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RESUMO 

O presente trabalho monograf ico objetiva expor a evolugao da legislagao de 

residuos solidos no Brasil, explicitando os fatores socio-ambientais responsaveis 

pela gradual atividade reguladora, bem como tecendo um comparativo entre lei 

formal e atos infralegais. Ademais, utiliza-se o metodo o hermeneutico-juridico, de 

modo a organizar diretrizes, valores e principios necessarios ao desenvolvimento 

epistemologico, bem como a facilitar a aplicacao da tecnica interpretativa. 

Hodiernamente, ante a comprovagao de que os recursos naturais do planeta sao 

esgotaveis, tem-se a necessidade latente de mudanga desde as cupulas de poder 

ate a base da sociedade civil. O aumento da populagao mundial e a mudanga de 

seus habitos consumistas resultaram num aumento significativo no volume dos 

residuos solidos gerados e a adequada destinagao desses residuos e um dos 

grandes desafios da humanidade. Caso nao sejam tornados os devidos 

procedimentos de controle da poluigao, os residuos solidos representarao um risco a 

saude publica. principalmente as pessoas menos favorecidas pelo modelo polit ico-

economico. Pondera-se acerca das consequencias ambientais da disposigao final de 

residuos solidos, demostrando-se os efeitos da contaminagao do solo, do ar e das 

aguas, bem como o risco inerente a flora e a fauna, que de um modo ou de outro 

refletem no ser humano. Retrata-se a questao dos residuos solidos no BrasiL 

abordando-se a legislagao e realizando-se uma sistematizagao das normas de forma 

comparat iva dentro da linha do tempo que segue de 1981 a 2010. Destarte, culmina-

se na abordagem da Politica Nacional dos Residuos Solidos, criada pela Lei n° 

12.305/2010, trazendo a palco os principals conceitos, classificagoes e inovagoes 

sobre a regulagao de residuos solidos, fr isando a questao da responsabil idade 

compart i lhada e a logistica reversa. 

Palavras-chave: Direito Ambiental . Evolugao. Legislagao. Residuos Solidos. 



ABSTRACT 

The present monographic work aims to present the evolution of solid waste 

legislation in Brazil, explaining the socio-environmental factors responsible for 

gradual regulatory activity, as well as weaving a comparison between formal law and 

infra acts. Moreover, it is used the hermeneutic- legal method, to organize guidel ines, 

values and principles needed to epistemological development, and to facilitate the 

application of the interpretive technique. In our t imes, against the evidence that the 

planet's natural resources are finite, there is a latent need for change from the 

summits of power to the base of civil society. The increasing of world population and 

the changes in their consumerist habits resulted in a significant increase in the 

volume of solid waste and proper disposal of these wastes is one of the great 

challenges facing humanity. If not taken proper procedures for pollution control, solid 

waste represent a public health risk, especially to people disadvantaged by the 

polit ical-economic model . It is weighed about the environmental consequences of 

disposal of solid waste, demonstrat ing the effects of soil, air and water, 

contaminat ion, as well as the inherent risk to flora and fauna, which in one way or 

another reflect the human being. It is portrayed the issue of solid waste in Brazil, 

approaching the legislation and carrying out a systematization of the rules 

comparatively within the timeline that fol lows from 1981 to 2010. Thus, it culminates 

in the approach of the National Solid Waste, created by Law No. 12.305/2010, 

bringing to stage the main concepts, classifications and innovations on the regulation 

of solid waste, emphasizing the issue of shared responsibility and reverse logistics. 

Keywords: Environmental Law. Evolution. Legislation. Solid Waste. 
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1 INTRODUQAO 

Diante dos fatores que afetam a vida e a qualidade de vida do individuo, tal 

como esgotamento dos recursos naturais, da destruicao da fauna e da flora, do 

problema da agua, do aquecimento global entre outros, cresce a preocupacao com 

as consequencias dos atos desordenados do "capital ismo selvagem" e com a inercia 

social frente aos ecossistemas. 

Nao obstante, o Direito Ambiental tern conquistado espaco e importancia no 

cenario internacional. De fato esse ramo do direito possui nascedouro universal, de 

modo que o direito ambiental brasileiro sofreu influencia direta dos conceitos e 

principios orientadores do direito internacional ambiental. 

Ponderando-se que os recursos naturais do planeta sao esgotaveis, tem-se a 

necessidade latente de mudanca desde as cupulas de poder ate a base da 

sociedade civil. O aumento da populagao mundial e a mudanca de seus habitos 

consumistas, como a urbanizacao das comunidades e o apr imoramento de tecnicas 

cada vez mais modernas de industrializacao, resultaram num aumento significativo 

no volume dos residuos solidos gerados. 

Percebe-se, hodiernamente, que a adequada destinacao desses residuos e 

um dos grandes desafios da humanidade e caso nao sejam tornados os devidos 

procedimentos de controle da poluicao, os residuos solidos representarao um risco a 

saude publica, principalmente as pessoas menos favorecidas pelo modelo polit ico-

economico. 

Neste interim, o presente trabalho monograf ico aspira analisar a evolugao da 

legislacao de residuos solidos no Brasil, frente a problematica dos residuos solidos e 

em face do grande numero de leis, decretos, resolucoes e instrucoes normativas 

existentes sobre o tema. 

Ademais, no primeiro capitulo, localizar-se-a o Direito Ambiental em seu 

berco, verif icando-se as posturas internacionais frente aos problemas ambientais e 

citando-se as principals conferencias e documentos oriundos deste panorama. 

Elencar-se-a as conceituacoes mais modernas do Direito Ambiental , dos seus 

principios orientadores, baseados na doutrina classica e na insergao do principio do 

desenvolvimento sustentavel. No mesmo sentido, tratar-se-a do meio ambiente na 
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Constituigao Federal de 1988, englobando-se, inclusive, a competencia normativa 

para a materia no Brasil. 

No segundo capitulo abordar-se-a a legislacao ambiental de forma geral, 

g losando-se as principals leis que visam garantir a preservagao do patrimonio 

ambiental do pais e far-se-a um acompanhamento da evolugao da legislagao 

infraconstitucional. Buscar-se-a ainda esclarecer a posicao doutrinaria e 

jurisprudencial frente os atos normativos infralegais, comentando-se desde sua 

conceituagao a sua constitucionalidade. 

Outrossim, destacar-se-a a Politica Nacional do Meio Ambiente, criada pela 

Lei n° 6.309/81, que consiste num marco para a questao ambiental, de forma que 

arrolar-se-a seus principals i n s t r u m e n t s com intuito de corroborar a importancia 

dessa norma para o Direito Ambiental brasileiro. 

Posteriormente, no terceiro capitulo, demonstrar-se-a a importancia dos 

residuos solidos atraves de sua evolugao historica, noticiando-se as polemicas que 

hodiernamente proliferam-se na midia e ocorrem tanto a nivel internacional como 

local. Outrossim, analisar-se-a os conceitos (tecnico, legal e popular), a classificagao 

dos residuos solidos, seu gerenciamento e gestao integrada, assim como seu 

tratamento e disposigao f inal, glosando-se os residuos solidos perigosos. 

Ponderar-se-a acerca das consequencias ambientais da disposigao final de 

residuos solidos, demonstrando-se os efeitos da contaminagao do solo, do ar e das 

aguas, bem como o risco inerente a flora e a fauna, que de um modo ou de outro 

refletem no ser humano. 

Retratar-se-a a questao dos residuos solidos no Brasil, e no mesmo sentido 

far-se-a uso de dados estatisticos coletados atraves de pesquisas oficiais (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica, entre outros) para uma melhor compreensao da 

evolugao do tema em escala nacional e regional. 

No quarto capitulo abordar-se-a a legislagao de residuos solidos no Brasil, 

citando-se desde as convengoes e d o c u m e n t s internacionais relacionados ao tema 

ate as normas especif icas publ icadas a nivel nacional. In continent'!, elencar-se-a as 

principals leis que se relacionam a questao dos residuos solidos, tomando-se por 

base a Lei 6 .309/81. 

Destarte. citar-se-a as instrugoes normativas da Associagao Brasileira de 

Normas tecnicas que, de modo geral, regulam diretamente o tema. Seguindo-se 
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sempre a ordem cronologica, arrolar-se-a as normas por assunto, de modo que 

facilite a compreensao da evolugao da legislagao in lato sensu. 

Nao obstante, elucidar-se-a respectivamente, normas referentes a aterros; ao 

tratamento e disposigao f inal; ao armazenamento e transporte e normas diversas 

apl icadas aos residuos solidos. A posteriori, far-se-a a sistematizagao das normas 

dantes explanadas, de modo que torne legivel a evolugao da legislagao de residuos 

solidos a nivel nacional, fazendo-se uso, inclusive, de um grafico comparat ive cuja 

linha o tempo segue de 1981 a 2010 e onde se visualiza as Leis, os Decretos as 

Resolugoes e as Instrugoes Normativas publicadas nesse intervalo. 

Por f im, em face da evolugao legislativa, que nao aspira a exaustao das 

normas que influenciam o setor, culminar-se-a na abordagem da Politica Nacional 

dos Residuos Solidos, criada pela Lei n° 12.305/2010, trazendo a palco os principais 

conceitos, classificagoes e inovagoes sobre a regulagao de residuos solidos, 

fr isando a questao da responsabil idade compart i lhada e a logistica reversa. 

Infere-se que util izar-se-a o metodo o hermeneutico-juridico, visto que este 

organiza as diretrizes, valores e principios necessarios no desenvolvimento 

epistemologico, bem como facilita a aplicagao das tecnicas. Ademais, no que tange 

os procedimentos metodologicos, utilizar-se-a a tecnica interpretativa, que nao deve 

ser confundida com o metodo. Pondere-se que este pertence ao campo teorico e 

aquela, ou seja, a tecnica e o fazer pratico da pesquisa. 



