidos 

fundamentalmente os originados pela atividade industrial, podem ser classif icados 

e m : 

Residuos classe I - Perigosos, s§o aqueles que oferecem risco a saude ou 
risco de poluicao ao meio ambiente devido as suas caracteristicas de 
corrosividade, inflamabilidade, reatividade, toxocidade ou patogenicidade e 
devem ser tratados de forma correta para evitar danos, necessitam de 
disposicSes especiais; 
Residuos classe II - NSo perigosos; 
Residuos classe II A - NSo mertes: s3o basicamente os residuos 
provenientes de moradias, de facil solubilidade; 
Residuos classe M B - Inertes: s§o aqueles quando dispostos no solo ou na 
agua nao se dissolvem. 
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Deve-se mencionar que a or igem ou natureza dos residuos e um elemento 

que tambem caracteriza os diferentes t ipos. 

A Lei n° 12.305/2010 estabelece em seu art. 13, a seguinte classif icacao para 

os residuos solidos, util izando como criterio a or igem e a periculosidade: 

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os residuos tern a seguinte classificacSo: 

I - quanto a origem: 
a) residuos domiciliares: os originarios de atividades domesticas em 
residencias urbanas; 
b) residuos de limpeza urbana: os originarios da varricao, limpeza de 
logradouros e vias publicas e outros servicos de limpeza urbana; 
c) residuos sblidos urbanos: os englobados nas alfneas "a" e "b"; 
d) residuos de estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alineas "b", "e", "g", 
"h" e " j " ; 
e) residuos dos servicos publicos de saneamento basico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alinea "c"; 
f) residuos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalacoes 
industrials; 
g) residuos de servicos de saude: os gerados nos servicos de saude, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
6rgSos do Sisnama e do SNVS; 
h) residuos da construcao civil: os gerados nas construcoes, reformas, 
reparos e demolic6es de obras de construct civil, incluidos os resultantes 
da preparaceio e escavac§o de terrenos para obras civis; 
i) residuos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuarias e 
silviculturais, incluidos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades; 
j) residuos de servicos de transportes: os originarios de portos, aeroportos, 
terminals alfandegarios, rodoviarios e ferroviarios e passagens de fronteira; 
k) residuos de mineracao: os gerados na atividade de pesquisa, extracSo ou 
beneficiamento de minerios; 

II - quanto a periculosidade: 

a) residuos perigosos: aqueles que, em razao de suas caracteristicas de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco a saude publica ou a qualidade ambiental, de acordo com 
lei, regulamento ou norma tecnica; 
b) residuos n§o perigosos: aqueles nSo enquadrados na alinea "a". 

Paragrafo unico. Respeitado o disposto no art. 20, os residuos referidos na 
alinea "d" do inciso I do caput, se caracterizados como n§o perigosos. 
podem, em raz§o de sua natureza, composicSo ou volume, ser equiparados 
aos residuos domiciliares pelo poder publico municipal. 

Importance salientar que a responsabil idade pelo gerenciamento dos residuos 

sol idos pode derivar da especie de residuos; assim, os residuos provenientes do 
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service- de saude, por exemplo, cabe ao gerador do residuo e aos responsaveis 

legais, a obrigacao de gerencia-los desde a geragao ate a sua disposicao final, 

conforme dispoe a Resolucao CONAMA n° 358 de 29.04.2005, que estabelece as 

regras sobre o tratamento e disposicao final desses residuos. 

3.3 TRATAMENTO E DISPOSIQAO FINAL 

O termo "lixo" enseja uma serie de atividades concernentes a l impeza urbana, 

que representa um conjunto de agoes exercidas sob a responsabil idade do Distrito 

Federal ou dos Municipios, relativas aos servigos publicos de coleta e remogao de 

lixo e de seu transporte, t ratamento e disposigao f inal, alem dos servigos publ icos de 

l impeza e conservagao urbana, com final idade estetica ou em prol da salubridade 

ambiental . 

A Lei n° 11.445/07 estabelece as diretrizes para o saneamento e inclui, no 

escopo do saneamento basico, os servigos de l impeza urbana e o manejo de 

residuos solidos, definindo-os como o "conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalagoes operacionais de coleta, transporte, t ransbordo, t ratamento e destino final 

do lixo domest ico e do lixo originario da varrigao e l impeza de logradouros e vias 

publicas" (art.3°. I, c,). 

Consiste em atividades especif icas da l impeza urbana e manejo de residuos 

solidos: os servigos de coleta, t ransbordo e transporte; de tr iagem para fins de reuso 

ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposigao final dos 

residuos; e de varrigao, capina e poda de arvores e vias e logradouros publicos e 

outros eventuais servigos pertinentes a l impeza publica. 

Destarte, os servigos de l impeza publica urbana estao diretamente 

relacionados com a manutengao da saude publica e preservagao do meio ambiente. 

Desse modo, a propria Lei de Saneamento preve que a l impeza urbana e o manejo 

dos residuos solidos devam ser realizados de forma adequada a saude publica e a 

protegao do meio ambiente. 

A propria Carta Magna ao atribuir as competencias aos entes federat ivos 

(art.24, XII), confere a Uniao, aos Estados, aos Municipios e ao Distrito Federal 

competencia legislativa concorrente quanto a defesa e protegao do meio ambiente. 
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Entretanto, mesmo que a Uniao caiba fixar diretrizes gerais, sao os Municipios, que 

util izando da sua autonomia para organizar os servigos publicos de natureza local 

(art. 30), executarao as tarefas de l impeza publica, dentre elas a coleta, o transporte 

e a disposigao dos residuos solidos. | 

Ass im, realizar o tratamento e disposicao dos residuos solidos de forma 

ambientalmente adequada consiste atualmente numa das maiores preocupagoes do 

Poder Publico Municipal. Nesse sentido afirma AZAMBUJA (2002, p 15): 

Os administradores municipals se deparam diariamente com novos 
obstaculos, derivados do metabolismo dos ecossistemas urbanos. Dar uma 
destinacao ambientalmente saudavel para as toneladas de residuos, 
gerados todos os dias nas cidades, talvez seja o maior de todos os desafios 
enfrentados pelos administradores. 

Apesar, de a materia envolver diversas ciencias, compete a engenharia 

sanitaria estabelecer criterios adequados para o destino desses residuos. As formas 

mais usuais de destinagao e disposigao de residuos solidos sao as seguintes: 

deposito a ceu aberto, deposito em aterro sanitario, usina de compostagem, usina 

de incineragao e usina verde. 

O deposito a ceu aberto e a disposigao de lixo em local inadequado para essa 

f inalidade, causando danos ao ar atmosferico, ao solo, subsolo, ao lengol freatico, 

aos rios, e mananciais, a f lora, a fauna, e, principalmente, a saude humana, alem de 

atrair vetores de doengas como insetos, roedores, etc. O lixao, como e comumente 

chamado, e uma forma arcaica, e uma pratica condenavel de disposigao final e sua 

erradicagao constitui num dos maiores problemas enfrentados pelos Municipios. 

O aterro sanitario e a forma de disposigao do lixo mais adequada e 

economica. A escolha do local devera ser submetida ao estudo previo de impacto 

ambiental para constatar a viabi l idade da implantagao do aterro, pois este constitui 

uma obra de saneamento que pode causar significativas modif icagoes ambientais. 

Exige-se, portanto, que se apresente um Estudo de Aval iagao do Impacto Ambiental . 

M I L A R t (2009), afirma que a implantagao de qualquer atividade ou obra 

potencialmente degradadora deve submeter-se a uma analise e controle previos. Tal 

analise e necessaria para se anteverem os riscos e eventuais impactos ambientais a 

serem prevenidos, corrigidos ou mit igados. 
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A Polit ica Nacional do Meio Ambiente, atraves da Lei n° 6 .938/1981, aponta 

como instrumentos de gestao ambiental , a avaliagao de impactos ambientais e o 

l icenciamento para a instalacao de obras ou atividades potencialmente 

degradadoras; const i tuem -se, por assim dizer em agoes preventivas afetas ao 

Estado, no encalgo de protegao ao meio ambiente. 

Segundo a Resolugao CONAMA n° 001 de 23.01.1986, para qualquer 

atividade modif icadora do meio ambiente, faz-se necessario a apresentagao de um 

Estudo de Impacto Ambienta l - EIA e respectivo Relatorio de Impacto Ambienta l -

RIMA, que sera submet ido a analise e avaliagao dos orgaos ambientais 

competentes, para a l iberagao e autorizagao do l icenciamento ambiental . 

Considerando as dif iculdades que os municipios de pequeno porte enfrentam 

na implantagao e operagao de aterro sanitario de residuos solidos, para atendimento 

as exigencias do processo de l icenciamento ambiental e que a implantagao de aterro 

sanitario de residuos solidos urbanos deve ser precedida de Licenciamento 

Ambiental por orgao ambiental competente, a Resolugao CONAMA n° 404, de 

11.11.2008, estabelece as diretrizes e criterios para o l icenciamento de aterros 

sanitarios de pequeno porte de residuos solidos urbanos, assim considerados 

aqueles com disposicao diaria de ate vinte toneladas de residuos solidos. 

Nos ensinamentos de SIRVINSKAS (2008, p.316) os requisitos para 

implantagao do aterro sanitario sao: 

A implantaccio do aterro devera observar os seguintes requisitos: a) a area 
devera ser totalmente impermeabilizada para proteger o solo e o subsolo; 
b)o lixo depositado sera coberto por uma camada de terra no final, 
impedindo a proliferacSo de roedores, insetos e urubus; c) serSo realizados 
estudos sobre os ventos para evitar a emanacao dos odores do aterro a 
vizinhanca; d) gases ser§o queimados por queimadores prbprios; e) o 
chorume devera ser armazenado em pocos apropriados tratados em 
estacSo de esgoto. 

A usina de compostagem, por sua vez, e o processo pelo qual os residuos 

solidos domest icos sao transformados em composto para a utilizagao como adubo 

no setor agricola. Esse processo ocorre no interior das usinas de compostagem com 

a transformagao de materia organica em composto. 
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Enquanto isso, a incineragao e considerada um dos processos mais ef icazes, 

pois t ransforma a queima dos residuos em material inerte, reduzindo o espago 

ocupado. Util izado para queima de lixo hospitalar, a instalagao requer a observancia 

de criterios adequados para evitar a poluigao do ar atmosferico. 

E, por f im, tem-se a usina verde que permite a t ransformacao do lixo em 

energia sem poluir o ar atmosferico. Seu metodo consiste em um sistema fechado, 

t ransformando o calor em energia termica ou eletrica. O procedimento e o mesmo da 

coleta do lixo em geral, ou seja, apos o transporte do lixo domicil iar, ha a separacao 

do lixo organico do inorganico. O primeiro e encaminhado as usinas de 

compostagem e reciclagem, o restante e levado a usina verde, para produgao de 

energia. 

Importante salientar que o dest ino final dos residuos solidos domest icos e 

atribuigao municipal . As industrias, por sua vez, sao obrigadas a gerir o dest ino final 

dos residuos que produzem. Caso as empresas optem por s istemas proprios de 

disposigao final dos residuos que geram, deverao seguir os padroes legais e 

regulamentares vigentes. 

AZAMBUJA( 2002, p. 16), ainda, alerta para o seguinte: 

Ao se destinar os residuos sblidos para os aterros sanitarios controlados, 
ou, como e o caso de muitos municipios brasileiros, para lixoes a ceu 
aberto, as administrates municipals estao apenas constituindo passivos 
ambientais. Nestes casos, a degradacSo, atraves da contaminagao do solo, 
agua e ar, e inevitavel. Fazer um correto tratamento, por meio da 
reciclagem, compostagem ou incineracSo, esta longe da realidade para a 
maioria dos municipios. Varios fatores s§o empecilhos, a comecar pelos 
custos relativamente altos. Somam-se a este a falta de informacao e 
tecnologia disponivel e o estagio incipiente da industria de reciclagem no 
pais. Se, do ponto de vista da infra-estrutura, os investimentos parecem nao 
ter fim, uma mudanca de atitude, em relac§o a producao de residuos, pode 
ser a solugSo de menor custo para toda a sociedade. Por isso, talvez, a 
mais viavel. 

Dessa forma, entende-se que nao basta apenas a iniciativa do Poder Publico, 

sao diversos fatores que influenciam para o estabelecimento de uma gestao 

ambiental adequada para os residuos solidos. 
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4 A S I T U A g A O D O S R E S i D U O S S O L I D O S NO B R A S I L 

A producao de lixo nas cidades brasileiras e um fenomeno inevitavel que 

ocorre diar iamente em quant idade e composicao que depende do tamanho da 

populacao e do seu crescimento economico. O aumento da produgao de residuos 

solidos cresce na mesma proporcao que cresce o consumo da populacao, assim, 

quanto maior a demanda no setor produtivo mais recursos naturais sao uti l izados e 

mais residuos sao gerados. 