17 

2 DIREITO AMBIENTAL 

2.1 Direito Ambiental no Panorama Internacional 

Vislumbra-se que a tutela ambiental no piano internacional se da em funcao 

dos problemas que ocorrem no planeta, correspondente estes ao esgotamento dos 

recursos naturais, a destruicao da fauna e da f lora, ao problema da agua, do 

aquecimento global e a outros fatores que afetam a vida e a qual idade de vida do 

individuo. 

Destarte, imerge no cenario mundial o direito internacional voltado ao meio 

ambiente e a solucao de conflitos nos ecossistemas. Uma das principals 

caracterist icas desse ramo do direito, denominado Direito Internacional Ambiental , 

traduz-se numa enorme proliferacao de tratados, convengoes e protocolos 

internacionais, multi laterais e bilaterais, voltados para a protegao ambiental. 

Tem-se, segundo Varella (2004, p. 22) que 

[...] o direito internacional ambiental e derivado de um processo de 
expansao do direito internacional moderno, que nao trata apenas de 
fronteiras, como o direito internacional classico, mas tambem de 
problemas comuns, processo tipico de um periodo de globalizacao 
juridica. 

Percebe-se, de simil modo, que a preocupacao global com questoes 

ambientais advem das catastrofes de grande repercussao na sociedade e na 

economia. Enfim, verif icando-se que os recursos naturais do planeta sao esgotaveis, 

tem-se a necessidade latente de mudanga da postura inerte que figura ainda em 

muitas nagoes. 

A Conferencia de Estocolmo de 1972 foi o marco inicial que propiciou a 

ocorrencia de outras conferencias, e resultou na "Declaragao sobre o ambiente 

humano", da Organizagao das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente. 

Tal conferencia foi de extrema importancia para o controle do uso dos 

recursos naturais pelo homem, tornando-se as primicias de um ideario baseado em 

sustentabil idade. Vislumbrou-se, destarte, que quando os recursos naturais sao 
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removidos da natureza em grandes quant idades, deixam uma lacuna, as vezes 

irreversivel, cujas consequencias virao e serao sentidas nas geragoes futuras. 

Ademais , nao se pode olvidar que a figura da Organizagao das Nagoes 

Unidas - ONU assegurou, de certo modo, o reconhecimento do direito a um meio 

ambiente equil ibrado como um direito humano, ressaltando a preocupagao com as 

futuras geragoes que colherao o fruto que o capital ismo selvagem tern semeado no 

planeta. 

Destarte, a ONU, atraves do Programa das Nagoes Unidade para o Meio 

Ambiente - PNUMA, principal autoridade global em meio ambiente, criada na 

oportunidade da supramencionada conferencia, e responsavel por promover a 

conservagao do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do 

desenvolvimento sustentavel. A citada agenda objetiva manter o estado do meio 

ambiente global sob cont inuo monitoramento; alertar povos e nagoes sobre 

problemas e ameagas ao meio ambiente; e recomendar medidas para aumentar a 

qual idade de vida da populagao sem comprometer os recursos e servigos 

ambientais das futuras geragoes. 

Afora a supracitada Conferencia, tem-se em glosa a Conferencia das Nagoes 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 

junho de 1992, que frutificou na Agenda 2 1 . 

Inquest ionavelmente, esta foi reconhecida como sendo um programa a ser 

implementado neste milenio e a Conferencia e vastamente conhecida como "Rio 92". 

Na Agenda 21 ficou acordado que os paises participantes assumiram o 

compromisso e o desafio de internalizar, em suas politicas publicas, as nogoes de 

sustentabil idade e de desenvolvimento sustentavel. 

Especif icadamente, cita-se da Conferencia Rio-92, duas convengoes: uma 

convengao sobre Mudanga do Clima e outra sobre Biodiversidade, e tambem uma 

Declaragao sobre Florestas. Nao oldivando-se os documentos de objetivos mais 

abrangentes e de natureza mais polit ica: a Declaragao do Rio e a Agenda 2 1 . 

A Conferencia intitulada "Rio+10", que ocorreu dez anos apos a primeira (Rio-

92), trata-se da Conferencia das Nagoes Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentavel, que consistiu no segundo encontro da ONU para discussao sobre o uso 

dos recursos naturais sem ferir o ambiente. 0 evento aconteceu entre 26 de agosto 

e 04 de setembro de 2002, em Johannesburgo, na Africa do Sul. 
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A Cupula Mundial avaliou o progresso feito na decada transcorrida desde a 

Eco-92/Rio-92 na questao ambiental e tratou de temas nao abordados nesta, como 

a gestao de residuos solidos industrials e perigosos. Ainda do Rio-92, impede citar 

a criagao dos principios: reduzir, reutilizar e reciclar, amplamente conhecidos como 

os tres R's, acoplados hodiernamente a um quarto: recuperar. 

De tal arte, tem-se que existem mecanismos voltados a preservacao e 

recuperacao ambiental de forma geral, todavia, observa-se que sua aplicacao esta 

imbuida na necessidade de interpretacao e adequagao de normas, frente a 

inexistencia de codif icacao propria para o Direito Ambiental . 

2.3 Direito Ambiental no Bras i l : Conce i tuacao 

Na ansia por uma conceituacao mais moderna do direito ambiental, impende 

glosar a definicao trazida a palco por alguns doutr inadores, dentre os quais se tern 

Ferraz apud Mukai (2004, p. 51), que objet ivamente assevera que o direito ambiental 

e o "conjunto de tecnicas, regras e instrumentos jur idicos organicamente 

estruturados, para assegurar um comportamento que nao atente contra a sanidade 

minima do meio ambiente". 

Numa visao mais constitucionalista tem-se Carvalho apud Mukai (2004, p. 

52), que afirma que o direito ecologico ou ambiental e o "conjunto de principios e 

regras dest inados a protecao do meio ambiente, compreendendo medidas 

administrativas e judiciais, com a reparagao economica e f inanceira dos danos 

causados ao ambiente e aos ecossistemas, de uma maneira geral". 

Tem-se em tal panorama a didatica conceituacao de Sirvinskas (2008, p.35), 

para o qual o Direito Ambiental e "a ciencia juridica que estuda, analisa e discute as 

questoes e os problemas ambientais e sua relagao com o ser humano, tendo por 

f inal idade a protecao do meio ambiente e a melhoria das condicoes de vida no 

planeta." 

Contemporaneamente, segundo Mukai "o direito ambiental e um conjunto de 

normas e institutos juridicos pertencentes a varios ramos do Direito, reunidos por 
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sua fungao instrumental para a disciplina do comportamento humano em relagao ao 

seu meio ambiente". (2004, p. 55) 

Nessa esteira, observa-se que o meio ambiente encontra-se alocado dentre 

os interesses ou direitos difusos, pois ultrapassa o piano dos interesses individuals 

das pessoas per si ou em grupo. 

Destarte, como direito transindividual, este caracteriza-se por sua 

indivisibil idade, visto que seu objeto diz respeito a todos os membros da sociedade, 

e concomitantemente nao e destinado a alguem exclusivamente, possuindo titulares 

indeterminados. Como assevera Fiorillo (2010, p. 58): "[...] os direitos coletivos 

diferem-se dos difusos em razao da determinabi l idade dos titulares." 

Confirma-se, po r f im , a assertiva de Milare (2001, p. 130): 

De fato, a titularidade pertinente ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como quer a Constituigao, esprai-se de modo 
indeterminado por toda a coletividade, refugindo de orbita de 
individuos determinados. Despontaram ai os interesses difusos que 
expressivamente se revelam em tema de meio ambiente, porque a 
protegao deste nao cabe a um titular exclusivo ou individuado, mas 
se espraia difusamente sobre toda coletividade e cada um de seus 
membros. 

Dessarte, o meio ambiente nao e um bem destinado a alguem 

exclusivamente e de simil modo sua protegao nao cabe a um titular exclusivo ou 

individuado, mas a todos colet ivamente. 

2.3.1 Principios Gerais do Direito Ambiental 

Em face de sua origem universal, o direito ambiental brasileiro sofreu 

influencia direta dos conceitos e principios orientadores do direito internacional 

ambiental. Neste interim, nao subsiste uma principiologia oriunda do seio nacional, 

mas alicergada, outrossim, em doutrinas consagradas, como afirma Correia apud 

Mukai (2004, p. 57): "seguindo a doutrina alema temos tres principios: prevengao, 

poluidor pagador ou responsabil izagao e cooperagao ou participagao". 
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Oportuno faz-se, porem a priori, glosar o principio bergo de todos os outros 

principios norteadores do Direito Ambiental , o principio do direito ao meio ambiente 

equil ibrado, que figura como um direito humano fundamental . Afirma Barreira (2004), 

que esse principio teve sua or igem na Declaragao de Estocolmo/72. 

Segundo o supracitado autor (p. 26): 

O homem tern o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, pois 
havendo o desequilibrio ecologico, esta em risco a propria vida 
humana. Todos os demais principios decorrem deste. Colocado por 
alguns como direitos de terceira geracao, dentro dos chamados 
Direitos de Solidariedade. 

Dessarte, a Declaragao de Estocolmo abriu caminho para que as 

constituigoes supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente 

equil ibrado como direito fundamental entre os direitos sociais do homem. 

Lembrando-se que a definigao legal de meio ambiente, consta no art. 30 da 

Lei n° 6 .938/81, como sendo "o conjunto de condigoes, leis, influencias e interagoes 

de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas". 

Infere ressaltar que o principio do direito ao meio ambiente equil ibrado 

encontra escopo na Constituigao Federal de 1988, em seu capitulo dedicado ao 

tema, no caput do artigo 225. 

Doravante ao principio tido por direito fundamental da pessoa humana, 

tangenciando-se a classica doutrina, tem-se os citados principios da prevengao, do 

poluidor pagador ou responsabil izagao e da cooperagao ou participagao. 