Os resultados da Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB 2008) 

divulgados pelo IBGE indicam que mais de 7 0 % das cidades nao garantem a 

dest inacao adequada dos residuos solidos, acumulando lixo em locais inadequados, 

como vazadouros a ceu aberto e aterros controlados. No Brasil, sao coletadas mais 

de 183 mil toneladas de residuos solidos apenas domici l iares e/ou publicos por dia; 

na maioria dos municipios, o lixo continua sendo despejado em vazadouros 

inadequados e que agridem o meio ambiente. De acordo com a pesquisa, em 50 ,8% 

das cidades t inham um lixao como destino final de seus residuos sol idos. E em 

22,3%, o destino era um aterro controlado, tambem considerado perigoso e poluente 

pelos ambiental istas. 

A pesquisa tambem aponta que ha aterros sanitarios em apenas 27 ,7% 

dessas cidades. Os lixoes ainda sao a opcao de cinco em cada dez prefeituras 

(50,8%) e corresponde a forma irregular de dest inacao de residuos solidos mais 

comum no pais. No entanto, foi a que menos cresceu nos ultimos oito anos. 

Entre os municipios com servico de coleta de lixo, a util izacao dos lixoes foi 

mais recorrente nos Estados das regioes Nordeste e Norte (89,3% e 85,5%). O 

Estado que mais usa esse destino e o Piaui (97,8%), seguido por Maranhao (96,3%) 

e Alagoas (96,1%). Os Estados que apresentam menor proporcao de cidades que 

usam lixoes sao os das regioes Sul e Sudeste (15,8% e 18,7%). 

Embora os aterros sanitarios sejam a opcao que mais tenha avancado entre 

os municipios, o crescimento ainda e reduzido. Ha 21 anos, apenas 1 , 1 % das 

cidades dispunha de aterros sanitarios. Em 2000, eram 17,3% e em 2008, 27,7%. 
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O estudo Panorama dos Residuos Solidos no Brasil 2009, divulgado pela 

Associacao Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Residuos Especiais 

(Abrelpe) demonstra que em relacao a 2008 houve um crescimento de 8% na 

quant idade de residuos solidos urbanos coletados no pais, o que representa mais de 

50 milhoes de toneladas. 

A publ icacao demonstra que, apesar de alguns avangos, a si tuacao do setor 

ainda e crit ica em relacao a geragao, coleta e dest inacao adequada de Residuos 

Solidos Urbanos. O pais gerou mais de 57 milhoes de toneladas de residuos solidos 

em 2009, crescimento de 7,7% em relagao ao volume do ano anterior. 

De acordo com o documento, apenas 55% das 149,1 mil toneladas de 

residuos solidos urbanos recolhidas diar iamente t iveram dest inacao adequada. O 

restante, ou foi para os lixoes ou para os aterros nao l icenciados. O estudo mostra 

ainda um crescimento de 5,9% em relacao a 2007 na quant idade de lixo urbano 

recolhido no pais, em 2008. 

Apesar de ter sido constatada uma evolugao na adequagao da destinagao de 

RSU de 2008 para 2009, no cenario atual 4 3 % do total de residuos solidos urbanos 

coletados no Brasil, que representam quase 22 milhoes de toneladas, ainda sao 

dispostos de forma inadequada, em aterros controlados ou lixoes, que nao garantem 

a devida protecao ambiental . 

A Abrelpe informou ainda que dos 5.564 municipios brasileiros, somente 3 9 % 

dispoem de aterros sanitarios para a destinagao final do lixo, considerados os unicos 

locais adequados para o residuo que nao pode ser reciclado. 

A pratica desse descarte inadequado provoca serias e danosas 

consequencias a saude publica e ao meio ambiente, e associa-se ao triste quadro 

socioeconomico, de famil ias que sobrevivem dos materiais reciclaveis coletados em 

lixoes. 

4.1 RES iDUOS SOLIDOS NA LEGISLAQAO BRASILEIRA 

No Brasil, a preocupagao com os residuos solidos teve in i t io no ano de 1954, 

com a publ icacao da Lei Federal de n° 2.312 de 23/08/1954, que dispoe no seu art. 
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12, as diretrizes, e dentre elas citam-se: "a coleta, o transporte e o destino final do 

lixo deverao processar-se em condicoes que nao t ragam inconvenientes a saude e 

ao bem estar publicos". Em 1961 , com a publ icacao do Codigo Nacional de Saude -

Decreto 49.974-A, de 05/09/1961, tal diretriz foi novamente conf i rmada, por meio do 

art. 40. 

No final da decada de 70, por meio do Ministerio do Interior - MINTER foi 

baixada a Portaria MINTER n° 53, de 01/03/1979, que dispoe sobre o controle dos 

residuos solidos, provenientes de todas as at ividades humanas, como forma de 

prevenir a poluicao do solo, do ar e das aguas. O Ministerio do Interior abrigava 

aquela epoca a Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA, atualmente extinta e 

subst i tuida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renovaveis -

I BAM A. 

A referida Portaria determina que os residuos solidos de natureza toxica, bem 

como os que contem substant ias inflamaveis, corrosivas, explosivas, radioativas e 

outras consideradas prejudiciais, devem sofrer t ratamento ou acondic ionamento 

adequado, no local de producao, e nas condicoes estabelecidas pelo orgao estadual 

de controle da poluicao e de preservagao ambiental . 

A Portaria MINTER N° 53, de 01 de marco de 1979, em seu inciso X, 

determina tambem que os residuos solidos ou semi-sol idos de qualquer natureza 

nao devem ser colocados ou incinerados a ceu aberto, tolerando-se apenas: 

a) a acumulacao temporar ia de residuos de qualquer natureza, em locais 

previamente aprovados, desde que isso nao ofereca riscos a saude publica e ao 

meio ambiente, a criterio das autor idades de controle da poluicao e de preservacao 

ambiental ou de saude publica; 

b) a incineracao de residuos solidos ou semi-sol idos de qualquer natureza, a 

ceu aberto, em situacoes de emergencia sanitaria. 

Essa Portaria veio balizar o controle dos residuos solidos no pais, seja de 

natureza industrial, domiciliar, de servigos de saude, entre outros gerados pelas 

diversas atividades humanas. 

A legislagao ambiental brasileira so viria a se desenvolver a partir da decada 

de 80. MILARE (2009, p. 801), explica que: 
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O conjunto de leis ate ent§o nao se preocupava em proteger o meio 
ambiente de forma especifica e global, dele cuidando de maneira diluida, e 
mesmo casual, e na exata medida em que pudesse atender sua exploracao 
pelo homem. 

Impulsionado pela onda conscient izadora emanada pela Conferencia de 

Estocolmo, realizada em 1972, o ordenamento jur idico brasileiro adotou uma nova 

postura perante a problematica ambiental . E como marco inicial destaca-se a edicao 

da Lei n° 6 .938/81, conhecida como Politica Nacional do Meio Ambiente, que trouxe 

para o Direito o conceito de meio ambiente como objeto especif ico de protegao em 

seus mult iplos aspectos. A lem disso, instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

que possui o CONAMA, como orgao superior, ao qual cabe editar normas 

importantes em materia ambiental, inclusive relacionada a l icenciamento ambiental 

de empreendimentos causadores de grande impacto ambiental . Estabelece em seu 

art. 3°, III, o seguinte: 

Art 3° Para os fins previstos nesta Lei,entende-se por: 
(...) 
Ill - poluicao, a degradacao da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: 

a) Prejudiquem a saude, a seguranca e o bem-estar da populacao; 
b) Criem condicoes adversas as atividades sociais e economicas; 
c) Afetem desfavoravelmente a biota; 
d) Afetem as condic&es esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 
e) Lancem materias ou energia em desacordo com os padroes ambientais. 

Partindo da definicao descrita, enquadra-se o manejo inadequado dos 

residuos solidos como fonte causadora de poluicao e fator de degradacao da 

qual idade ambiental . Como visto alhures a l impeza publica e fonte de inumeros 

problemas ambientais e de saude publica, quando prestados de forma inadequada. 

A lem disso, estabeleceu em seu art. 14, § 1°, a obrigacao do poluidor, pessoa 

fisica ou jur idica, de direito privado ou publico, reparar os danos causados pela 

atividade de degradacao. 

Tambem apresenta grande importancia no contexto ambiental brasileiro a 

promulgacao da Consti tuicao Federal de 1988, considerada "Consti tuicao Verde", 

re ferenda internacional em materia ambiental , que dedicou a materia um capitulo 

proprio (Capitulo V I , Do Meio Ambiente). 
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A maioria dos textos normativos que tratam do meio ambiente sao anteriores 

a Constituigao Federal de 1988, orientados, portanto, por um sistema constitucional 

que pouco se preocupava com o meio ambiente de per si, como um direito 

fundamental . 

A legislacao ambiental brasileira vem evoluindo, embora ainda possua 

diversas lacunas, podendo ser considerada uma "colcha de retalhos", conforme aduz 

o eminente ambientalista MILARE (2009, p. 804): 

Finalmente, porque estruturada em retalhos, a legislacao ambiental 
brasileira tern vastissimas clareiras normativas, verdadeiros "buracos 
negros ambientais", onde inexistem normas de regramento das condutas 
dos envolvidos. Cite-se, como exemplo, a questao dos residuos perigosos 
ou t6xicos. 

Entretanto, a l impeza urbana e o manejo dos residuos solidos sao integrantes 

do sistema de saneamento basico, e apenas com a edicao da Lei de Saneamento, 

Lei n° 11.445/07, e que as atividades relacionadas a coleta, ao transporte, 

t ransbordo, tratamento e destino final do lixo domest ico e do lixo originario da 

varrigao e l impeza de logradouros e vias publicas foi regulamentado. 

A Lei de Saneamento e um marco para a criagao de possiveis iniciativas 

publ icas com relagao aos residuos sol idos. Consoante assevera MACHADO (2008, 

p. 291): "a Politica Federal de Saneamento Basico veio a lume por causa da 

necessidade de definir criterios e uniformizar a legislagao para o saneamento basico 

em todo territorio nacional." O saneamento basico constitui um servigo publico 

essencial a saude da populagao. 

Importante frisar que alem destes textos normativos, a nivel federal, podem-

se citar outras iniciativas para a organizagao de procedimentos visando a protecao 

do meio ambiente e o desenvolv imento sustentavel, tendo uma relagao direta com 

adequada gestao dos residuos sol idos. Podem ser destacadas: a instituigao da 

Polit ica Nacional dos Recursos Hidricos, em 1997(Lei n° 9.433); a instituigao da Lei 

de Cr imes Ambientais, em 1998 (Lei n° 9.605); e a instituigao do Estatuto das 

Cidades, em 2001 (Lei n° 10.257). 
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As normas que versam sobre os residuos solidos estao di luidas no 

ordenamento jur idico brasileiro entre a Constituigao Federal, as leis supra, decretos 

e as Resolugoes do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Entre as Resolugoes do Conselho Nacional do Meio Ambiente, estao a 

Resolugao n° 005, de 15.06.1988, estabelece que f icam sujeitos a l icenciamento as 

obras de saneamento para as quais seja possivel identificar modif icagoes 

ambientais significativas. 

Ja a Resolugao n° 006, de 15.06.1988, obriga as industrias geradoras de 

residuos a apresentarem ao orgao ambiental competente informagoes sobre a 

geragao, caracterist icas e destino final de seus residuos. 

A Resolugao n° 006, de 30.10.1991, dispoe sobre a incineragao de residuos 

solidos provenientes de estabelecimentos de saude, portos e aeroportos. E em 

05.08.1993, foi publicada a Resolugao n° 005, que dispoe sobre o gerenciamento de 

residuos solidos gerados nos portos, aeroportos, terminals rodoviarios e ferroviarios. 

A lem destas destaca-se a Resolugao n° 007, de 04.05.1994, que adota 

definigoes e proibe a importagao de residuos perigosos - Classe I - e m todo 

territorio nacional, sob qualquer forma e para qualquer f im, inclusive a recic lagem. 

E a Resolugao n° 307, de 05.07.2002, que esclarece que embora a coleta e o 

transporte de entulhos sejam de responsabil idade de quern os produz, ao servigo de 

l impeza publica compete a disposigao sanitariamente adequada desse material. 

A lem dessas, o CONAMA ainda publicou outras Resolugoes sobre a materia 

e devem ser observadas por todos os entes envolvidos no processo de 

gerenciamento dos residuos gerados no pais. 

Em relagao as portarias federals, cite-se a Portaria n° 53, supra, do Ministerio 

do Interior de 1979, que define o tratamento a ser dado aos residuos solidos 

perigosos, toxicos ou nao, e responsabil iza os orgaos estaduais de controle de 

poluigao pela f iscalizagao da implantagao, operagao e manutengao dos projetos de 

tratamento e disposigao dos residuos solidos. 