O principio da prevengao consiste na adogao prioritaria de medidas que 

evitem o surgimento de atentados ao meio ambiente. Nao obstante, quaisquer 

atuagoes devem ser consideradas de forma antecipada, com o intuito de reduzir ou 

eliminar consequencias que alterem a qual idade do ambiente. Como reza o inciso I 

do art. 2° da Lei 6 .938/81: 

Artigo 2° - A Politica Nacional do Meio Ambiente tern por objetivo a 
preservagao. melhoria e recuperagao da qualidade ambiental 
propicia a vida, visando assegurar, no Pais, condigoes ao 
desenvolvimento socio-economico, aos interesses da seguranca 
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nacional e a protegao da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes principios: 
I - acao governamental na manutencao do equilibrio ecologico, 
considerando o meio ambiente como um patrimonio publico a ser 
necessariamente assegurado e protegido. tendo em vista o uso 
coletivo; 

Na mesma esteira, tem-se o principio do poluidor pagador ou da 

responsabil izacao que racionalmente confere ao poluidor a obrigacao de corrigir ou 

recuperar o ambiente. Saliente-se, que frente a tal responsabil idade, o poluidor deve 

suportar todos os encargos resultantes do seu ato omissivo ou comissivo. Como 

traga o Piano Nacional do Meio Ambiente, inciso VII do art. 4°, e §3° do art. 14, da 

Lei 6 .938/81: 

Artigo 4° - A Politica Nacional do Meio Ambiente visara: 
[...] 
VII - a imposigao, ao poluidor e ao predador, da obrigagao de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e. ao usuario, da 
contribuigao pela utilizagao de recursos ambientais com fins 
economicos. 
[...] 
Artigo 14 - Sem prejuizo das penalidades. pela legislagao federal, 
estadual e municipal, o nao-cumprimento das medidas necessarias a 
preservagao ou corregao dos inconvenientes e danos causados pela 
degradagao da qualidade ambiental sujeitara os transgressores: 
[...] 
II - a perda ou restricao de incentivos e beneficios fiscais concedidos 
pelo Poder Publico; 
III - a perda ou suspensao de participagao em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de credito: 
[...] 
§ 3° - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato 
declarators da perda, restrigao ou suspensao sera atribuigao da 
autoridade administrativa ou financeira, cumprindo resolugao do 
CONAMA. 

O principio da cooperagao e vislumbrado como fundamental no procedimento 

do direito ambiental. Possui, ademais, em sua essencia, a ideia de que para a 

resolugao dos problemas do ambiente deve ser dada especial enfase a cooperagao 

entre o Estado e a sociedade. 

A Politica Nacional do Meio Ambiente estabelece-se diante dos principios da 

precaugao, do poluidor-pagador e do desenvolvimento sustentavel. Este se 
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conceitua como sendo as praticas de desenvolv imento que ajudam a atender as 

necessidades atuais sem comprometer as condigoes futuras para as proximas 

geragoes. 

O principio do desenvolvimento sustentavel tern como base necessidades 

essenciais. A priori, aquelas relacionadas as populagoes mais pobres e l imitacoes 

que a tecnologia e a organizagao social impoem frente o meio ambiente. 

Nas palavras de Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2010, p. 28): 

Constata-se que os recursos ambientais nao sao inesgotaveis, 
tornando-se inadmissivel que as atividades economicas 
desenvolvam-se alheias a esse fato. Busca-se com isso a 
coexistencia harmonica entre economia e meio ambiente. Permite-se 
o desenvolvimento, mas de forma sustentavel, planejada, para que 
os recursos hoje existentes nao se esgotem ou tornem-se inocuos. 

Este principio ocorre apenas nos paises novos, e menos desenvolvidos, pois 

os mais desenvolvidos chegaram ao extremo e, assim, perceberam que esses 

valores estavam invertidos. 

Os denominados principios constitucionais classicos sao os tres supracitados 

que permearam na Carta Magna brasileira, e o principio do Desenvolvimento 

Sustentado que teve a sua or igem na Conferencia Mundial Sobre o Meio Ambiente, 

ocorrida em 1972, em Estocolmo. 

Tal fundamental Principio tern como conteudo essencial o proclame de um 

desenvolvimento que atenda as necessidades do presente sem comprometer as 

futuras geragoes e seu surgimento e corolario da constatagao que os recursos 

naturais sao esgotaveis, tornando-se inadmissivel que as atividades economicas 

desenvolvam-se alheias a esse fato. 

2.3.2 O Meio Ambiente na Constituigao Federal de 1988 

Eis que a partir da Constituigao Federal de 1988 o meio ambiente passou a 

ser tido como um bem tutelado jur idicamente e trouxe mecanismos para sua 

protegao e controle, sendo tratada por alguns como "Constituigao Verde". Assevera 
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Silva (2004, p. 46), "a Constituigao de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar 

del iberadamente da questao ambiental". 

Nesse panorama, vislumbra-se que a importancia da Constituigao de 1988 na 

seara ambiental nao esta relacionada propriamente e tao somente a inovagao do 

trato das questoes ambientais no ordenamento juridico brasileiro, pois da ordem 

juridica pre-estabelecida ja constava uma serie de principios e regras, acolhidos 

agora no texto constitucional. 

O avango inquestionavel deu-se justamente pelo trato dessa tematica e 

dessas questoes no nivel consti tucional, garantindo maior estabil idade aos principios 

e regras de conteudo ambiental. 

Lembre-se, pois, que, antes da Constituigao de 1988, a defesa e a promogao 

do meio ambiente t inham seus marcos legais pulverizados apenas em leis, decretos, 

resolugoes, portarias etc. 

O Direito Consti tucional brasileiro, alicergado no caput do artigo 225 da CF 

criou uma nova categoria de bem: "Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente 

ecologicamente equil ibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 

qual idade de vida, [...]." Seria a categoria do bem ambiental , portanto, um bem de 

uso comum do povo, e, ainda, um bem essencial a sadia qual idade de vida. 

Ademais , Di Pietro (2003, p. 545) leciona que "consideram-se bens de uso 

comum do povo aqueles que, por determinagao legal ou por sua propria natureza, 

podem ser util izados por todos em iguaidade de condigoes". 

Ressalte-se, pois, que tais bens sao aqueles de que o povo se utiliza, sem 

restrigao, gratuita ou onerosamente, sem necessidade de permissao especial. E 

estes nao cabem exclusivamente a uma pessoa ou grupo e, de simil modo, nao se 

atribui a quern quer que seja sua titularidade. 

Neste sentido, assevera Barbosa, que "o bem ambiental difuso pode ser 

expresso em um dano ambiental, quando nao apenas os individuos isolados ou 

colet ivamente (grupo determinado) sofrem as consequencias, mas todos 

indistintamente (grupo indeterminado)." (2007, p. 97) 

Em face da natureza desses bens, a Constituigao de 1988 previu 

expressamente dois importantes instrumentos para a defesa do ambiente natural, 

que tern lugar seja na omissao ou na comissao ilegal do poder publico ou dos 
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particulares: a acao civil publica e a acao popular, com o registro que esta ultima foi 

alcada a condicao de direito fundamental . 

Destarte, o art. 5°, inciso LXXIII, afirma que "qualquer cidadao e parte legitima 

para propor acao popular que vise a anular ato lesivo [...] ao meio ambiente [...], 

f icando o autor, salvo comprovada ma-fe, isento de custas judiciais e do onus da 

sucumbencia". 

Trata-se, pois, a acao popular como um instrumento efetivo de democracia 

participativa, atraves da qual qualquer cidadao pode se insurgir contra acao ou 

omissao do poder publico, por meio do poder judiciario. 

2.3.2.1 Competencia em Materia Ambiental 

No que tange a competencia em materia ambiental no Brasil, tem-se que o 

constituinte vem adotando as denominadas competencias horizontals e as verticais. 

Estas realizam uma distribuicao identica de materia legislativa entre a Uniao e os 

Estados-membros. Aquelas, intituladas concorrentes, sustentam uma relacao entre 

lei federal e estadual, o que nao configura competencia, mas sim, hierarquia. 

Frente a reparticao de competencias, tem-se segundo Fiorillo (2010, p. 197) 

que: 

Na reparticao de competencias legislativas aplica-se o principio da 
predominancia dos interesses, de modo que a Uniao caberao as 
materias de interesse nacional, aos Estados, as de interesse 
regional, enquanto aos Municipios tocarao as competencias 
legislativas de interesse local. 

Todavia, mesmo seguindo-se a regra salutar da reparticao de competencias, 

ha casos, especialmente no direito ambiental , em que as questoes nao sao apenas 

de interesse local, mas tambem regional e/ou federal. Neste pavilhao, o legislador 

precaveu-se em adotar o sistema alemao de reparticao de competencias, como 

versa Fiorillo (2010, p. 197): "[...] criando, para tanto, as exclusivas, as privativas 
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com possibil idade de delegacao, as concorrentes com a formacao das normas 

gerais e as suplementares e residuais dos Estados e Municipios." 

A competencia pode ser dividida em material ou legislativa. Aquela 

subdividida em exclusiva e comum. Esta, por sua vez, subdivide-se em exclusiva; 

privativa; concorrente e suplementar. 