Contudo, apesar, de a legislagao ambiental brasileira ja esta bastante 

avangada, o Brasil ainda carecia de uma Politica Nacional que tratasse dos residuos 

solidos de forma especif ica, e apenas em agosto de 2010, apos 21 anos de 

tramitagao, foi promulgada a Lei n° 12.305, que trata da Polit ica Nacional dos 

Residuos Solidos. 
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A polit ica e inovadora por tratar da responsabil idade ambiental sobre os 

residuos e ao estabelecer a logistica reversa, alem de trazer um ganho para a 

agenda da sustentabil idade do Pais. 

4.2 CONSTITUIQAO FEDERAL E RES iDUOS SOLIDOS 

No Brasil, em pouco mais de cinquenta anos, o pensamento jur id ico-

ambiental evoluiu. Reconhecendo essa evolugao sistematica do direito ambiental ao 

longo da historia no Brasil, expressa Antunes (2005, p. 52): 

As ConstituicSes que antecederam a atual Carta deram ao tema Meio 
Ambiente um tratamento pouco sistematico, esparso e com um enfoque 
predominantemente voltado para a infra-estrutura da atividade econdmica. 
Ao contrario do tratamento passado, hoje houve um aprofundamento das 
relacoes entre Meio Ambiente e a infra-estrutura econ6mica, pois nos 
termos da Constituicao de 1988, e reconhecido pelo constituinte originario 
que se faz necessaria a protecao ambiental de forma que se possa 
assegurar uma adequada fruicao dos recursos ambientais e um nivel 
elevado de qualidade de vida as populacdes. 

Ass im, as Constituicoes que precederam a Consti tuicao Federal de 1988, nao 

obt iveram o mesmo exito quanto as disposicoes referentes a protegao do meio 

ambiente. 

A Constituigao de 1824 nao fez qualquer re ferenda a materia, apenas 

cuidando da proibigao de industrias contrarias a saude do cidadao, traduzindo a falta 

de conscientizagao ambiental da populagao. 

Em 1981, o texto da Constituigao Republ icana, tambem era omisso quanto a 

protegao do meio ambiente, apenas, atr ibuia competencia legislativa a Uniao para 

legislar sobre suas minas e terras (art. 34, n. 29) . 

A Constituigao de 1934 apresentou alguns disposit ivos constitucionais 

ambiental istas, d ispondo sobre a protegao as belezas naturais, ao patrimonio 

historico, artistico e cultural (arts 10, III, e 148) e conferiu a Uniao competencia em 

materia de riquezas do subsolo, mineragao, aguas, f lorestas, caga, pesca e sua 

exploragao (art. 5°, XIX, j ) . 
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O texto de 1934 est imulou o desenvolv imento de uma legislacao 

infraconstitucional para regulamentar as atividades relacionadas com o uso e 

exploracao do meio ambiente, fruto dessa epoca tem-se o Codigo de Aguas de 

1934. 

A Constituigao de 1937 tambem se preocupou com a protegao dos 

monumentos historicos, artisticos e naturais (art. 134) e manteve as mesmas 

disposigoes da Carta anterior. . 

A Constituigao de 1946, alem de manter a defesa do patrimonio historico, 

cultural e paisagist ico (art. 175), conservou como competencia da Uniao legislar 

sobre normas gerais de defesa da saude, das riquezas do subsolo, das aguas, 

f lorestas, caga e pesca. O texto de 1967 trouxe os mesmos disposit ivos da Carta 

anterior. 

A Carta de 1969 cuidou das mesmas materias das demais. Entretanto, no seu 

art. 172, estabeleceu que "a lei regulara mediante previo levantamento ecologico o 

aproveitamento agricola de terras sujeitas a intemperies e calamidades" e que "o 

mau uso da terra impedira o proprietario de receber incentivos a auxil io do Governo". 

Percebe-se ao longo dos textos que o legislador constitucional nao se 

preocupou com o meio ambiente como um todo, reservou-se a trata-lo de forma 

diluida apenas dos seus elementos. 

Apenas com a promulgagao da Carta Polit ica de 1988, o constituinte 

conseguiu dar destaque a protegao do meio ambiente. Considerado um dos textos 

mais avangados do mundo em materia ambiental , nao apenas por ter um capitulo 

dedicado a materia, mas por possuir ao longo do texto varios regramentos insertos 

nos mais diversos capitulos e disposit ivos. No seu art. 225 estabelece: " todos tern 

direito ao meio ambiente equil ibrado, bem de uso comum do povo e essencial a 

sadia qual idade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de 

defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes." O texto do 

dispositivo em tela traz o conceito de desenvolv imento sustentavel e a ideia de uniao 

entre o Poder Publico e a coletividade pela defesa e preservagao do meio ambiente. 

De acordo com a Constituigao Federal compete concorrentemente a Uniao, 

aos Estados, e ao Distrito Federal legislar sobre a defesa e a protegao da saude e 

do meio ambiente (art. 24, inciso XII). 

A divisao de competencia em materia ambiental estabelecida pela Magna 

Carta f ixou temas comuns aos entes federados, prevendo uma atuagao paralela, 
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respeitadas as esferas de atuacao de cada um. O proprio art. 23, VI e VI I , atribul a 

Uniao, aos Estados, Distrito Federal e Municipios competencia para a protecao do 

meio ambiente e o combate a poluicao em qualquer de suas formas, bem como para 

a preservacao das florestas, da fauna e da f lora. 

Porem, destaca-se que compete aos Municipios, segundo o art. 30 da 

Consti tuigao Federal, legislar sobre assuntos de interesse local; prestar com a 

cooperacao tecnica e f inanceira da Uniao e do Estado, servigos de atendimento a 

saude da populagao e; promover no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupagao do solo 

urbano. 

A partir dos arts. 23,24 e 30 da Constituigao Federal percebe-se que a Uniao 

e os Estados nao estao obrigados e executar tarefas de l impeza publica, coleta, 

transporte e disposigao dos residuos solidos. Portanto, os municipios sao obrigados 

a legislar e executar a gestao dos residuos sol idos, prestando servigos de 

saneamento a populacao atraves de um adequado ordenamento territorial, pois seus 

interesses predominam sobre os da Uniao e dos Estados, ja que se trata de servigos 

publ icos de interesse local. 

A Lei n° 12.305/2010 reiterando essa competencia dispoe no seu art. 10°, que 

incumbe ao Distrito Federal e aos Municipios a gestao integrada dos residuos 

solidos gerados nos respectivos territorios, sem prejuizo das competencias de 

controle e fiscalizagao dos orgaos federais e estaduais, bem como da 

responsabi l idade do gerador pelo gerenciamento de residuos. 

4.3 POLITICA NACIONAL DOS RESiDUOS SOLIDOS 

Apesar, de a Constituigao Federal de 1988 ter atr ibuido aos municipios 

competencia para legislar sobre assuntos de interesse local, e ainda organizar e 

prestar, diretamente ou por concessao o u permissao, os servigos publicos de carater 

essencial (art. 30, incisos I, II e V) , como os servigos de l impeza publica e manejo 

dos residuos solidos, ainda nao havia no Pais um instrumento legal que 

estabelecesse diretrizes gerais apl icaveis aos residuos solidos para orientar os 

Estados e Municipios na adequada gestao desses residuos 
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Existiam apenas normas esparsas, como as Resolugoes do CONAMA, que 

dispunham de modo especif ico sobre a materia, pois as demais Leis t ratavam da 

questao apenas no sentido de proteger o meio ambiente de atividades danosas, 

atribuindo sancoes aqueles que as descumpr issem. 

A ausencia de uma legislacao federal que regulasse a materia fez muitos 

gestores publicos adiar acoes voltadas a solucionar o problema dos residuos 

solidos. Nesse sentido, LIMA (2010, pag.21): 

Durante decadas, a ausencia de uma Politica Nacional de Residuos S6lidos 
culminou no abandono do problema pelos gestores publicos e pela 
sociedade e impulsionou o crescimento das cadeias produtivas e de 
consumo,aumentando, consequentemente, o volume de residuos gerados 
pela sociedade,esgotando o espaco nos aterros sanitarios para a disposicao 
adequada dos residuos solidos e rejeitos. 

Entretanto, com a promulgacao da Lei n° 12.305, em 02/08/2010, o Brasil 

passou a contar com uma Polit ica Nacional dos Residuos Solidos. A nova lei nao 

trouxe muitas novidades em termos de regulagao, visto que alguns Estados e 

Municipios ja v inham se posicionando com relagao ao tema para suprir a lacuna da 

legislagao federal . 

Desde 1991 tramitava na Camara dos Deputados o Projeto de Lei n° 203 /91 , 

que dispunha "sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a 

destinagao final dos residuos de servigos de saude". No entanto, so entrou na pauta 

da Camara em setembro de 2007, quando o Governo Federal encaminhou o 

anteprojeto de lei que instituia a Polit ica Nacional dos Residuos Solidos. Este foi o 

resultado de uma serie de contribuigoes que envolveram o governo, por meio, 

principalmente, do Ministerio do Meio Ambiente, e demais Ministerios com tematicas 

correlatas, e a sociedade por meio dos "Seminarios Regionais de Residuos Solidos 

- Instruments para Gestao Integrada e Sustentavel". 

O anteprojeto foi editado como Projeto de Lei n° 1991/2007 e apensado e 

juntado a outros mais de cem projetos relacionados que ja tramitavam apensados ao 

Projeto de Lei n° 203 /91 . 

Apos diversos debates, reunioes tecnicas externas, visitas e audiencias 

publicas, o Projeto de Lei, f inalmente, foi aprovado pelo Plenario da Camara em 
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margo de 2010 e logo depois fora encaminhada ao Senado, o qual se manlfestou no 

mesmo sentido; em julho do mesmo ano, e em 02 de agosto o Presidente da 

Republ ica aprovou, sem nenhum veto a proposta, agora Lei n° 12.305/2010. 

A Polit ica Nacional de Residuos disciplina a coleta, o destino final e o 

tratamento de residuos urbanos, perigosos e industrials, entre outros. O texto da lei 

estabelece diretrizes para reduzir a geragao de lixo e combater a poluicao e o 

desperdic io de materiais descartados pelo comercio, pelas residencias, pelas 

industrias, por empresas e hospitais. Harmoniza-se ainda com a Lei de Saneamento 

Basico e com a Lei de Consorcios Publicos. De igual modo, esta inter-relacionada 

com as Polit icas Nacionais de Meio Ambiente, de Educacao Ambiental , de Recursos 

Hidricos, de Saude, Urbana, Industrial, Tecnologica e de Comercio Exterior, e as 

que promovam a inclusao social. 

Regulamentada pelo decreto presidencial n° 7.404, em 23 de dezembro de 

2010, a Polit ica proibe os lixoes e o descarte de residuos que poderiam ser 

reciclados ou reutil izados, a lem de obrigar a construcao de aterros ambientalmente 

adequados. 

A Consti tuicao Federal em seu art. 225, como visto, preve que "E dever do 

Poder Publico e da coletividade preservar e defender o meio ambiente"; infere-se 

que o Estado e apenas um dos atores sociais envolvidos e que apesar de a 

responsabi l idade por polit icas publicas ser deste, a sociedade deve participar desse 

desafio e exercer seu dever para preservacao e defesa do meio ambiente. 

A gestao das polit icas publicas deve envolver todos os segmentos da 

sociedade e do Poder Publico seja a nivel nacional, regional ou local. A gestao 

compart i lhada prevista pela PNRS pode ser compreendida como sendo uma rede de 

cooperagao entre o Estado, cidadaos e empreendedores na consecugao de Dianos e 

programas referentes aos residuos solidos. Ass im, ao envolver todos os atores 

sociais, a norma serve como um forte instrumento de educacao e conscientizacao 

ambiental , af irma LIMA (2010). 

Nesse sentido de compart i lhamento, a PNRS identifica como instrumentos 

fundamentals os pianos de residuos solidos (nacional, estadual e municipal), os 

inventarios e o sistema de declaragao anual de residuos, a coleta seletiva, a 

logistica reversa, a responsabil idade pelo ciclo de vida dos produtos, o incentivo a 

criagao de novas cooperativas, o moni toramento e a f iscalizagao ambiental , sanitaria 

e agropecuaria, a cooperagao tecnica e f inanceira entre os setores privado e publico 
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no desenvolv imento de pesquisa de novos metodos e tecnicas, a educacao 

ambiental , os incentivos f iscais, f inanceiros e credit icios, entre muitos outros (art. 

82). 

O art. 25 da lei ora comentada indica que o Poder Publico, o setor empresarial 

e a coletividade sao responsaveis pela efet ividade das acoes vol tadas para 

assegurar o cumprimento da PNRS. 