Impende elucidar que competencia material exclusiva e "aquela reservada a 

uma unidade com exclusao das demais" (FIORILLO, 2010, p. 198). Tem-se como 

exemplo desta o inciso XIX do artigo 21 da Constituigao Federal, como ve-se: 

Art. 21. Compete a Uniao: 
[...] 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hidricos 
e definir criterios de outorga de direitos de seu uso; 

No que refere-se a competencia material comum sustenta-se que esta e 

atr ibuida a todos os entes federados sem exclusao um do outro. Segundo Fiorillo 

(2010) esta "competencia e cumulat iva" e tem-se sua visualizacao no artigo 23 da 

"Constituigao Cidada": 

Art. 23. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios: 
[..,] 
Ill - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
historico, artistico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notaveis e os sitios arqueologicos; 
[...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de 
suas formas; 
VII - preservar as florestas. a fauna e a flora; 
[...] 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes de direitos de 
pesquisa e exploragao de recursos hidricos e minerais em seus 
territorios; 
[...] 
Paragrafo unico. Leis complementares fixarao normas para a 
cooperagao entre a Uniao e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios, tendo em vista o equilibrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em ambito nacional. 
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A competencia legislativa exclusiva, segundo Fiorillo (2010, p. 199), e aquela 

"atribuida a um ente com a exclusao dos demais, sendo certo que esta competencia 

e indelegavel." Tern previsao no artigo 25, §§ 1° e 2°, da CF: 

Art. 25 [...] 
§ 1° - Sao reservadas aos Estados as competencias que nao Ihes 
sejam vedadas por esta Constituigao. 
§ 2° - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 
concessao. os servigos locais de gas canalizado, na forma da lei, 
vedada a edicao de medida provisoria para a sua regulamentagao. 

Em face da competencia legislativa exclusiva, infere-se que: "e a enumerada 

como propria de uma ent idade, todavia passivel de delegagao e suplementagao da 

competencia" (FIORILLO, 2010, p. 199). Vislumbra-se no artigo 22 e paragrafo unico 

da "Lei Maior": 

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 
[...] 
Paragrafo unico. Lei complementar podera autorizar os Estados a 
legislar sobre questoes especificas das materias relacionadas neste 
artigo. 

Ainda no que refere-se a competencia legislativa, tem-se a concorrente, que 

caracteriza-se pela "possibil idade de Uniao, Estados e Distrito Federal disporem 

sobre o mesmo assunto ou materia, sendo que a Uniao cabera legislar sobre 

normas gerais." (FIORILLO, 2010, p. 199). Eis como exemplo o artigo 24 da CF: 

Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[-] 
VI - florestas, caga, pesca, fauna, conservagao da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, protegao do meio ambiente e 
controle da poluigao; 
VII - protegao ao patrimonio historico, cultural, artistico. turistico e 
paisagistico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artistico, estetico. historico, turistico e 
paisagistico; 
[...] 
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Por f im, glosa-se a competencia legislativa suplementar, que e "correlata a 

concorrente, e a que atribui competencia a Estados, Distrito Federal e Municipios 

para legislar sobre normas gerais ou que supram a ause-ncia ou omissao destas". 

Nesse interim, tem-se os artigos 24, §2° e 30, II, da Constituigao Federal: 

Art. 24. [...] 
§ 2° - A competencia da Uniao para legislar sobre normas gerais nao 
exclui a competencia suplementar dos Estados. 
[...] 
Art. 30. Compete aos Municipios: 
[...] 
II - suplementar a legislagao federal e a estadual no que couber; 

Dessa feita, a Uniao pode e deve elaborar pianos macroambientais e 

regionais, com fundamento no inc. IX do art. 21 da CF: "Elaborar e executar pianos 

nacionais e regionais de ordenamento do territorio e de desenvolv imento economico 

e social." 

A aprovagao do piano devera ser por lei formal, posto que, como ja se 

demonstrou, a competencia comum da Uniao prevista no art. 23, VI , da CF, e 

dependente sempre de lei, pelo principio da legalidade. Os Estados-membros, de 

simil modo, podem e devem elaborar e executar pianos ambientais regionais ou 

estaduais, com base no inc. VI do art. 23 e inc. VI do art. 24 da CF, e na sua 

competencia geral remanescente: 

Art. 23. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios: 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de 
suas formas; 

Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
VI - florestas, caga. pesca, fauna, conservagao da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, protegao do meio ambiente e 
controle da poluigao: 
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No que tangencia os municipios, vislumbra-se que estes podem e devem 

elaborar seu piano de desenvolvimento, nele incluidos os Pianos Diretor (urbano) e 

Piano de Protecao Ambiental Rural, segundo os di tames da Constituigao Federal: 

Art. 23. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios: 
[...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de 
suas formas; 
[...] 
Art. 30. Compete aos Municipios: 
[...] 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupacao do solo urbano; 

Faz-se justo lembrar que a elaboracao e aprovagao do Piano Diretor pelo 

Municipio se tornaram concretamente exigiveis pelo Estatuto das Cidades (Lei n° 

10.257, de 10 de ju l ho de 2001). 

Nao obstante a citada influencia e regulagao na seara internacional, bergo 

dos principios basilares do direito ambiental como ramo juridico autonomo, e apos a 

construgao constitucional das definigoes de meio ambiente e proposigoes afins, faz-

se mister destacar, doravante, a legislagao ambiental infraconstitucional brasileira, 

inclusive de modo que tome viavel verif icar-se a evolugao normativa neste sentido. 

2.4. Legis lagao Ambiental Infraconstitucional 

No que concerne a legislagao infraconstitucional patria em face do meio 

ambiente, observa-se que o velho Codigo Florestal, o Codigo de Aguas (ambos de 

1934), assim como o Codigo de Caga e o de Mineragao, t inham seu foco voltado 

para a protegao de determinados recursos ambientais de importancia economica. O 

Codigo de Aguas, por exemplo, muito mais que a protegao a este recurso natural, 

privilegiava a sua exploragao para geragao de energia eletrica. 
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O marco, em relagao a um "despertar" para a utilizagao racional dos recursos 

naturais ocorreu no ciclo de governos inaugurados pela auto denominada Revolugao 

de 1964. Todavia, o momento decisivo e que repercutiu de forma notavel sobre a 

legislagao ambiental brasileira foi a Conferencia das Nagoes Unidas para o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, e doravante a Conferencia das Nagoes 

Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, que f indou com a criagao da 

Agenda 2 1 , importante programa de planejamento ambiental . 

No Brasil, as leis direcionadas a conservagao ambiental comegaram a ser 

votadas a partir de 1981, com a lei que criou a Politica Nacional do Meio Ambiente. 

Posteriormente, novas leis foram promulgadas, vindo a formar um sistema bastante 

completo de protegao ambiental . 

A legislagao ambiental brasileira, para atingir seus objetivos de preservagao, 

criou direitos e deveres para o cidadao, instrumentos de conservagao do meio 

ambiente, normas de uso dos diversos ecossistemas, normas para disciplinar 

atividades relacionadas a ecologia e ainda diversos tipos de unidades de 

conservagao. 

Em 1988, pela primeira vez na historia, abordou-se o tema meio ambiente na 

Carta Magna, dedicando a este um capitulo, que contempla nao somente seu 

conceito normativo, ligado ao meio ambiente natural, como tambem reconhece suas 

outras faces: o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o meio 

ambiente cultural e o patrimonio genetico, tambem tratados em diversos outros 

artigos da Constituigao. 

2.4.1 Evolugao da Legislagao Infraconstitucional 

A legislagao ambiental e abundante e dispersa, de modo que se pode, de 

forma objetiva, vislumbra-la nas principals normas publicadas, referentes aos mais 

variados temas da seara ambiental . Recentemente, o Superior Tribunal de Justiga -

STJ publicou um breve historico evolutivo da legislagao ambiental no Brasil, desde 

de 1605 ate meados do ano 2001 , como ve-se a seguir: 
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1605 - Surge a primeira lei de cunho ambiental no Pais: o Regimento 
do Pau-Brasil, voltado a protegao das florestas. 

1797 - Carta regia afirma a necessidade de protegao a rios. 
nascentes e encostas, que passam a ser declarados propriedades da 
Coroa. 

1799 - E criado o Regimento de Cortes de Madeiras, cujo teor 
estabelece rigorosas regras para a derrubada de arvores. 

1850 - E promulgada a Lei n° 601/1850, primeira Lei de Terras do 
Brasil. Ela disciplina a ocupagao do solo e estabelece sangoes para 
atividades predatorias. 

1911 - E expedido o Decreto n° 8.843, que cria a primeira reserva 
florestal do Brasil, no antigo Territorio do Acre. 

1916 - Surge o Codigo Civil Brasileiro, que elenca varias disposigoes 
de natureza ecologica. A maioria, no entanto, reflete uma visao 
patrimonial, de cunho individualista. 

1934 - Sao sancionados o Codigo Florestal, que impoe limites ao 
exercicio do direito de propriedade, e o Codigo de Aguas. Eles 
contem o embriao do que viria a constituir, decadas depois. a atual 
legislagao ambiental brasileira. 

1964 - E promulgada a Lei 4.504, que trata do Estatuto da Terra. A 
lei surge como resposta a reivindicagoes de movimentos sociais, que 
exigiam mudangas estruturais na propriedade e no uso da terra no 
Brasil. 

1965 - Passa a vigorar uma nova versao do Codigo Florestal. 
ampliando politicas de protegao e conservagao da flora. Inovador, 
estabelece a protegao das areas de preservagao permanente. 

1967 - Sao editados os Codigos de Caga, de Pesca e de Mineragao. 
bem como a Lei de Protegao a Fauna. Uma nova Constituigao atribui 
a Uniao competencia para legislar sobre jazidas, florestas, caga. 
pesca e aguas, cabendo aos Estados tratar de materia florestal. 

1975 - Inicia-se o controle da poluigao provocada por atividades 
industrials. Por meio do Decreto-Lei 1.413, empresas poluidoras 
ficam obrigadas a prevenir e corrigir os prejuizos da contaminagao do 
meio ambiente. 

1977 - E promulgada a Lei 6.453, que estabelece a responsabilidade 
civil em casos de danos provenientes de atividades nucleares. 

1981 - E editada a Lei 6.938, que estabelece a Politica Nacional de 
Meio Ambiente. A lei inova ao apresentar o meio ambiente como 
objeto especifico de protegao. 
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1985 - E editada a Lei 7.347, que disciplina a acao civil publica como 
instrument processual especifico para a defesa do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos. 

1988 - E promulgada a Constituigao de 1988, a primeira a dedicar 
capitulo especifico ao meio ambiente. Avancada, impoe ao Poder 
Publico e a coletividade. em seu art. 225, o dever de defender e 
preservar o meio ambiente para as geragoes preserves e futuras. 