A legislacao preve a elaboracao do Piano Nacional de Residuos Solidos, e 

obriga Estados e municipios, num prazo de quatro anos, a promover e char seus 

proprios Pianos de Gestao considerando o interesse destes, consti tuindo uma 

condigao para que tenham acesso a recursos da Uniao dest inados a 

empreendimentos e servigos relacionados a l impeza urbana e ao manejo de 

residuos solidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou f inanciamentos de 

ent idades federals de credito ou fomento. 

No que diz respeito aos pianos de gerenciamento de residuos sol idos, os 

geradores de residuos industrials, de servigos de saude, da construgao civil, de 

servigos de transporte originarios de portos, aeroportos, terminals alfandegarios, 

rodoviarios e ferroviarios, passagens de fronteira, de mineragao, de atividades 

agrossi lvopastoris e de servigos publicos de saneamento basico estao obrigados a 

sua elaboracao e ao seu cumprimento, devendo estes estar conectados ao disposto 

no piano municipal de gestao integrada, sem prejuizo das demais normas 

ambientais estabelecidas pelos orgaos integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigi lancia Sanitaria (SNVS) e do 

Sistema Unico de Atengao a Sanidade Agropecuar ia (Suasa). 

Mesmo que nao haja um piano municipal de gestao integrada, o gerador 

ainda esta obrigado a char seu piano de gerenciamento, o qual devera ser aprovado 

pelo orgao ambiental competente. 

A Polit ica Nacional de Residuos Solidos contem as diretrizes para a gestao, o 

gerenciamento e o manejo dos residuos solidos. Ela tambem incentiva os 

fabricantes a adotar procedimentos adequados a produgao de produtos nao 

agressivos ao ambiente e a saude humana e a dest inagao final correta dos rejeitos 

da produgao. 

Ela trata de temas amplos e variados que fazem parte do dia-a-dia das 

pessoas, envolvendo concertos, como area contaminada, ciclo de vida do produto, 

coleta seletiva, controle social, destinagao final ambientalmente adequada, 



41 

gerenciamento de residuos, gestao integrada, reciclagem, rejeitos, responsabil idade 

compart i lhada e reutilizagao. Dentre esses conceitos se destaca a diferenciacao 

entre dest inagao final e disposigao f inal, trazidas no mesmo art. 3°, VII e VII I , da Lei 

n° 12.305/2010: 

Art 3°. 
[...] 
VII - destinacao final ambientalmente adequada: destinacao de residuos 
que inclui a reutilizaceto, a reciclagem, a compostagem, a recuperacao e o 
aproveitamento energetico ou outras destinacoes admitidas pelos orgaos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposicao 
final, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos 
ou riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos 
ambientais adversos; 
VIII - disposigao final ambientalmente adequada: distribuicao ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas de modo a 
evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os 
impactos ambientais adversos 

Percebe-se que a legislagao confere destinagao final aos residuos, e 

disposigao final aos rejeitos em aterros, considerando, portanto, residuos como 

sendo aquilo que pode ser reaproveitado e rejeito, os restos inaproveitaveis desse 

processo, cujo destino ambientalmente adequado sera os aterros sanitarios 

regulares. 

A Lei tambem estabeleceu a logistica reversa que e um instrumento de 

desenvolv imento economico e social caracterizado pelo conjunto de agoes, 

procedimentos e meios dest inados a viabil izar a coleta e a restituigao dos residuos 

ao setor empresar ial , para seu reaproveitamento, em seu ciclo ou outro ciclo 

produtivo, ou outra destinagao final ambientalmente adequada. 

A aprovagao dessa legislagao representou um amplo consenso envolvendo 

todos os atores que fazem parte dos mais diversos ciclos da produgao de residuos 

solidos no Brasil, a coletividade, o setor empresarial e o Poder Publico. 

A regulamentagao definiu como se dara a responsabil idade compart i lhada no 

tratamento de seis tipos de residuos e determinou a criagao de um comite orientador 

para tratar desses casos especif icos. Entre os residuos estao pilhas e baterias; 

pneus; embalagens de agrotoxicos e oleos lubrificantes, a lem das lampadas 

f luorescentes e dos eletroeletronicos. O comite orientador tambem vai estabelecer 
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um cronograma de logistica reversa para outros residuos que inclui as embalagens 

e produtos que provocam impacto ambiental e na saude publica. 

Atualmente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece, 

por meio de resolucao, os procedimentos para o descarte ambientalmente correto de 

quatro grupos de residuos. Sao eles: pneus (Resolugao 362/2005); pilhas e baterias 

(Resolugao 257/1999); oleos lubrificantes (Resolucao 258/1999); e embalagens de 

agrotoxicos (Resolugao 334/2003 e Lei n° 9.974/2000). 

Como ja sal ientado a problematica dos residuos atinge tanto o setor 

economico, ambiental e o social. E a Politica dos Residuos Sol idos da atengao 

especial aos catadores de materiais reciclaveis. Define-se que a coleta seletiva e a 

logistica reversa priorizarao a participagao de cooperat ivas ou de outras formas de 

associagao de catadores de materiais reutil izaveis. 

A nova polit ica e clara em definir de que forma se dara o gerenciamento dos 

residuos, indicando inclusive sua ordem de prioridade que sera a de nao-geragao, a 

de redugao, reutil izagao, reciclagem e tratamento de residuos (art. 9°, da Lei n° 

12.305/2010). A nova politica cria tambem um sistema nacional integrado de 

informagoes sobre residuos sol idos. O sistema sera responsavel por recolher e 

divulgar informagoes com rapidez e qual idade. Ass im, empenha-se em nao apenas 

produzir sem agredir a natureza, mais em diminuir a producao, e aquilo que for 

produzido sera ao maximo reap rove itado. 

A PNRS revela-se como um importante marco na historia dos residuos 

solidos no Pais, alem de significar um avango em termos de definigao de 

responsabil idades. O compart i lhamento de responsabi l idades e as novas formas de 

gestao instituidas pela nova legislagao sao sem duvida uma inovagao em termos de 

polit icas publicas, passando o Estado a nao mais responder sozinho pelo 

gerenciamento desse problema, muito embora a Constituigao Federal e a Polit ica 

Nacional do Meio Ambiente ja t ivessem regulamentado pela responsabil idade de 

todos, pela conservagao e preservagao do meio ambiente. 

Cabe destacar tambem como um dos objetivos da Politica Nacional dos 

Residuos Solidos o Principio do Desenvolvimento Sustentavel, abrangido pela 

Constituigao Federal em seu art. 225, este se refere a utilizagao ra t ional dos 

recursos ambientais, uma vez que parte da consideragao de que os bens ambientais 

sao esgotaveis e que devem ser tratados como tal. A consagragao desse principio e 

o reconhecimento pela atual sociedade da insustentabilidade do mundo resultado da 
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uti l izacao desenfreada dos recursos naturais em busca do desenvolv imento 

economico, assim o conceito de desenvolv imento sustentavel pressupoe o equil ibrio 

entre as d imensoes economicas, sociais e ambientais. 

MILARE (2009) afirma que a construcao de estrategias de desenvolv imento 

sustentavel necessita contar com instrumentos tecnologicos e jur idicos eficientes e 

eficazes para a construcao da sustentabi l idade da sociedade, o que implica a 

construcao da cidadania e a definigao de papeis dos distintos atores sociais com 

vistas ao manejo adequado dos ecossistemas a partir da harmonia entre as pessoas 

e destas com o ambiente, considerando que o espago rural e urbano sao faces da 

mesma moeda. Ass im, e imprescindivel a participagao de todos os entes (Poder 

Publico, coletividade e empreendedores) para a consecugao dos Pianos e objetivos 

tragados pela Polit ica Nacional dos Residuos Solidos, com a preservagao do meio 

ambiente, com a qual idade ambiental e a qual idade de vida humana, e 

principalmente, com o manejo adequado dos recursos ambientais 



44 

5 R E S i D U O S S O L I D O S NA P A R A J B A 

A Paraiba, assim como os demais Estados brasileiros, tern passado por um 

acelerado processo de urbanizacao, o que aumenta a necessidade de implantagao 

de infraestrutura para o gerenciamento dos residuos solidos gerados. A lem disso, o 

Estado ainda nao desenvolveu uma politica nem tampouco uma legislagao que 

tratasse de forma especif ica sobre o assunto. 

A falta de uma politica que regulamente a materia tern conduzido a uma ma 

qual idade de vida da populagao, pois as situagoes de risco ambiental e de 

insalubridade se tornam mais agravantes. 

A necessidade de se propor uma politica de gestao dos residuos solidos no 

Estado visa minimizar problemas causados pela disposigao, t ratamento e dest inacao 

final inadequados, de forma a induzir uma melhoria na qual idade de vida da 

populagao paraibana. 

Const i tuida por 223 municipios, destes a grande maioria e consti tuida por 

uma populagao inferior a vinte mil habitantes, cujos residuos em grande parte sao 

despejados em lixoes a ceu aberto, terrenos baldios ou as margens de rodovias, 

acarretando graves consequencias ambientais e de saude publica. O Estado da 

Paraiba nao esta, conforme o PNSB-2008 (IBGE), entre os Estados que mais usam 

os lixoes como forma de disposigao final dos residuos, ainda assim, apresenta uma 

situagao preocupante. 

De acordo com os Indicadores de Desenvolvimento Sustentavel publ icado no 

Brasil, apenas 46 ,6% dos residuos solidos urbanos coletados tern destinagao 

correta. No Estado da Paraiba, este percentual representa apenas 3,6% (BRASIL, 

2008). 

Os aterros sanitarios const i tuem o meio de destinagao de residuos que 

apresenta menos danos ao meio ambiente, quando corretamente instalados. No 

Estado, somente as cidades de Joao Pessoa, Conde, Santa Rita, Bayeux, Cadedelo 

e Cajazeiras depositam os residuos solidos urbanos em aterros sanitarios. As cinco 

primeiras compoem o Consorcio de Desenvolvimento Integrado da Area 

Metropoli tana de Joao Pessoa - CONDIAM util izam o aterro sanitario de Joao 

Pessoa e, a ultima, ou seja, Cajazeiras tern aterro sanitario proprio. As 217 restantes 

deposi tam seus residuos em lixoes, algumas em margem de rodovias. 
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Diante do agravamento do quadro ambiental do Estado, que alem da 

degradacao do solo, ainda sofre com a contaminagao de suas aguas causada pelos 

rejeitos despejados em suas margens. 

Dessa forma, e imprescindivel a elaboracao de uma Polit ica Estadual de 

residuos solidos, que crie alternativas de minimizagao dos residuos sol idos, como a 

implantagao de coleta seletiva, conscientizagao pela educacao ambiental e 

implantagao de aterros sanitarios de acordo com as normas vigentes. 

No entanto, a nivel nacional, a Politica Nacional dos Residuos Solidos, que 

apresenta as diretrizes e os instrumentos a serem observados por todos os entes 

federativos, ja estipulou que ate 2014 todos deverao elaborar seus proprios Pianos 

de gestao observando as regras estabelecidas. 

O Estado por enquanto conta apenas com uma legislagao ambiental , que 

trata dos residuos solidos de forma esparsa; sao disposigoes que se estendem 

desde a Constituigao do Estado, a propria Polit ica Estadual do Meio Ambiente, ate 

normas administrativas editadas pelo orgao ambiental estadual (SUDEMA). 

Outro ponto importante a ser destacado, e a carencia de informagoes nos 

meios de comunicagao estadual que divulgam informagoes sobre o meio ambiente 

local. Como mostra MACHADO (2009), ha uma ligagao inegavel entre meio 

ambiente e informagao. 

A informagao e imprescindivel para o processo de educacao de cada pessoa 

e principalmente da comunidade, assim a informagao ambiental deve ser transmitida 

de modo a possibil itar aos informandos anal isarem a materia para poder agir diante 

da Administragao Publica e do Poder Judiciario (MACHADO, 2009) 

A Declaragao do Rio de Janeiro/92, em uma das frases do Principio 10, 

afirma que, "no nivel nacional, cada individuo deve ter acesso adequado a 

informagoes relativas ao meio ambiente de que disponham as autor idades publicas, 

inclusive informagoes sobre materiais e atividades perigosas em suas 

comunidades." Ass im, seguindo o aludido e observando os dados colhidos para esta 

pesquisa, pode-se constatar que o Estado carece de informagoes adequadas e 

suficientes sobre o tema. 

O direito a informagao ambiental esta diretamente ligado ao principio da 

participagao popular, que rege o Direito Ambienta l , uma vez que, garante, ao 

cidadao acesso a informagoes sobre o meio ambiente contribuindo para que este se 
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torne um sujeito pro-ativo no processo de formulagao e implementagao de polit icas 

publ icas voltadas a protegao do patr imonio ambiental nacional. 

Por forga da Lei n° 10.650/03, art. 2°: 

Art. 2° Os 6rg§os e entidades da Administragao Publica, direta, indireta e 
fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso 
publico aos documentos, expedientes e processos administrativos que 
tratem de materia ambiental e a fornecer todas as informacoes ambientais 
que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletronico, 
especialmente as relativas a: 

I - qualidade do meio ambiente; 
II - politicas, pianos e programas potencialmente causadores de impacto 
ambiental; 
III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de 
poluic3o e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de pianos e 
acoes de recuperagSo de areas degradadas; 
IV - acidentes, situacoes de risco ou de emergencia ambientais; 
V - emissSes de efluentes liquidos e gasosos, e producao de residuos 
solidos; 
VI - substantias toxicas e perigosas; 
VII - diversidade biolbgica; 
VIII - organismos geneticamente modificados. 

A referida Lei constitui num important issimo instrumento de implementagao do 

direito a informagao ambiental e foi o primeiro Diploma Legal a regulamentar o 

acesso a informagao de interesse ambiental , estabelecendo procedimentos, prazos 

e definigoes e explicitando direitos e deveres das partes interessadas: o cidadao e 

os orgaos publicos. 

Nao obstante, na Paraiba ainda nao se vislumbra a pratica da sua efetivagao, 

e isso talvez se de ao fato da propria sociedade ainda nao esta consciente das suas 

prerrogativas, tampouco da importancia de sua participagao na implementagao e 

elaboracao de polit icas publicas dirigidas a area ambiental . 

5.1 POLlTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

No que se refere ao Estado da Paraiba a propria Constituigao do Estado 

promulgada em outubro de 1989, estabelece que. 



47 

Art. 227. O meio ambiente e de uso comum do povo e essencial a qualidade 
de vida, sendo dever do Estado defende-lo e preserva-lo para as presentes 
e futuras geracoes. 
Paragrafo Unico. Para garantir esse objetivo, incumbe ao Poder Publico: 
[...] 
Ill- proibir as alteracSes fisicas, quimicas ou biol6gicas, direta ou 
indiretamente nocivas a saude, a seguranca e ao bem-estar da 
comunidade; 

Ass im, tendo em vista o impacto ambiental nas areas afetadas pela 

disposigao indiscriminada de residuos ser irreversivel, por al terarem as propriedades 

f is icas, quimicas e biologicas do meio ambiente. E indispensavel o papel do Poder 

Publico no sentido de reverter este quadro e junto com o legislativo estabelecer uma 

Polit ica de gestao desses residuos. 

Em 20 de dezembro de 1978, foi criada a Superintendencia de Administragao 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos da Paraiba - SUDEMA, orgao ambiental 

do Estado da Paraiba, por intermedio da Lei n° 4.033, objet ivando desenvolver uma 

politica de protecao e preservagao do meio ambiente. 

Este orgao pratica agoes que v isam a polit icas de protegao ao meio ambiente 

e, dentro dessa preocupagao, atuam no combate as agressoes a natureza 

praticadas pelo homem, promovendo assim o gerenciamento ambiental no Estado. 

A Lei n° 4.335 dispoe sobre a prevengao e controle da poluigao ambiental , 

conceitua em seu art. 2°, I, "d " , poluigao como sendo a degradacao da qual idade 

ambiental resultante da atividade que, direta ou indiretamente, lancem materia ou 

energia em desacordo com os padroes ambientais estabelecidos. 

A mesma Lei estabelece atraves do seu art. 6°, a criagao do COPAM -

Conselho de Protegao Ambienta l orgao previsto no art. 228 da Constituigao 

Estadual, ao qual compete atribuigoes de expedir diretrizes, normas e instrugoes 

referentes a protegao dos recursos ambientais, bem como atuara na prevengao da 

poluigao e controle da util izagao racional dos recursos ambientais. O referido artigo 

da Constituigao Federal preve: 

Art.228. A construcSo, instalacSo, a ampliacSo e o funcionamento de 
estabelecimentos, equipamentos, p6los industrias, comerciais e turisticos, e 
as atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como as capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradacSo ambiental, sem prejuizo de 
outras licencas exigiveis, dependerSo de previo licenciamento do 6rgSo 
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local competente, a ser criado por lei, integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA. 

§ 1° O 6rgSo local de protecSo ambiental, de que trata o caput deste artigo, 
garantira, na forma do art. 225 da ConstituicSo Federal a efetiva 
participacSo do 6rg§o regional estadual da area especifica, do Instituto do 
Patrim6nio Hist6rico e Artistico do Estado da Paraiba - IPHAEP, da 
Associac§o Paraibana dos Amigos da Natureza - APAN, e de entidades 
classistas de reconhecida representatividade na sociedade civil, cujas 
atividades estejam associadas ao controle do meio ambiente e a 
preservacao da sadia qualidade de vida. 

§ 2° Estudo previo de impacto ambiental sera exigido para instalacSo de 
obra ou atividades potencialmente causadoras de degradacSo do meio 
ambiente. 

Entre as competencias atr ibuidas a este orgao inclui-se: 

Art.7°. O Conselho de Protecao Ambiental - COPAM, observada a politica 
de desenvolvimento econdmico e social do Estado, atuara na prevencao da 
poluicao e controle da utilizacSo racional dos recursos ambientais, 
competindo-lhe: 

I - aprovar e propor ao secretario de Estado de Energia e Recursos Minerals 
as medidas necessarias ao controle da poluicao, a protecao e a utilizacao 
racional dos recursos ambientais recomendados pela SUDEMA; 
II - exercer o poder de policia inerente ao controle da poluicao, a protecao e 
a utilizac3o adequada dos recursos ambientais; 
III - autorizar a operacao de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente, poluidores; 
IV - aprovar diretrizes, normas e instrucoes necessarias ao controle dos 
recursos ambientais; 
V - proporcionar assistencia cientifica, tecnologica e crediticia as industrias, 
a fim de transformar os residuos poluentes em materias primas proveitosas 
ou adubo organico. 

Paragrafo Unico - O COPAM utilizara os recursos tecnicos da SUDEMA 
para exercer suas funcoes. 

O COPAM constitui um dos orgaos que compoem a Politica Estadual do Meio 

Ambiente que, conforme art. 5° do Decreto n° 21.120/2000, regulamenta a Lei n° 

4.335, e compete- lhe: 

Art. 5° - O Conselho de Protecao Ambiental - COPAM, criado nos termos do 
Art. 228 da Constituicao Estadual, observada a politica de desenvolvimento 
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econ6mico e social do Governo do Estado da Paraiba, atuara na prevenc§o 
da poluigao e controle da utilizacSo racional dos recursos ambientais, 
competindo-lhe: 

I - Estabelecer normas e criterios para licenciamento ambiental de 
atividades efetivas ou potencialmente poluidoras do Meio Ambiente a ser 
concedido por seu intermedio ou pela SUPERINTENDENCE DE 
ADMINISTRAQAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, conforme for o caso, 
respeitados os principios e limites estabelecidos pelo CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, e pela Legislacao Federal; 
[...] 
II - Estabelecer normas, diretrizes, instruc6es, criterios, padrSes relativos ao 
controle da poluicao e a manutencao de qualidade do Meio Ambiente com 
vistas ao uso racional dos Recursos Ambientais no Estado da Paraiba, 
observada a Legislacao Federal e as Resolugoes do CONAMA; 

A Polit ica Estadual do Meio Ambiente rege-se segundo o mesmo texto legal 

pelos seguintes principios: 

Art. 2° - A Politica Estadual do Meio Ambiente tern por objetivo a 
preservacao, melhoria e recuperacao da qualidade ambiental propicia a 
vida, visando assegurar, no Estado, condic6es ao desenvolvimento s6cio-
econdmico, aos interesses da seguranca e a protecao da dignidade da vida 
humana, atendidos os seguintes principios: 

I - ac3o governamental na manutencao do equilibrio ecol6gico, 
considerando o meio ambiente como um patrim6nio publico a ser 
necessariamente assegurado e protegido, para as presentes e futuras 
geragSes, tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalizagao do uso do solo, do subsolo, da agua e do ar; 
[•••] 
V - controle das atividades potencial ou efetivamente poluidora; 
[•••] 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperacao de areas ameacadas de degradacao; 

Entre os objetivos da Polit ica Estadual do Meio Ambiente estao, conforme art. 

3° do Decreto n° 21.120/2000: 

Art. 3° - A Politica Estadual do Meio Ambiente visara: 
[...] 
IV - ao estabelecimento de criterios e padr&es de qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais; 
[...] 
VIII - a imposigao a fonte poluidora e ao predador da obrigacao de indenizar 
os danos causados; 
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A SUDEMA por sua vez atuara como orgao tecnico e executor da polit ica 

estadual do meio ambiente, bem como exercera a f iscal izacao do cumpr imento da 

legislagao referente ao controle da poluicao no territorio do Estado da Paraiba, 

compet indo- lhe conforme art. 8°, da Lei n° 4 .335 /81 : 

Art.8°. [...] 

I - a pesquisa, controle dos recursos ambientais, o treinamento de pessoal e 
a prestacSo de servicos, visando a utilizacSo racional desses recursos; 
II - proporcionar apoio tecnico ao COPAM para o exercicio de suas funcoes; 
III - sugerir ao COPAM as medidas necessarias ao controle da poluicao e a 
protec§o dos recursos ambientais; 
IV - exercer, em nome do COPAM a fiscalizacao do cumprimento da 
legislac§o federal e estadual atinentes ao controle da poluicao e a utilizagao 
racional dos recursos ambientais no territ6rio do Estado; 
V - incentivar os municipios a adotar providencias que racionalizem o 
desenvolvimento e a expansSo urbana dentro de limites que garantam a 
manutencSo de condigSes ecologicas imprescindiveis ao bem estar da 
populagao; 
VI - delimitar zonas de reservas biol6gicas e florestais para protecao as 
especies ameacadas de extincao. 

Responsavel pela gestao ambiental do Estado, a SUDEMA cabe acompanhar 

as transformagoes ocorridas no meio ambiente estadual e propor medidas 

corretivas. Transformada em autarquia pela Lei n° 6.757, de 08 de julho de 1999, 

com a f inal idade de fiscalizar as fontes poluidoras e aplicar penal idades, segundo a 

legislagao Federal e Estadual, e conceder l icenciamento ambiental para instalagao e 

funcionamento de atividades e estabelecimentos considerados potencialmente 

poluidores, capazes de causar degradagao ambiental. 

Observando a Politica Estadual da Paraiba, percebe-se o quanto esta em 

sincronia com a legislagao federal, no sentido de estabelecer regras voltadas para a 

conservagao e preservagao do meio ambiente; alem disso, preve a responsabil idade 

de pessoa, seja f isica ou jur idica, pelos danos causados ao meio ambiente. 

Compromete-se, portanto, com a protegao do meio ambiente e o combate a 

qualquer forma de poluicao que seja prejudicial a qual idade de vida da populagao. 
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5.2 RESiDUOS S6l_IDOS NA LEGISLAQAO ESTADUAL 

A primeira previsao legal acerca do tema veio em 06 de outubro de 1952, com 

a Lei n° 7 9 1 , que tratava das usinas de acucar e dos rejeitos produzidos desta 

at ividade, de tal forma que e m seu art. 1°, dispunha: 

£ proibido as usinas de acucar e empresas industrials, despejarem caldas 
quaisquer residuos ou detritos tdxicos nas aguas de uso comum ou 
particulares aproveitaveis, conspurcando-as de modo a prejudicar a saude 
das populacoes ribeirinhas e a vida das especies animais uteis. 

Em 16 de dezembro de 1958, o governo publicou a Lei n° 1.905, que 

autorizava o Poder Executivo a adquirir e instalar uma usina para transfonmacao dos 

residuos dos esgotos em adubos organicos. Observa-se o quanto ja se preocupava 

com a dest inacao dos residuos gerados pelas atividades humanas, tratava-se, no 

entanto, de uma agao pontual ja que a usina seria instalada na capital do Estado. 

Apenas em 1981 e que o Estado da Paraiba conseguiu avangar com a 

promulgacao da Lei n° 4.335, que regula a disposigao dos residuos em geral, assim 

estabelece: 

Art. 3° - Os residuos liquidos, s6lidos, gasosos, ou em qualquer estado de 
agregaccio da materia, provenientes de estabelecimentos ou atividades 
industriais, comerciais, agropecuarias, domesticas, publicas, recreativas, 
exercidas no Estado da Paraiba, so poderSo ser despejados nos recursos 
ambientais se n§o causarem ou tenderem a causar degradacao da 
qualidade ambiental. 