1991 - O Brasil passa a dispor da Lei de Politica Agricola (Lei 8.171). 
Com um capitulo especialmente dedicado a protegao ambiental, o 
texto obriga o proprietario rural a recompor sua propriedade com 
reserva florestal obrigatoria. 

1998 - E publicada a Lei 9.605, que dispoe sobre crimes ambientais. 
A lei preve sangoes penais e administrativas para condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. 

2000 - Surge a Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservagao (Lei n° 9.985/00), que preve mecanismos para a defesa 
dos ecossistemas naturais e de preservagao dos recursos naturais 
neles contidos. 

2001 - E sancionado o Estatuto das Cidades (Lei 10.257), que dota o 
ente municipal de mecanismos visando permitir que seu 
desenvolvimento nao ocorra em detrimento do meio ambiente. 

Nao obstante a evolugao tragada pelo STJ, glosa-se ainda, no periodo 

posterior: 

• o Decreto 4.074, de 04 de Janeiro de 2002: Regulamenta a Lei n° 7.802, de 

11 de julho de 1989, que dispoe sobre a pesquisa, a experimentagao, a 

produgao, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercial izagao, a propaganda comercial, a utilizagao, a importagao, a 

exportagao, o destino final dos residuos e embalagens, o registro, a 

classif icagao, o controle, a inspegao e a fiscalizagao de agrotoxicos, seus 

componentes e afins, e da outras providencias. 

• a Lei n° 11.105, de 24 de margo de 2005: Regulamenta os incisos II, IV e V do 

§ 1° do art. 225 da Constituigao Federal, estabelece normas de seguranga e 

mecanismos de fiscalizagao de atividades que envolvam organismos 

genet icamente modif icados - OGM e seus derivados, cria o Conselho 

Nacional de Biosseguranga - CNBS, reestrutura a Comissao Tecnica Nacional 



33 

de Biosseguranga - CTNBio, dispoe sobre a Politica Nacional de 

Biosseguranga - PNB, revoga a Lei n° 8.974, de 5 de Janeiro de 1995, e a 

Medida Provisoria n° 2.191-9, de 23 de agosto de 2001 , e os arts. 5°, 6°, 7°, 

8°, 9°, 10 e 16 da Lei n° 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e da outras 

providencias. 

• o Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006: Institui a separagao dos 

residuos reciclaveis descartados pelos orgaos e entidades da administragao 

publica federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinagao as 

associagoes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, e da 

outras providencias. 

• a Lei n° 12.305 de 2 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. 

Ressalte-se que existe ainda um grande numero de portarias e instrugoes 

normativas e resolugoes na seara ambiental, as quais, embora nao tendo forga de 

lei, regulam a maioria das questoes relativas ao meio ambiente. 

2.4.2 Atos Normativos Infralegais 

Elucida-se que as portarias, instrugoes e resolugoes sao atos normativos 

infralegais, emanados por autoridades da administragao publica, diversas do chefe 

do Poder Executivo, com a finalidade de estabelecer normas sobre o modo de 

cumprimento da lei pela administragao. 

Destarte, por nao exigirem os mesmos tramites do processo legislativo 

ordinario, as resolugoes sao mais dinamicas quanto a sua aprovagao e revogagao. 

Todavia, grande celeuma doutrinario se levanta contra o uso "exagerado" de 

resolugoes e enxerga, inclusive, desrespeitos a Constituigao Federal e a Partigao de 

Poderes, como assevera Milare, em parecer realizado a pedido da Momentum 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com relagao a normatividade da Resolugao 

302/02: 
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[...] a delegagao de uma suposta "competencia normativa" ao orgao 
administrative integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente foi 
apenas para estabelecer normas, criterios e padroes nas materias 
explicitadas nos incisos I, VI e VII do art. 8°, taxativamente. Ressalte-
se, desde logo, que a alteracao do caput do artigo 8°, [...] nao teve o 
condao de ampliar esta competencia, ate porque tal pretensao seria 
vedada - consoante regra expressa do artigo 25 do Ato das 
Disposigoes Constitucionais Transitorias. (2006, p. 8) 

Desta feita, tem-se que o supracitado autor emite um alerta no sentido de 

verif icar-se a constitucionalidade das disposicoes do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA que substancialmente f iguram como normas legislativas, nao 

obstante ainda que este "conselho" possua competencia deliberativa para tal, infere-

se a necessidade de uma analise de suas "normas" em face da Constituigao 

Federal, perscrutando em especial o art. 25 do ADCT. 

Ademais , como ressalta Barroso (2001 , p.176: 

[...] jamais se podera interpretar a competencia atribuida por lei a 
uma autoridade administrativa como uma delegacao legislativa. isto 
e, como a transferencia pelo Congresso Nacional, em carater 
primario, do poder de ditar regras sobre a materia. E mesmo a 
competencia normativa secundaria do agente publico e limitada [...]. 

No mesmo sentido posiciona-se Antunes, em comento ao inciso II do art. 6° 

da Lei 6 .938/81, onde verifica que o "exagero" de normatizacao pelas agendas 

reguladoras, especif icadamente o CONAMA, e refiexo da inercia do legislativo e que 

a doutrina jur idica ambiental tern se revelado excessivamente tolerante com 

ilegalidades praticadas, diante da assertiva que: 

O CONAMA e um orgao cuja hierarquia corresponde ao terceiro 
escalao da administragao federal e atua em uma materia - meio 
ambiente cuja competencia entre a Uniao e os Estados e concorrente 
[...] Tern havido uma hipertrofia das atribuigoes do CONAMA, pois 
diante da inercia legislativa do Congresso Nacional e da 
incapacidade da Administragao Publica em estabelecer as 
necessarias prioridades para a materia ambiental. o CONAMA, nao 
com pouca frequencia, vem editando Resolugoes que ultrapassam, 
em muito, as suas atribuigoes legais. (2005, p. 88-89) 

Nao obstante, inumeras sao as normatizagoes do CONAMA, do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA e da 
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A g e n d a Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, que dao aplicabil idade a 

legislagao ambiental propriamente dita. 

Ademais, existe entendimento jur isprudencial no sentido de reafirmar que o 

CONAMA esta legalmente autorizado a editar resolugoes. O STJ, atraves do 

Recurso Especial n° 194617/PR, 2° Turma, tendo por relator o ministro Franciulli 

Netto, decidiu: 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 
AS MARGENS DE HIDRELETRICA. AUTORIZAQAO DA 
MUNICIPALIDADE. IMPUGNACAO OFERECIDA PELO 
MINISTERIO PUBLICO. AREA DE PROTEQAO AMBIENTAL. 
RESOLUQAO N° 4/85 - CONAMA. INTERESSE NACIONAL. 
SUPERIORIDADE DAS NORMAS FEDERAIS. [...] Po'ssui o 
CONAMA autorizagao legal para editar resolugoes que visem a 
protegao das reservas ecologicas, entendidas como as areas de 
preservagao permanentes existentes as margens dos lagos formados 
por hidreletricas. Consistem elas normas de carater geral, as 
quais devem estar vinculadas as normas estaduais e municipals, 
nos termos do artigo 24, inciso VI e §§ 1° e 4°, da Constituigao 
Federal e do artigo 6°, incisos IV e V, e §§ 1° e 2°, da Lei n. 
6.938/81. [...]. (Julgado em: 16/04/2002, Publicagao: DJ 01/07/2002, 
p. 278) (grifo nosso) 

Desta feita, tem-se por legal e legit ima, analogicamente, quaisquer 

resolugoes, portarias ou instrugoes normativas emanadas por esses orgaos, em face 

de suas atribuigoes deliberativas. Formando estas, em conjunto com as normas de 

or igem legislativa, a dispersa "legislagao ambiental brasileira". 

2.4.3 Politica Nacional do Meio Ambiente 

Em verdade, nao se pode olvidar que o principio 21 da Declaragao de 

Estocolmo influenciou de forma direta a positivagao e criagao da Politica Nacional do 

Meio Ambiente em terras brasileiras, em face da disposigao que confere aos 

Estados o direito soberano de explorar seus proprios recursos, de acordo com a sua 

politica ambiental . 
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Dessarte, em 31 de agosto de 1981 foi editada a Lei n° 6.938, criando a 

Politica Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo conceitos, principios, objetivos, 

instrumentos, penal idades, seus fins, mecanismos de formulagao e apl icacao, 

fazendo-se mister citar os incisos II e III do art. 3°, que se referem especif icadamente 

aos conceitos de degradacao e poluigao ambiental : 

Artigo 3° - Para os fins previstos nesta Lei. entende-se por: 
[...] 
II - degradacao da qualidade ambiental: a alteracao adversa das 
caracteristicas do meio ambiente; 
III - poluicao: a degradacao da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indireta: 
a) prejudiquem a saiide, a seguranca e o bem-estar da populacao; 
b) criem condigoes adversas as atividades sociais e economicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condigoes esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 
e) lancem materias ou energia em desacordo com os padroes 
ambientais estabelecidos. 

Percebe-se que a Politica Nacional do Meio Ambiente - PNMA aspirou 

elucidar questoes salutares da responsabil idade por dano ambiental, degradagao ou 

poluigao, em face de equiparar atividades resultantes de agoes e/ou omissoes 

diretas ou indiretas sobre o meio ambiente. Destarte, estende-se a protegao ao meio 

ambiente e ao bem-estar da populagao de modo a assegurar o direito ao meio 

ambiente equil ibrado. 

O artigo 2° da lei em tela traz os principios orientadores da Politica Ambiental 

brasileira, entre os quais destaca-se: 

Art. 2°[...] 
I - agao governamental na manutengao do equilibrio ecologico, 
considerando o meio ambiente como um patrimonio publico a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
II - racionalizagao do uso do solo, do subsolo, da agua e do ar; e 
largura; 
III - planejamento e fiscalizagao do uso dos recursos ambientais; 
IV - protegao dos ecossistemas, com a preservagao de areas 
representativas; 

Tem-se que a PNMA visa de fato a descentral izagao da gestao ambiental, de 

modo que instituiu, o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, cabendo aos 

seus orgaos dentro de suas jurisdigoes, fiscalizar e proteger o bem ambiental. O 
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SISNAMA e constituido pelos orgaos e entidades da Uniao, estados, Distrito 

Federal, municipios e fundacoes responsaveis pela protegao e melhoria da 

qual idade ambiental . 

Tern sua estruturagao da seguinte maneira: Orgao Superior: o Conselho de 

Governo; Orgao consultivo e deliberative: CONAMA; Orgao central: Ministerio do 

Meio Ambiente; Orgao Executor: o IBAMA; Orgaos seccionais: os dos estados 

responsaveis pela execugao de programas. projetos e controle/fiscalizagao de 

atividades degradadoras do meio ambiente; Orgaos locais: os orgaos ou entidades 

municipals responsaveis pelo controle e fiscalizagao destas atividades, nas suas 

respectivas jurisdigoes. 

2.4.3.1 Os Instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente 

Os instrumentos da PNMA merecem glosa especial, em face se sua 

importancia para o funcionamento de todo o sistema normativo-protetivo brasileiro. 

Pois, como afirma Barbosa (2007, p. 115): 

Os instrumentos funcionam como ferramentas que tern por fungao 
dar materialidade a Politica Nacional do Meio Ambiente. Os 
instrumentos possuem natureza diferenciada, isto e, sao 
instrumentos de insergao ambiental; de caracteres ambientais; e, de 
controle repressivo. 

Tem-se que, no mesmo sentido, Silva (2003, p. 224) divide tais instrumentos 

em tres grupos distintos. O primeiro e o dos instrumentos de intervengao ambiental , 

que sao os mecanismos condicionadores das condutas e atividades relacionadas ao 

meio ambiente. Vis lumbra-se estes nos seguintes incisos: 

Art. 9° - Sao instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente: 
I - o estabelecimento de padroes de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliagao de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras: 
[...] 
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VI - a criagao de espagos territorials especialmente protegidos pelo 
Poder Publico federal, estadual e municipal, tais como areas de 
protegao ambiental, de relevante interesse ecologico e reservas 
extrativistas; 

O segundo e o grupo dos instrumentos de controle ambiental, que sao as 

medidas tomadas pelo Poder Publico no sentido de verificar se pessoas publicas ou 

p a r t i c u l a r s se adequaram as normas e padroes de qual idade ambiental, e que 

podem ser anteriores, simultaneas ou posteriores a agao em questao. Tais 

instrumentos encontram-se nos incisos IV, VI I , VIII e X do art. 9° da PNMA: 

Art. 9° [...] 
IV - o licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; 
[...] 
VII - o sistema nacional de informagoes sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Tecnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; [...] 
X - a instituigao do Relatorio de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA; 

Por f im, o terceiro e o dos instrumentos de controle repressivo, que sao as 

medidas sancionatorias aplicaveis a pessoa fisica ou jur idica, elencados no inciso IX 

do artigo 9° da supracitada lei: "as penal idades disciplinares ou compensator ias ao 

nao cumprimento das medidas necessarias a preservagao ou corregao da 

degradagao ambiental." 

Note-se que os instrumentos de insergao ou intervengao ambiental sao os 

mais relevantes no que se refere a compreensao das questoes ambientais. De modo 

que faz-se mister uma sintetica definigao de alguns termos e instrumentos que 

f iguram nesse grupo. 

A priori, deve-se ponderar que os padroes de qual idade sao as normas 

estabelecidas pela legislagao ambiental e pelos orgaos administrativos de meio 

ambiente no que se refere aos niveis permit idos de poluigao do ar, da agua, do solo 

e dos ruidos. 

O segundo instrumento prescrito pela lei e o zoneamento ambiental , o qual 

configura uma delimitagao de areas em que um determinado espago territorial e 

dividido em zonas de caracterist icas comuns. Destarte, e com base nessa divisao 
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que sao estabelecidas as areas previstas nos projetos de expansao economica ou 

urbana. 

A avaliagao de impacto ambiental - AIA e um instrumento de defesa do meio 

ambiente, constituido por um conjunto de procedimentos tecnicos e administrativos 

que visam a realizagao da analise sistematica dos impactos ambientais da 

instalagao ou operagao de uma atividade e suas diversas alternativas, com a 

finalidade de embasar as decisoes quanto ao seu l icenciamento. 

Segundo Barbosa, existem varias modal idades de AIA, dentre as quais 

destacam-se: o Estudo de Impacto Ambiental - EIA; o Relatorio de Controle 

Ambiental - RCA e o Estudo de Viabi l idade Ambiental - EVA. Impende destacar 

ainda que a AIA mais importante e o Estudo de Impacto Ambiental . (2007) 

Infere-se em glosa, ainda, o l icenciamento ambiental, que pode ser 

conceituado como um processo administrative complexo que tramita perante a 

instancia administrativa responsavel pela gestao ambiental , seja no ambito federal, 

estadual ou municipal. Tal processo objetiva assegurar a qual idade de vida da 

populagao por meio de um controle previo e de um continuado acompanhamento 

das atividades humanas capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente. 

Faz-se imprescindivel, em face do objeto em estudo, elucidar as questoes 

tecnicas e oriundas de outras ciencias no que refere aos residuos solidos, sendo 

tratado no capitulo seguinte, de forma especif ica, todo o arcabougo de conceitos e 

classificagoes que doravante hao de ser empregados na explanagao evolutiva e 

melhor compreensao do tema em debate. 
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3 R E S I D U O S S O L I D O S 

Historicamente tem-se que foi na cidade de Atenas que surgiram os primeiros 

lixoes, e que estes comegaram a incomodar a populacao devido a proliferacao 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 de aterro controlado. Ressalte-

se, pois, que esse lixo era composto basicamente por restos de comida. 

Na idade media, a situacao dos residuos comecou a agravar-se, devido a 

pouca ou nenhuma atencao dispensada ao saneamento basico, culminando com a 

conhecida "peste negra". Com a revolugao industrial, as consequencias ambientais 

tomaram uma dimensao desastrosa, principalmente quando da mistura de lixo 

organico com inorganico, e em face da inexistencia de gestao da disposigao desses 

residuos. 

A partir do seculo XX, com o desenvolv imento do Direito Ambiental , assuntos 

relacionados ao desenvolvimento sustentavel comegaram a ganhar espago nas 

pautas de discussao internacional, e entre eles insurgiu a preocupagao com os 

residuos solidos 

Outrossim, no corrente seculo XXI, com a globalizagao das informagoes, 

observa-se a existencia de conflitos internacionais e regionais relacionados com o 

comercio e disposigao inadequada de residuos solidos, assim como de transtornos 

relacionados a acidentes devido a uma ma gestao desses residuos. 

Neste sentido, causou grande discussao o envio de residuos solidos por 

paises europeus para o Brasil no ano de 2009, onde os residuos reciclaveis eram 

misturados com residuos domest icos nao-reciclaveis e ate mesmo residuos 

perigosos devido sua toxidade. Os residuos eram transportados por meio de 

conteineres para os portos brasileiros, com a descoberta do trafico de residuos, os 

mesmos foram devolvidos ao pais de or igem, no caso do residuo toxico, para 

Inglaterra. 

Nao obstante, a nivel local cita-se, no mesmo ano de 2009, a multa aplicada 

pelo IBAMA ao municipio de Luis Gomes/RN, que mantinha lixao clandestine no 

municipio de Uirauna/PB, inclusive residuos hospitalares. 
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A questao dos residuos solidos tomou proporgao tal que residuos que 

estavam sendo enviados para o espaco pelas agendas espaciais, tornou-se um 

grave problema, como afirma Rodrigues (2006, p.128): 

Os residuos tambem ja viraram problema ate no espaco sideral, pois 
o processo de desenvolvimento industrial que extrapola a exploracao 
da terra tern levado ao aciimulo de lixo no espaco sideral. As 
fronteiras espaciais da terra foram transpostas e os problemas 
tambem foram para o espaco sideral. 

Destarte, alem de causar danos a satelites artificials e naves, os residuos que 

movem-se no espaco, podem cair na Terra, devido a forca da gravidade dessa e 

dependendo do seu tamanho podem nao se desintegrar totalmente e vir a atingir 

algum ponto da superficie terrestre. 

3.1 Conce i tuacao 

Faz-se necessario, a priori, a elucidacao de termos nao atinentes a seara 

jur idica, visto que estes sao os responsaveis pela correta compreensao das 

questoes tratadas doravante. E como assevera Sirvinskas (2008, p.40): "O ambiente 

nao pode ser estudado de modo isolado, depende, necessariamente, das 

informacoes trazidas pela ecologia e por outras ciencias afins." 

Resta salientar que a conceituacao de residuos solidos encontra ainda 

terreno fertil nas bibliografias das ciencias as quais se tangencia, fazendo-se 

necessario uma diferenciagao entre o tecnico, o popular e o legal. 

A Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - A B N T define os residuos 

solidos como: residuos nos estados solidos e semi-sol idos, que resultam de 

atividades da comunidade de origem: industrial, domicil iar, hospitalar, comercial, 

agricola, de servigos e de varrigao. 

Inclui-se ainda, nesta definigao, os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de agua, aqueles gerados em equipamentos e instalagoes de controle de 

poluigao, bem como determinados liquidos, cujas particularidades tornem inviavel o 

seu langamento na rede publica de esgotos ou corpos d'agua ou exi jam para isso 
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solugoes tecnicas e economicamente inviaveis em face a melhor tecnologia 

disponivel. 