Ass im, o dispositivo mostra que o foco aquela epoca seria a protecao do meio 

ambiente e a prevengao contra at ividades que acarretem degradacao ambiental , 

embora seja dificil imaginar quais seriam os recursos ambientais que nao sofrerao 

alteragao quando despejados residuos produzidos pelas atividades humanas. 
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O paragrafo 1°, deste mesmo documento, aduz ainda que esses residuos, 

somente serao langados com previa autorizagao do Conselho de Protegao 

Ambienta l - C O P A M , apos parecer tecnico da Superintendencia de Administragao do 

Meio Ambiente - SUDEMA. 

O C O P A M , assim como a SUDEMA, const i tuem orgaos que compoem o 

Sistema Estadual do Meio Ambiente. Compete a estes orgaos conceder licengas 

para a instalagao e funcionamento de estabelecimentos e atividades que causem 

impactos negativos ao meio ambiente. Segundo a Resolucao CONAMA n° 001 de 

23.01.1986, para qualquer atividade modif icadora do meio ambiente, faz-se 

necessario a apresentagao de um Estudo de Impacto Ambienta l - EIA e o respectivo 

Relatorio de Impacto Ambienta l - RIMA; que sera submetido a analise e avaliagao 

dos orgaos ambientais competentes, para a l iberagao e autorizagao do 

l icenciamento ambiental . 

As disposigoes na Constituigao Paraibana editada em outubro de 1989, que 

trata dos residuos solidos, estao nos arts. 232 e 233; aquele se refere ao lixo 

atomico e este a protegao dos rios e corregos contra agentes poluidores, provindos 

de despejos industrials. O art. 227, paragrafo unico, inciso III, dispoe ainda que cabe 

ao Poder Publico proibir alteragoes f is icas.quimicas e biologicas, direta ou 

indiretamente nocivas a saude, a seguranga e ao bem-estar da coletividade, 

ressaltando a responsabi l idade do Poder Publico no que se refere a protegao do 

meio ambiente contra agentes nocivos ao seu equil ibrio. 

Somente em 2003, o Estado da Paraiba, atraves da Lei n° 7 3 7 1 , conferiu aos 

residuos um tratamento legal proprio, distante de ser uma politica de gestao. Esta 

lei, a lem de trazer o conceito de residuos sol idos, perigosos e de saude, determina a 

obrigator iedade da obtengao do l icenciamento ambiental junto aos orgaos 

ambientais competentes, para instalagao e funcionamento de empreendimentos ou 

atividades geradores de residuos perigosos. 

Quanto aos residuos perigosos gerados durante a prestagao do servigo de 

saude devera ser elaborado um Piano de Gerenciamento de Residuos Solidos, e 

este ser submetido a aprovagao dos orgaos de saude e do meio ambiente 

competentes. Tal Piano devera confer: 
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Art. 3°. O Piano de Gerenciamento de Residuos S6lidos dos 
estabelecimentos prestadores de servico de saude contera: 

I- O Piano de Monitoramento Ambiental; 
II- A especificac3o dos tipos de residuos gerados durante a prestac§o do 
servico de saude; 
III- As condicoes da liberagSo de efluentes ou residuos liquido durante o 
processo de gerac§o dos residuos ou de prestacSo do servico de saude; 

A responsabil idade pelo transporte, armazenamento, recic lagem, tratamento e 

disposigao final dos residuos do empreendimento e do gerador ou produtor dos 

residuos. Poderao encaminhar os residuos perigosos a uma unidade receptora de 

residuos perigosos operada por terceiros, para fins de reutil izagao, reciclagem e 

tratamento ou disposigao f inal, desde que esta esteja devidamente l icenciada pelo 

orgao ambiental competente, cabendo a esta a responsabil idade pela gestao correta 

e ambientalmente segura dos residuos recebidos. 

A referida norma tambem proibe o armazenamento, o deposito, a guarda e o 

processamento de residuos gerados fora do Estado, e que em vista das 

caracterist icas, sejam considerados pela SUDEMA como capazes de oferecer risco 

elevado a saude e ao meio ambiente. 

Apenas em 2009, o Estado da Paraiba conseguiu avangar sua legislagao 

ambiental com a publicagao da Lei n° 8.855, que dispoe sobre a substituigao 

progressiva de sacolas ou sacos plasticos nos estabelecimentos comerciais 

localizados no Estado, por sacolas reutil izaveis, como forma de protegao ao meio 

ambiente. 

Conforme visto o crescimento das populagoes urbanas, o aumento da 

producao e do consumo sao fatores que acarretam diretamente o aumento da 

geragao de residuos nao so no Brasil, mas no mundo. Entretanto, com o passar dos 

anos estes residuos sofreram alteragoes em suas caracterist icas em razao da 

substituigao de produtos duraveis por descartaveis, aumentando sobremaneira sua 

producao. 

Ass im, seguindo o posic ionamento de Reveil leau apud LIMA (2010), e 

possivel af irmar que a comodidade dos consumidores culminou no desenvolv imento 

da industria de descartaveis, considerando a praticidade envolvida e os novos 

anseios da sociedade moderna, impulsionando, desta forma, o aumento significativo 

da geragao e a acumulagao de residuos. 
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Atentando para essa nova realidade foi que o legislador paraibano editou a 

referida Lei buscando a redugao da circulacao de sacolas descartaveis do meio 

urbano, onde sao frequente e comodamente util izadas pelos consumidores que se 

quer imaginam os danos que podem acarretar ao meio ambiente. 

A lem de dispor sobre os prazos a que os estabelecimentos estao submet idos 

para se adequar a nova medida que var iam de tres anos, para sociedades e 

empresar ios classif icados como microempresas nos termos do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da empresa de pequeno porte; dois anos, para empresas de 

pequeno porte, e seis meses, para as demais sociedades e empresar ios, a Lei 

estabelece que os estabelecimentos que ainda nao t iverem promovido a 

substituigao, f icam obrigados a receber sacolas e sacos plasticos a serem entregues 

pelo publico em geral, independente do estao em que se encontrem. 

Apesar de haver legislagao que verse sobre a materia, consumidores e 

empresar ios, ainda nao colocaram em pratica o disposto na legislagao supra. 

Importante perceber que a preservagao do meio ambiente so sera alcangada 

quando da soma de esforgos e unificagao de agoes, pois, caso contrario, enquanto 

uns cumprem a lei, outros a ignoram. 

Neste mesmo ano de 2009, houve a publicagao da Lei n° 9.007, de 30 de 

dezembro, que trata do comercio, do transporte, do armazenamento, do uso, a 

aplicagao e do destino final de residuos e embalagens vazias de agrotoxicos. Ass im, 

no que se refere ao descarte final das embalagens vazias, a Lei preve a gestao 

integrada entre industrias de agrotoxicos e o Poder Publico, conforme aduz, o art. 18 

da referida Lei: 

Art. 18. Para o descarte final das embalagens vazias, da triplice lavagem ou 
lavadas sob pressSo, os agrot6xicos, seus componentes e afins, deverao 
ser obedecidas rigorosamente as recomendagoes tecnicas apresentadas na 
bula no produto, na Receita Agron6mica e na respectiva nota fiscal, 
observadas as exigencias dos setores da Saude, da Agricultura e do Meio 
Ambiente. 

§ 1 °. Devera constar na nota fiscal de venda dos produtos o endereco para 
devolugSo da embalagem vazia, devendo os usuarios ser formalmente 
comunicados de eventual alteracao no enderego. 

§ 2° Cabera as industrias de agrot6xicos, atraves de seus 6rgaos de 
representagao, alocar recursos financeiros, realizarem consultoria e 
oferecer suporte tecnico as iniciativas do poder publico e/ou das 
organizacdes da sociedade civil relatives a execucSo de acoes para o 
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tratamento e destinacao final adequada das embalagens primarias em 
agrotbxicos. 

A lem disso, os usuarios de agrotoxicos deverao devolver as embalagens 

vazia aos estabelecimentos comerciais onde foram adquir idas ou aos postos e 

centrais de recolhimento (art.23). A Lei ainda determina a forma adequada de 

acondic ionamento de embalagens, a ser realizada pelos usuarios e pelos 

estabelecimentos comerciais, pois estes deverao dispor de instalagoes adequadas 

para o recebimento e armazenamento das embalagens devolvidas, ate que sejam 

recolhidas pelas empresas, produtoras e comercial izadoras, responsaveis pela 

dest inagao final dessas embalagens. 

A questao dos residuos solidos e bastante ampla e pode ser analisada sob 

tres aspectos. O economico, o ambiental e o social; este inclui os inumeros 

catadores que sobrevivem dos residuos coletados nos depositos a ceu aberto. Na 

Paraiba foi editada no f im de 2010 a Lei n° 9.293, que institui o Programa de 

Beneficiamento de Associagoes e Cooperat ivas de Catadores de Materiais 

Reciclaveis da Paraiba com a separagao dos residuos reciclaveis descartados pelos 

orgaos e ent idades da Administragao Publica estadual direta e indireta, na fonte 

geradora, e a sua destinacao a associagoes e cooperat ivas dos catadores de 

materiais reciclaveis. 

Trata-se de uma agao pontual ja que o tratamento se refere apenas aos 

materiais descartados pelas ent idades da Administragao Publica estadual direta e 

indireta, entretanto, considera-se um avango, tendo em vista que o Estado carece de 

uma Polit ica de gestao de residuos, que disponha sobre a dest inacao dos residuos 

que sejam gerados em todo o seu territorio. 

A lem das legislagoes estaduais, o Estado ainda conta com normas 

administrat ivas elaboradas pelo COPAM, como e o caso da N A - 1 1 9 que disciplina o 

processo de l icenciamento ambiental dos empreendimentos geradores de residuos 

dos servigos de saude no Estado. Os estabelecimentos de servigos de saude 

precisam ser l icenciados conforme a Lei Estadual n° 6757/99, e as Resolugoes 

C O N A M A n° 237/97 e 358/2005 que d ispoem sobre o tratamento e a disposigao final 

de residuos de servigos de saude, e deverao apresentar um Piano de 

Gerenciamento de Residuos Solidos dos Servigos de Saude, para fins de avaliagao 
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pelo orgao competente, como requisite para concessao da licenga, caso nao cumpra 

estara sujeito as sangoes previstas na legislagao pertinente (art. 9.605/98). 

Apesar de o Brasil ja contar com uma Politica Nacional de Residuos, cabe 

aos Estados e aos municip ios estabelecerem seus proprios Pianos de Gestao 

conforme a realidade em que v ivem, adequando-se aos padroes ambientais exigidos 

para garantia de uma qual idade de vida saudavel aos seus habitantes. 

Importante perceber que uma politica ambiental a nivel nacional que englobe 

tambem a questao dos residuos solidos e possibil ite a execugao de programas 

prioritarios so se tornarao realidade quando o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) funcionar adequadamente, unindo agoes e envolvendo orgaos 

responsaveis por programas ambientais na esfera da Uniao, Estados e Municipios. 

A lem disso, deve-se executar o que preconiza a propria Carta Magna, no seu 

art. 225, ao estabelecer como responsabil idade comum e solidaria do Poder Publico 

e da coletividade a defesa e preservagao do meio ambiente para as presentes e 

futuras geragoes. Ass im, tem-se que todos os atores sao igualmente responsaveis 

pelo equil ibrio ambiental e para a sadia qual idade de vida das presentes e futuras 

geragoes. 

Portanto, e obrigagao nao apenas do Estado, mas de todos aqueles 

envolvidos no processo, inclusive a sociedade, sob pena de responsabil izagao 

ambiental civil, administrativa e penal (art. 225, § 3°), que isoladamente podera 

atraves da coleta seletiva, dentro de sua propria residencia, promover uma politica 

de gestao dos seus residuos, porem, aliado com os demais atores, gestores 

publicos e empreendedores, podera contribuir para a consecugao de pianos e 

programas de gerenciamento de residuos a niveis mais elevados. 

5.3 DOS RESiDUOS S6l_IDOS I N D U S T R I A L ESTADUAIS 

A atividade industrial possui um potencial poluidor elevado em relagao as 

demais atividades e como tal consiste na principal fonte causadora de impactos ao 

meio ambiente. 
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Atentos para essa real idade, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), atraves da Resolucao n° 313, de 29 de outubro de 2002, aponta como 

um dos instrumentos de polit ica de gestao de residuos, o Inventario Nacional dos 

Residuos Sol idos Industrials, bem como os estaduais, considerando que, para a 

elaboracao de diretrizes nacionais que v isam o controle dos residuos industrials, e 

essencial a realizacao de um inventario dos residuos industrials gerados e 

existentes no Pais. 

O controle ambiental das atividades industrials no Estado da Paraiba consiste 

em um sistema de l icenciamento e cadastro tecnico que const i tuem instrumentos da 

Politica Nacional do Meio Ambiente, estabelecidos na Lei Federal n° 6 .938/81. 

Em razao do acima exposto e para atender a Resolugao n° 313/2002, do 

CONAMA, o Estado da Paraiba no mesmo ano, iniciou os trabalhos para elaboracao 

do Inventario dos Residuos Industrials gerados no Estado. 