Diante do prelio doutrinario sobre a definigao precisa do termo residuos 

solidos, e tendo-se ainda que considerar a definigao cientifica para sua 

compreensao, faz-se mister utilizar como parametro a Resolugao da Diretoria 

Colegiada - RDC N°. 56, de 6 de agosto de 2008, que traz a definigao normativa 

utilizada ate o primeiro semestre do ano de 2010, antes da aprovagao do Piano 

Nacional de Residuos Solidos - PNRS: 

Art. 3° (...) 
XL. Residuos solidos: residuos nos estados solido e semi-solido, 
originarios de atividade: industrial, domestica, hospitalar, comercial, 
agricola, de servigos e de varrigao. Incluem-se nessa definigao os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua, aqueles 
gerados em equipamentos e instalagoes de controle de poluigao e 
determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel seu 
langamento na rede publica de esgotos ou corpos d'agua. Excluem-
se dessa definigao os excrementos humanos; 

Dessarte e justo destacar que, no que se refere aos "determinados l iquidos" 

supracitados, tem-se uma melhor definigao no PNRS, Lei 11.302/2010, que nao foge 

do conceito de solido e melhor se adequa a realidade evolutiva do Brasil. 

O projeto de lei n° 203-B de 1991, que passou 19 anos sendo discutido e 

emendado no Congresso Nacional, tornou-se por f im a Lei n° 11.302 de margo de 

2010, e reza em seu art. 3°, inciso XVI : 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei. entende-se por: 
(...) 
XVI - residuos solidos: material, substancia, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 
destinagao final se procede, se propoe proceder ou se esta obrigado 
a proceder, nos estados solido ou semissolido, bem como gases 
contidos em recipientes e liquidos cujas particularidades tornem 
inviavel o seu langamento na rede publica de esgotos ou em corpos 
d'agua. ou exijam para isto solugoes tecnica ou economicamente 
inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel; 

Afora a definigao legal, merece glosa a definigao tecnica, constante no 

Dicionario Brasileiro de Ciencias Ambientais, que afirma que residuos solidos 

consistem em: "Todo e qualquer refugo, sobra ou detrito resultante da atividade 
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humana, excetuando dejetos e outros materials solidos; pode estar em estado solido 

ou semi-sol ido." (LIMA-e-SILVA era/ . , 2002, p. 204-205) 

Tem-se, nao obstante, a definigao tida por popular e aceita por parte da 

doutrina. Tal definigao utiliza os termos 'residuos solidos' e 'lixo' como sinonimos, 

como versa Machado (2010, p. 577): 

O termo "residuo solido", como entendemos no Brasil, significa lixo, 
refugo e outras descargas de materiais solidos, incluindo residuos 
solidos de materiais provenientes de operagoes industrials, 
comeciais e agricolas e de atividades da comunidade, mas nao 
inclui materiais solidos ou dissolvidos nos esgotos domesticos ou 
outros significativos poluentes existentes nos recursos hidricos, tais 
como a lama, residuos dissolvidos ou suspensos na agua, 
encontrados nos efluentes industrials, e materiais dissolvidos nas 
correntes de irrigagaoou outros poluentes comuns da agua. (grifo 
nosso) 

Percebe-se que a definigao supracitada atende ao conceito popular de que 

residuo solido e 'lixo' sao sinonimos e ate certo ponto, encontra-se de acordo 

tambem com a conceituagao tecnica, todavia tal preceito nao possui amparo legal e 

foge da inclusao de alguns residuos solidos potencialmente perigosos para a saude 

(poluidores de recursos hidricos), visto que por nao serem considerados dessa 

forma, perdem o amparo que Ihes seria cabivel. 

Parte da doutrina confere valor economico aos residuos solidos para 

diferencia-lo do 'lixo', aproximando-se este do conceito de rejeito. Dessa forma, 'lixo' 

seria resto sem valor nenhum, enquanto residuo solido seria aquele que pode ser 

reaproveitado. 

3.2 C lass i f i cacao 

Percebe-se que a geragao dos residuos solidos cresce no mesmo ritmo em 

que aumenta o consumo, isto e, quanto mais produtos sao adquir idos, mais recursos 

naturais sao consumidos e mais residuos sao gerados. 

No que se refere a classificagao dos residuos solidos, tem-se algumas 

especif icidades, que podem relacionar-se a sua natureza fisica (secos e molhados), 



44 

sua composicao quimica (organico e inorganico) e sua fonte geradora. Entretanto, a 

classificagao que se sobrepoe a todas as demais e aquela que considera os riscos 

potenciais dos residuos ao ambiente. 

Dessarte, a NBR - 10.004/2004 da A B N T classifica os residuos solidos de 

acordo com sua periculosidade, em: 

Residuos classe I - Perigosos, sao aqueles que oferecem risco a 
saude ou risco de poluigao ao meio ambiente devido as suas 
caracteristicas de corrosividade, inflamabilidade, reatividade. 
toxidade ou patogenicidade e devem ser tratados de forma correta 
para evitar danos, necessitam de disposicoes especiais; 
Residuos classe II - Nao perigosos; 
Residuos classe II A - Nao inertes: sao basicamente os residuos 
provenientes de moradias, de facil solubilidade; 
Residuos classe II B - Inertes: sao aqueles que quando dispostos 
no solo ou na agua nao se dissolvem. (grifo nosso) 

No que se refere aos residuos solidos considerados como perigosos, tem-se 

tal enquadramento quando contemplarem um dos itens abaixo: 

• Tern a or igem conhecida e esta presente no Anexo A - Residuos perigosos 

de fontes nao especif icas ou no Anexo B - Residuos perigosos de fontes 

especif icas; 

• Possui produtos contidos no Anexo C - Substancias que conferem 

periculosidade aos residuos; 

• Possui produtos contidos no Anexo D - Substancias agudamente toxicas; 

• Possui produtos contidos no Anexo E - Substancias toxicas; 

• Possui uma das seguintes caracterist icas: inflamabil idade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade, analisadas de acordo com as 

respectivas normas tecnicas. 

Deve-se mencionar que a or igem ou natureza dos residuos e um elemento 

que tambem caracteriza os diferentes tipos deste. Dessa maneira, outros criterios de 

classif icacao dos residuos solidos podem ser adotados. 

A lei 12.305/2010, que instituiu a PNRS traz uma classif icacao completa dos 

residuos solidos: 
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Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os residuos solidos tern a seguinte 
classificagao: 
I - quanto a origem: 
a) residuos domiciliares: os originarios de atividades domesticas em 
residencias urbanas; 
b) residuos de limpeza urbana: os originarios da varrigao, limpeza de 
logradouros e vias publicas e outros servigos de limpeza urbana: 
[...] 
f) residuos industrials: os gerados nos processos produtivos e 
instalagoes industrials: 
g) residuos de servigos de saude: os gerados nos servigos de saude, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 
pelos orgaos do Sisnama e do SNVS; 
h) residuos da construgao civil: os gerados nas construgoes. 
reformas, reparos e demoligoes de obras de construgao civil, 
incluidos os resultantes da preparagao e escavagao de terrenos para 
obras civis: 
i) residuos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuarias e silviculturais. incluidos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades: 
[...] 
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 nao perigosos: aqueles nao enquadrados na alinea "a". 

Saliente-se que, afora a definigao legal de residuos solidos, faz-se 

imprescindivel relatar suas especies que, noutra classificagao, inferem-se 

sucintamente em: residuos especiais publicos; residuos dos estabelecimentos de 

saude; residuos da construgao civil e o chorume. 

Os residuos especiais publicos sao aqueles coletados em vias e logradouros 

publicos. Ademais, os oriundos dos estabelecimentos de saude sao 

presumidamente contaminados, ou potencialmente contaminados, e sao gerados 

nos estabelecimentos de atengao a saude. 

Os residuos da construgao civil consistem em restos de materiais como areia, 

madeira, telhas, pegas ceramicas, pedras, ferragem, pegas de demoligao, bem como 

terra e vegetagao proveniente de obras de terraplenagem e escavagoes. O chorume, 

por sua vez, e um liquido viscoso resultante da decomposigao da materia organica 

presente no lixo. 
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3.3 Gerenciamento e Gestao Integrada 

Impende frisar que devido a dest inacao dos residuos solidos representar um 

risco potencial a saude publica e ao meio ambiente, e necessario que as medidas 

tomadas para o seu gerenciamento sejam muito bem estudadas e selecionadas, 

uti l izando-se para isso os pressupostos da engenharia sanitaria. Pois o destino dos 

residuos solidos e uma questao de saude publica e compete a engenharia sanitaria 

estabelecer criterios adequados para o destino desses residuos. (SIRVINSKAS, 

2003) 

O gerenciamento de residuos solidos engloba a geracao, o acondicionamento 

e a coleta. A geracao de residuos tern crescido macicamente, principalmente em 

face da exploracao excessiva e constante dos recursos naturais da Terra. Dessa 

forma, a geracao dos residuos deve ser analisada desde a producao e verif icada a 

responsabil idade pos-consumo. 

Propedeut icamente tem-se que, acondicionar os residuos solidos domicil iares 

significa prepara-los para a coleta de forma sanitar iamente adequada, como ainda 

compativel com o tipo e a quant idade de residuos. 

Dentre os recipientes considerados adequados para o acondic ionamento dos 

residuos solidos urbanos tem-se: sacos plasticos; conteineres de plastico e 

conteineres metalicos. 

A operacao de coleta, por sua vez, abrange desde a partida do veiculo de sua 

garagem, compreendendo todo o percurso gasto na viagem para remocao dos 

residuos dos locais onde foram acondicionados aos locais de descarga, ate o 

retorno ao ponto de partida. 

Destarte, a coleta pode ser realizada de duas maneiras: a convencional ou 

seletiva. Entende-se por coleta convencional aquela que recolhe todo o lixo, sem 

separacoes, misturando todos os residuos e, consequentemente, prejudicando o 

meio ambiente. A coleta seletiva, por sua vez, e o recolhimento dos materiais que 

sao passiveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. 