O estudo traz um panorama qualitativo, quantitative e de dest inacao final da 

questao dos residuos solidos industrials no Estado da Paraiba, de maneira a 

articular estrategias de captagao dos recursos f inanceiros, materiais e humanos, 

para combater os graves problemas ambientais, sociais, economicos e de saude 

publica, provocados pelos problemas decorrentes dos residuos solidos industrials. 

O objetivo e caracterizar os residuos solidos industrials, para implementar 

polit icas de gestao direcionadas a redugao, util izagao, reaproveitamento, reciclagem, 

tratamento e dest inacao adequada e segura dos residuos gerados. 

Existem cerca de 4.024 industrias instaladas em todo territorio paraibano 

(FIEP, 2000), disthbuidas em 14 Distritos Industrials equipados com infra-estrutura, 

(de servigos de energia eletrica, agua, esgotos, telefonia e transportes ), em 

condigoes de atender a implantagao e funcionamento de industrias. 

Segundo dados deste estudo a maior concentragao das industrias nao 

possuem pianos de gerenciamento de residuos e dispoem seus residuos sem 

nenhum controle ambiental , tendo como destino f inal, os l ixoes, os corpos d'agua e 

os terrenos baldios das cidades. 

A lem disso, o estudo afirma que o fato da Paraiba nao ter um franco 

desenvolv imento industrial contribui para que nao apresente acentuados problemas 

de poluigao. Entretanto, aponta algumas, zonas, que por possuirem maior 

concentragao populacional ja apresentam condigoes adversas, dentre estas se 

destacam Joao Pessoa e Campina Grande. 
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Os dados do estudo ainda revelam que os recursos hidricos superficiais e 

subterraneos estao com indicios de compromet imento, advindo da poluicao por 

et luentes industrials, agroindustriais, esgotos domest icos, hospitalares, deposigao de 

lixo, a lem de outros tipos de poluicao (SUDEMA, 2004). 

O inventario de residuos solidos mobil izou cerca de 490 industrias de grande, 

medio e pequeno porte, num universo de 44 municipios inventariados, 

representando 19,73% dos 223 municipios. Essas industrias sao responsaveis por 

cerca de 6.129.406,69 toneladas de residuos industrials por ano (SUDEMA, 2004). 

SUDEMA, atraves do documento, af irma que diante da situacao, podera resolver o 

problema da geragao dos residuos de maneira segura e, consequentemente, 

minimizar os grandes danos provocados ao meio ambiente paraibano. 

Outro dado importante que tambem fora publ icado foi que, das empresas 

inventariadas, apenas 5 7 % das industrias possuiam l icenciamento ambiental . 

A l icenca ambiental e um procedimento administrat ivo realizado pelo orgao 

ambiental competente federal , estadual e municipal para licenciar a instalagao, 

ampliagao, modif icagao e operagao de atividades e empreendimentos que util izam 

recursos ambientais naturais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

aquelas que, sob qualquer forma, possam causar poluigao ou degradagao 

ambiental . 

O estudo concluiu que a grande maioria das industrias do estado da Paraiba 

nao possui pianos de gerenciamento de residuos e d ispoem seus residuos solidos 

sem nenhum controle ambiental , tendo como destino f inal, os lixoes, os corpos 

d'agua e os terrenos baldios das cidades. E ainda, que a maioria das industrias, que 

af i rmam possuir piano de gestao de residuos, demonstram total desconhecimento 

do tipo de lixo que produzem e, consequentemente, acondic ionam, coletam, tratam 

e/ou d ispoem de forma inadequada. 

A SUDEMA apresenta solugoes para redugao da gestao inadequada dos 

residuos industrials no Estado, entre elas esta a implantagao de um programa de 

fiscalizagao sistematizada, programada e educativa para as industrias. 

Af i rmam que o trabalho constitui um importante instrumento de gestao para o 
incremento da Politica Estadual dos residuos solidos no estado. 
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6 C O N C L U S A O 

Diante das consideracoes feitas neste trabalho, pode-se afirmar que toda 

atividade humana gera residuos, e que estes quando nao gerenciados, alem de 

contr ibuirem com a manutencao das desigualdades sociais, const i tuem uma ameaca 

constante a saude publica, e ao meio ambiente, afetando sobremaneira a qual idade 

de vida da populacao. 

A preocupagao com os residuos solidos e suas danosas consequencias ao 

meio ambiente e recente, embora os problemas gerados por estes remontem a 

Idade Media, com o inicio das cidades, onde os produtos das atividades humanas 

eram despejados a ceu aberto ou em cursos d'agua. 

Apenas em meados do sec. XIX, com o advento da industrial izagao, que o 

problema dos residuos solidos comegou a se destacar na seara ambiental . Tal 

contexto fora bastante favoravel ao aparecimento de uma sociedade capitalista com 

novos padroes de consumo. Desde entao, o consumismo se tornaria a mola 

propulsora do aumento da geragao de residuos, que aliada a evolugao da tecnologia 

transformaria o perfil dos residuos gerados pelas atividades humanas. 

A concentragao da populagao nos centros urbanos contribuiu diretamente 

com o aumento da geragao de residuos, que por sua vez nao t inham destino certo. 

Enquanto, o vo lume ainda era pequeno, despejavam-nos em locais abertos sem 

nenhum tratamento. Com as mudangas quantitat ivas e qualitativas desses residuos, 

o homem ve-se obrigado a realizar Pianos de Gestao para gerenciar os processos 

de coleta, t ratamento e disposigao. 

O reconhecimento da d imensao transfronteiriga dos problemas ambientais 

pela sociedade internacional decorre do fato dos efeitos provocados pela 

degradagao ambiental extravasarem os limites territoriais dos paises; exemplo disso, 

e o transporte irregular de residuos gerados em determinado pais para outro, 

geralmente subdesenvolvido, que nao tern capacidade de tratar adequadamente 

esses residuos. 

Desde 1972, com a Conferencia de Estocolmo, e que os problemas 

ambientais se colocaram no centro das preocupagoes mundiais, mas a tematica dos 
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residuos solidos so viria a ser incluida na agenda internacional, no ambito da ordem 

jur idica internacional, em 1989, quando a Convencao de Basileia, proibe a 

movimentacao transfronteiriga de residuos perigosos, pois a regra e que esses 

residuos recebam tratamento em seu pais de or igem. 

Outro documento importante para os residuos sol idos foi a Agenda 2 1 , fruto 

da Conferencia das Nagoes Unidas realizada em 1992, que alem de trazer a baila a 

harmonizagao do desenvolv imento economico com a protegao ambiental , 

apresentou algumas propostas para o equacionamento dos problemas dos residuos 

solidos. 

A inda, no piano internacional destaca-se a Convengao de Estocolmo sobre 

Poluentes Organicos Persistentes - POP's, que busca el iminar em nivel mundial a 

producao e o uso de algumas substant ias toxicas produzidas pelo homem. 

Alguns paises, no entanto, sao reconhecidos pela avancada legislagao, sobre 

os residuos solidos, que possuem como e o caso dos Estados Unidos e de alguns 

paises europeus. Destacam-se nao apenas por serem pioneiros no tratamento dado 

a materia, mas pelas atuais medidas util izadas para equacionar a questao dos 

residuos sol idos, cujo principio basico e o evitar e valorizar os residuos antes de sua 

el iminacao. 

No Brasil, acompanhou-se a evolugao da legislagao brasileira no que se 

refere aos residuos solidos, e verif icou-se o quanto o Pais possui de leis, decretos e 

resolugoes que tratam da materia, ainda assim o problema se agrava e preocupando 

o homem. 

A lem disso, tratou-se dos residuos solidos desde o conceito, a classif icagao, 

ate as formas de tratamento e disposigao f inal, de modo a tornar didatica a 

compreensao do tema. 

Dentre os textos estudados, anal isou-se principalmente, a Politica Nacional 

do Meio Ambiente pela sua importancia no contexto ambiental nacional e sua 

influencia sobre a Politica Nat iona l dos Residuos Solidos. 

O Brasil, como dantes explanado, ainda nao pode contar efet ivamente com as 

modif icagoes introduzidas pela Lei n° 12.305/2010, que trata da Politica Nacional 

dos Residuos Solidos, pois os entes federativos tern ate 2014 para se adequar as 

regras tragadas po r ta l norma; sendo assim, a questao dos residuos solidos continua 

sendo regulado por Resolugoes do CONAMA, e leis estaduais nos Estados em que 

possuem tratamento especif ico. 
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Ademais , a Polit ica Nacional dos Residuos Solidos, alem de representar uma 

revolugao na relagao homem versus meio ambiente e os pad roes de consumo e 

producao, atribui a todos os envolvidos, empresar ios, consumidores e Poder 

Publico, a responsabil idade pela gestao dos residuos sol idos, coadunando com a 

propria Constituigao Federal que atribui a todos o dever de preservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras geragoes. 

Tratou-se do Estado da Paraiba, det idamente do historico da sua legislagao 

ambiental , anal isando a Polit ica Estadual do Meio Ambiente e as leis, e 

regulamentos esparsos que o Estado se fundamenta para gerir os residuos 

produzidos no seu territorio. 

Anal isou-se como o Estado trata os residuos sol idos industrials atraves do 

Inventario dos Residuos Estaduais Industrials publ icado pela SUDEMA em 

observancia a legislagao federal pert inente. 

Percebeu-se que ao contrario de alguns estados nordestinos, como e o caso 

de Pernambuco, a Paraiba ainda nao tern uma Polit ica Estadual dos Residuos 

Solidos, e conforme fora verif icado os paraibanos ainda nao contam com uma 

legislagao especif ica sobre a materia. 

O fato do Estado ainda nao possuir uma Polit ica de Gestao dos residuos e 

nem leis que discipl inem a materia deixa entrever que sociedade e meio ambiente 

f icaram em segundo piano, e que durante todos esses anos estavam sendo lesados, 

o meio ambiente por nao ter sido protegido e a sociedade porque Ihe fora tolhido o 

direito a um meio ambiente ecologicamente equil ibrado e a uma sadia qual idade de 

vida. 



62 

R E F E R E N C E S 

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (2004). N B R 10.004: 
Classif icacao dos Residuos Solidos: Disponivel 
em:<http:/ /www.abntonl ine.com.br/consulta nacional/projetos.aspx?ID=0>. Acesso 
e m : 10 ago. 2010. 

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RES iDUOS 
ESPECIAIS. Panorama dos R e s i d u o s So l idos no Brasi l .2009. Disponivel 
em:<www.abrelpe.org.br>. Acesso em: 21 abr. 2010. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 8 ed. , Rio de Janeiro: Lumem Juris, 
2005. 

AZAMBUJA, Eloisa Amabi le Kurth de. Proposta de gestao de res iduos so l idos 
urbanos - avaliagao do c a s o de Palhoga. Dissertagao Mestrado em Engenharia 
de Produgao - Programa de Pos-graduagao em Engenharia de Produgao. 
Florianopolis: UFSC, 2002. 

BRASIL. Constituigao (1988). Consti tuigao de Republ ica Federativa do Bras i l . 
Disponivel em 
<http:/ /www.planaltogov.br/ccivi l_03/const i tuicao/const i tui%C3%A7ao.htm>. Acesso 
em: 10 ago. 2010. 

. Lei Federal n° 2.312, de 03 de setembro de 1954 Normas Gerais 
sobre Defesa e Protecao da Saude. Disponivel em: <www.planalto.gov.br > .Acesso 
em: 20 ago. 2010. 

. Decreto n° 49.974 - A, de 21.01.1961. Codigo Nacional de Saude que 
regulamenta a Lei 2.312 de 03.09.1954. Disponivel e m : 
<http: / /www.ciespi .org.br/baseJegis/ legis lacao/DEC43.html>. Acesso em: 20 ago. 
2010. 

. Portaria Interministerial MINTER n° 53, de 01 de margo de 1979. 
Dispoe sobre o gerenciamento de residuos solidos. Disponivel em : 
< http:/ /www.ipef.br/ legislacao/bdlegislacao/detalhes.asp?ld=268>. Acesso e m : 10 
set. 2010. 

http://www.abntonline.com.br/consulta%20nacional/projetos.aspx?ID=0
http://www.abrelpe.org.br
http://www.planaltogov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br
http://www.ciespi.org.br/baseJegis/legislacao/DEC43.html
http://www.ipef.br/legislacao/bdlegislacao/detalhes.asp?ld=268


63 

Lei Federal n° 10.650, de 16 de abril de 2003. Dispoe sobre o acesso 
publico aos dados e informagoes existentes nos orgaos e ent idades integrantes do 
SISNAMA. Disponivel e m : 
< http:/ /www.planalto.gov.br/ccivi l_03/Leis/2003/L10.650.htm>, Acesso e m : 10 jan. 
2 0 1 1 . 

. Indicadores de desenvolvimento sustentavel . Saneamento 
Ambiental , Brasil ia: Ministerio das Cidades, 2008. 

. Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Politica 
Nacional de Residuos Solidos; altera a Lei n- 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
da outras providencias. Disponivel e m : 
<http:/ /www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_ato2007-2010/2010/lei /H2305.htm>. Acesso 
e m : 20 ago. 2010. 

BRITO, Andre Luiz Fiquene de. Cod ispos igao de res iduos so l idos urbanos e 
res iduos so l idos de industria de curtume. Dissertagao (Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente) Centro de Ciencias e Exatas e da Natureza -
Universidade Federal Paraiba / Centro de Ciencias e Tecnologia - Universidade 
Estadual da Paraiba Campina Grande: UFPB/UEPB, 1999. 

BROLLO, Jose Maria; SILVA, Mirtes Moreira. 21° Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitaria e Ambiental . POLJTICA E G E S T A O A M B I E N T A L E M 
R E S i D U O S S O L I D O S . R E V I S A O E A N A L I S E S O B R E A A T U A L S I T U A Q A O NO 
B R A S I L . Disponivel em :<http:/ /www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasi l21/vi-078.pdf>. 
Acesso em 08 jan. 2011 . 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. R e s o l u c a o n° 001, de 23.01.1986. 
Estabelece as definigoes, as responsabi l idades, os criterios basicos e as diretrizes 
gerais para uso e implementagao da Aval iagao de Impacto Ambiental como um dos 
instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente. Disponivel e m : 
<http:/ /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq. cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos>. Acesso em: 10 nov.2010. 

. Reso lugao n° 005, de 15.06.1988. Estabelece que f icam sujeitos a 
l icenciamento as obras de saneamento para as quais seja possivel identificar 
modif icagoes ambientais significativas. Disponivel em 
:<http: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=re 
s%C3ADduos>. Acesso em: 10 nov.2010. 

CONSELHO DE PROTEQAO AMBIENTAL. Norma Administrativa n° 119. 
Licenciamento Ambiental dos empreendimentos geradores de residuos de servigos 
de saude. Disponivel em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.650.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/H2305.htm
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasil21/vi-078.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.%20cfm?tipo=3&numero=&ano=texto=res%C3ADduos
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.%20cfm?tipo=3&numero=&ano=texto=res%C3ADduos
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=&ano=texto=res%C3ADduos
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=&ano=texto=res%C3ADduos


64 

< http:/ /www.sudema.pb.gov.br/ legislacao.php>. Acesso em: 10 jan. 2 0 1 1 . 

. Resolucao n° 006, de 15.06.1988. Dispoe sobre o l icenciamento de 
obras de residuos industrials perigosos. Disponivel e m : 
<http: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos>. Acesso em: 10 nov.2010. 

. Resolugao n° 006, de 30.10.1991. Dispoe sobre a incineragao de 
residuos solidos provenientes de estabelecimentos de saude, portos, e aeroportos. 
Disponivel em: 
ht tp: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos . Acesso em: 10 nov.2010. 

. Resolugao n° 005, de 05.08.1993. Dispoe sobre o gerenciamento 
de residuos solidos gerados nos portos, aeroportos, terminals ferroviarios e 
rodoviarios. Disponivel em: 
http://www. mma.gov. br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos . Acesso em: 10 nov.2010. 

. Resolugao n° 007, de 04.05.1994. Adota definigoes e proibe a 
importagao de residuos perigosos - Classe I - em todo o territorio nacional, sob 
qualquer forma e para qualquer f im, inclusive reciclagem. Disponivel em: 
ht tp: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos. Acesso em: 10 nov.2010. 

. Reso lugao n° 307, de 05.07.2002. Estabelece diretrizes, criterios e 
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil. Disponivel e m : 
ht tp: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos . Acesso em: 10 nov.2010. 

. Resolugao n° 358, de 29.04.2005. Dispoe sobre o tratamento e a 
disposigao final dos residuos dos servigos de saude e da outras providencias. 
Disponivel e m : 
ht tp: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=texto=res 
%C3ADduos. Acesso em: 10 nov.2010. 

. Resolugao n° 404, de 11.11.2008. Estabelece as diretrizes e 
criterios para o l icenciamento de aterros sanitarios de pequeno porte de residuos 
sol idos urbanos, assim considerados aqueles com disposicao diaria de ate vinte 
toneladas de residuos sol idos. Disponivel em 
:ht tp: / /www.mma.gov.br/port /conama/legipesq.cfm?t ipo=3&numero=&ano=&texto=re 
s%C3%ADduos Acesso em :10 nov. 2010. 

http://www.sudema.pb.gov.br/legislacao.php
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=&ano=texto=res%C3ADduos
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=&ano=texto=res%C3ADduos
http://www.mma
http://gov.br/port/conama/legipesq
http://www
http://mma.gov
http://www.mma
http://gov.br/port/conama/legipesq
http://www.mma
http://gov.br/port/conama/legipesq
http://www.mma
http://gov.br/port/conama/legipesq
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=3&numero=&ano=&texto=re


65 

DIAS, Jefferson Aparecido; FILHO, Atal iba Monteiro de Moraes. O s R e s i d u o s 
So l idos e a Responsabi l idade Ambiental P o s - C o n s u m o . Disponivel em: 
<http:/ /vvww.akari lampadas.com.br/pdf/responsab_pos_consumo.pdf>. Acesso em: 
04 nov. 2010. 

FALCAO, Sonia Matos;JUCA,Jose Fernando T.; LIMA, Jose Dantas de;LIMA, Maria 
Tereza Campelo Dantas de. 24° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e 
Ambienta l . P R O P O S T A D E P O L J T I C A S P U B L I C A S S O B R E R E S I D U O S S O L I D O S 
NO E S T A D O DA P A R A J B A - B R A S I L . Disponivel em: 
<http: / /www.saneamento.pol i .ufr j .br/documentos/24CBES/l l l -204.pdf>. Acesso em: 
20 out. 2010. 

GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . Sao Paulo: Editora At las 
S.A., 2009. 

HENRIQUES, Rachel Martins. Aproveitamento energetico d o s R e s i d u o s So l idos 
Urbanos. Dissertacao de Mestrado em Ciencias em Planejamento Energetico -
Programa de Pos Graduacao da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2004.. Disponivel em: 
<http://www.ppe.ufr j .br/ppe/production/tesis/rachelh.pdf>. Acesso em :10 set. 2010. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geograf ia e Estatistica. P e s q u i s a Nacional de 
Saneamento B a s i c o (2008). Disponivel em :< www.ibge.gov.br>. Acesso e m : 21 
abr. 2010. 

JURAS, llidia da A. G Martins. L E G I S L A Q A O S O B R E R E S i D U O S S O L I D O S : 
E X E M P L O S DA E U R O P A , E S T A D O S UNIDOS E C A N A D A - nota tecnica (nov. 
2005). Disponivel em: 
<ht tp: / /bd.camara.gov.br/bd/bi tst ream/handle/bdcamara/1043/ legis lacao_residuosju 
ras.pdf?sequence=4>. Acesso em: 20 dez. 2010. 

LIMA, Veridiana Pinheiro. Politica Nacional de R e s i d u o s So l idos: uma Mudanca 
de Paradigma. Revista Sintese Direito Admin is t ra t ive Ano V. n. 59. Novembro, 
2010. 

MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17° Ed. Sao Paulo: 
Editora Malheiros: 2009. 

MILARE, Edis. Direito do Ambiente: A G e s t a o Ambiental em foco. Doutrina, 
Jur isprudences e G lossar io . 6° Ed.Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2009. 

http://vvww.akarilampadas.com.br/pdf/responsab_pos_consumo.pdf
http://www.saneamento.poli.ufrj.br/documentos/24CBES/lll-204.pdf
http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/rachelh.pdf
http://www.ibge.gov.br
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1043/legislacao_residuosjuras.pdf?sequence=4
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1043/legislacao_residuosjuras.pdf?sequence=4


66 

PARAlBA. Le i Estadua l n° 791, de 06/10/1952. Proibe as usinas de acucar e 
empresas industrials, a despejarem caldas, qualquer residuos ou detritos toxicos nas 
aguas de uso publico aproveitaveis. Disponivel em: 
< http:/ /201.73.83.244:8081 /sapl_documentos/normaJur id ica/7625_texto_integral>. 
Acesso em: 05 jan . 2 0 1 1 . 

. Lei Estadua l n° 1905, de 16/12/1958. Autoriza o Poder Executivo a 
instalar uma usina para t ransformacao dos residuos dos esgotos. Disponivel em: 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajur id ica/1155_texto_integral>. 
Acesso em: 06 jan . 2 0 1 1 . 

. Lei Estadual n° 4.033, de 20/12/1978. Dispoe sobre a criagao da 
Superintendencia de Administragao do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos da 
Paraiba. Disponivel e m : 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajur id ica/3505_texto_integral >. 
Acesso em: 05 jan . 2 0 1 1 . 

. Lei Estadual n° 4 .335, de 16.12.1981. Dispoe sobre a prevengao e 
controle da poluigao ambiental e estabelece normas discipl inadoras da especie. 
Disponivel em: 
<http:/ /www.alpb1.pb. gov.br :8081/sapl_documentos/normajur id ica/3834_texto_inte 
gral>.Acesso em 14 set. 2010. 

. Lei Estadua l n° 6757, de 08/07/1999. Dispoe sobre a trahsformagao da 
Superintendencia de Administragao do Meio Ambiente - SUDEMA, em autarquia, 
altera-se a lei n.° 4 .335/81 . Disponivel e m : 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajur id ica/6516_texto_integral >. 
Acesso e m : 05 jan. 2 0 1 1 . 

. Decreto n° 21.210 de 20 de junho de 2000 Regulamenta a Lei n.° 
4.335, de 16 de dezembro de 1981 , modif icada pela Lei 6.757, de 08 de julho de 
1999, que dispoe sobre a prevengao e controle da poluigao ambiental , estabelece 
normas discipl inadoras da especie. Disponivel em: 
<http:/ /www.sudema.pb.gov.br/ legis_f i les/decreto21120.html>. Acesso em: 14 set. 
2010. 

. Lei Estadua l n° 7.371, de 11/07/2003. Dispoe sobre o controle e 
l icenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de residuos 
perigosos no ambito do Estado. Disponivel e m : 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normaJuridica/7193_texto_integral>. 
Acesso e m : 06 jan . 2 0 1 1 . 

http://201.73
http://201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajuridica/1155_texto_integral
http://201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajuridica/3505_texto_integral
http://www.alpb1.pb.%20gov.br:8081/sapl_documentos/normajuridica/3834_texto_integral
http://www.alpb1.pb.%20gov.br:8081/sapl_documentos/normajuridica/3834_texto_integral
http://201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajuridica/6516_texto_integral
http://www.sudema.pb.gov.br/legis_files/decreto21120.html
http://201.73


67 

. Lei Estadua l n° 8.855, de 30/06/2009. Dispoe sobre a substituigao de 
sacolas plasticas nos estabelecimentos comerciais localizados no Estado da 
Paraiba, como forma de protecao ao meio ambiente paraibano. Disponivel em: 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajuhdica/9279_texto_integral>. 
Acesso em: 06 jan . 2 0 1 1 . 

. Lei Es tadua l n° 9.007, de 30/12/2009. Dispoe sobre o comercio, o 
transporte, armazenamento, o uso e apl icacao, o destino final dos residuos e 
embalagens vazias, o controle, a inspecao e a f iscal izacao de agrotoxicos, seus 
componentes e afins, bem como o moni toramento de seus residuos em produtos 
vegetais. Disponivel em: 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normaJur id ica/9487_texto_integral>. 
Acesso e m : 07 jan . 2 0 1 1 . 

. Lei Estadua l n° 9.293, de 22/12/2010. Institui o Programa de 
Beneficiamento de Associagoes e Cooperat ivas dos Catadores de Materiais 
Reciclaveis da Paraiba com a separagao dos residuos reciclaveis descartados pelos 
orgaos e ent idades da administragao publica estadual direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinagao as associagoes e cooperat ivas dos catadores de 
materiais reciclaveis. Disponivel em: 
< ht tp: / /201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normaJuridica/9754_texto_integral>. 
Acesso e m : 07 jan . 2 0 1 1 . 

SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. 6° Ed. Sao Paulo: Editora 
Saraiva, 2008. 

S U P E R I N T E N D E N C E DE ADMINISTRAQAO DO MEIO AMBIENTE. Inventario de 
R e s i d u o s So l idos Industrials do E s t a d o da Paraiba - Brasil - Joao Pessoa: 
SUDEMA, 2004 

http://201.73.83.244:8081/sapl_documentos/normajuhdica/9279_texto_integral
http://201.73
http://201.73