O gerenciamento integrado de residuos solidos urbanos pode ser definido de 

forma objetiva como o envolvimento de diferentes orgaos da administracao publica e 
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da sociedade civil com o proposito de realizar a l impeza urbana, a coleta, o 

tratamento e a disposicao final do lixo. 

Tal gerenciamento objetiva elevar a qual idade de vida da populagao e 

considera especif icadamente as caracterist icas das fontes de producao, o volume e 

os tipos de residuos, as caracterist icas sociais, culturais e economicas dos 

cidadaos, alem de outras peculiaridades demograf icas, climaticas e urbanisticas 

locais. 

Faz-se necessario citar a gestao integrada de residuos solidos, que tern sido 

apoiada f inanceiramente pela Uniao e por alguns Estados. Tem-se que o Municipio 

possui interesse peculiar nos servigos de l impeza publica, coleta, transporte e 

deposito dos residuos solidos, todavia em face do alto investimento na implantagao 

de usinas de tratamento, torna-se necessario a prestacao regionalizada, atraves de 

consorcio intermunicipal. 

Segundo Machado (2010, p. 586): "Para optar por essa regionalizacao, os 

Municipios necessitam, cada um, promulgar leis que disciplinarao os consorcios 

publicos e os convenios de cooperagao, autorizando a gestao associada dos 

servigos publicos, conforme o art. 241 da CF." 

Dessarte, a diferenga substancial reside na responsabil idade pela gestao dos 

residuos solidos, de modo que seu processo e o mesmo: a geragao, o 

acondicionamento e a coleta. 

3.4 Tratamento e Disposigao Final 

No que se refere ao tratamento e a disposigao final dos residuos sol idos, 

impende citar a coleta seletiva que consiste na separagao de materiais reciclaveis 

tais como papeis, vidros, plasticos e metais, do restante do lixo, nas suas proprias 

fontes geradoras. 

A expressao coleta seletiva e compreendida pelo Dicionario Brasileiro de 

Ciencias Ambientais (LIMA-e-SILVA etal., 2002, p. 48) como: 
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(...) coleta dos materiais reciclaveis previamente separados na fonte 
geradora. E uma etapa importante para a RECICLAGEM, uma vez 
que a selecao previa dos reciclaveis evita sua contaminagao por 
outros componentes do lixo. A coleta seletiva contribui para a 
reducao do volume de lixo a ser encaminhado para os ATERROS, ou 
outras formas de destinacao final de residuos. 

Os principals sistemas de disposigao final dos residuos solidos sao os lixoes, 

os aterros sanitarios, a compostagem, a reciclagem e a incineragao. 

Os lixoes conf iguram uma disposigao final inadequada de residuos solidos 

caracterizada pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de protegao ao 

meio ambiente e a saude publica. 

Percebe-se que os lixoes possuem alto poder poluidor, os quais acarretam 

problemas a saude publica, tais como: 

• Proliferagao de vetores de doengas como: moscas, mosquitos, baratas, ratos, 

entre outros; 

• Geragao de maus odores; e 

• Poluigao do solo e das aguas subterraneas e superficiais, pela infiltragao do 

chorume liquido de cor preta, mau cheiroso e de elevado potencial poluidor, 

produzido pela decomposigao da materia organica contida no lixo. 

O aterro sanitario, por sua vez, e uma tecnica de disposigao de residuos 

urbanos no solo sem causar danos a saude publica e a sua seguranga, minimizando 

os impactos ambientais. Esse metodo utiliza principios de engenharia para confinar 

os residuos solidos a menor area possivel e reduzi-los ao menor volume 

permissivel, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusao de cada Jornada 

de trabalho, ou a intervalos menores, se for necessario. 

A compostagem e o processo biologico aerobio, controlado, de transformagao 

da materia organica do lixo em humus, pela agao de microorganismos existentes no 

lixo. O Dicionario Brasileiro de Ciencias Ambientais (LIMA-e-SILVA et al. 2002, p. 

59) conceitua compostagem como o: 

Processo de provocar a decomposigao da MATERIA ORGANICA 
contida em restos organicos (animal ou vegetal) pela agao de 
microorganismos (bacterias e fungos). No processo de compostagem 
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podem ser utilizados restos de comida e estercos e animais, p. ex.. O 
resultado deste processo e um HUMUS produzido artificialmente, o 
COMPOSTO, que pode ser utilizado como adubo para fertilizar a 
terra para plantio. 

A reciclagem pode ser entendida como o conjunto de procedimentos 

dest inados a recuperacao e a reintroducao de residuos das atividades humanas, 

como materias primas e/ou insumos de processos industrials, no ciclo produtivo, 

tendo em vista a producao de novos bens, identicos ou similares aqueles de que se 

originaram os referidos residuos. 

No que tange a incineracao, tem-se que se trata da queima de materiais em 

alta temperatura (frequentemente a uma temperatura acima de 900° C), em uma 

mistura com uma quantidade apropriada de ar e durante um tempo preestabelecido. 

Nesse processo, os compostos organicos do lixo sao reduzidos a seus constituintes 

minerals, principalmente dioxido de carbono gasoso e vapor d'agua, e a solidos 

inorganicos. 

Destarte, mesmo apos o processo de tratamento e recuperacao dos residuos 

solidos, e inevitavel que restem os rejeitos que devem ser dispostos em regioes 

identif icadas como favoraveis para tal. 

3.4.1 Disposigao Final de Residuos Solidos Perigosos 

Os residuos solidos classif icados como perigosos merecem uma atencao 

especial da administragao publica e da sociedade, nao somente por seus efeitos 

sobre o meio ambiente e saude publica, mas por estar int imamente relacionada ao 

processo industrial. Tem-se que todo processo industrial esta caracterizado pelo uso 

de insumos (materias-prima, agua, energia, etc.) que, submetidos a uma 

transformagao, dao lugar a produtos, subprodutos e residuos. 

Destarte, as industrias tradicionalmente responsaveis pela maior produgao de 

residuos perigosos sao as metalurgicas, as industrias de equipamentos eletro-

eletronicos, as fundigoes, a industria quimica e a industria de couro e borracha. 

Ressalte-se ainda que predomina em muitas areas urbanas a disposigao final 
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inadequada de residuos industriais. Nao e raro constatar o langamento dos residuos 

industrials perigosos em lixoes, nas margens das estradas ou em terrenos baldios. 

Diante de tais especif icidades, cita-se os metodos de dest inacao mais 

empregados para a correta disposigao de residuos perigosos: 

• Land farming] 

• Aterros industriais: 

Aterros classe II 

Aterros classe I 

• Barragens de rejeito; 

• Outras formas de disposigao. 

O Landfarming pode ser definido como um tratamento biologico no qual a 

parte organica do residuo e decomposta pelos microorganismos presentes na 

camada superficial do proprio solo. Esse tratamento e muito utilizado na disposigao 

final de derivados de petroleo e compostos organicos. 

Os aterros industrials, por sua vez, podem ser classif icados nas classes I, II 

ou III, conforme a periculosidade dos residuos a serem dispostos, ou seja, os aterros 

Classe I podem receber residuos industriais perigosos; os Classe II, residuos nao-

inertes; e os Classe III, somente residuos inertes. Qualquer que seja o aterro 

destinado a residuos industriais, sao fundamentals os sistemas de drenagem pluvial 

e a impermeabil izagao do seu leito para evitar a contaminagao do solo e do lengol 

freatico com as aguas da chuva que percolam atraves dos residuos. 

O aterro Classe II e como um aterro sanitario para lixo domiciliar, mas, 

normalmente, sem o sistema de drenagem de gases. As condigoes de 

impermeabil izagao dos aterros Classe I sao mais severas que as da classe anterior. 

Impende glosar as barragens de rejeito, que sao usadas para residuos 

l iquidos e pastosos, com teor de umidade acima de 80%. Esses aterros possuem 

pequena profundidade e necessitam muita area. Lembrando-se que as mesmas sao 

consideradas residuos solidos, mesmo encontrando-se em estado l iquido ou 

pastoso. 
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Afora os tipos de disposigao supracitados, os residuos considerados de alta 

periculosidade ainda podem ser dispostos em cavernas subterraneas salinas ou 

calcarias, ou ainda injetados em pogos de petroleo esgotados. No que se refere aos 

residuos radioativos, observa-se que ainda nao existem processos de tratamento 

economicamente viaveis, como afirma (MONTEIRO et al, p. 139) "Os processos 

pesquisados, envolvendo a estabil izagao atomica dos materiais radioativos, ainda 

nao podem ser util izados em escala industrial." Destarte, os residuos radioativos 

despontam como preocupante vertente dentro da questao dos residuos solidos. 

3.5 Impactos Ambientais da Destinagao Final dos R e s i d u o s Sol idos 

As principais consequencias ambientais desencadeadas pela destinagao 

incorreta de residuos solidos englobam desde a destruigao da biodiversidade e 

contaminagao das aguas, do solo e do ar, ate a elevagao das temperaturas e 

proliferagao de pragas e doengasComo ja fora mencionado, o "lixao", embora 

consista numa pratica comum, e uma forma inadequada de se dispor os residuos 

solidos urbanos, pois provoca uma serie de impactos ambientais negativos. Desta 

feita, tem-se que estes devem ser recuperados para que tais impactos sejam 

minimizados. Ademais, devido as dif iculdades em se encontrar locais adequados 

para a implantagao de aterros sanitarios, e conveniente que se continue a utilizar a 

area recuperada. Neste sentido asseveram Dias e Moraes Filho (2006, p. 11): 

Os lixoes, que representam o destino mais comum desses residuos, 
sao ambientes onde proliferam os vetores que causam endemias e 
enfermidades infecto-parasitarias, que propagam a dengue, a febre 
amarela, a leptospirose e diversas outras doengas. 

Inquestionavelmente o residuo industrial e um dos maiores responsaveis 

pelas agressoes fatais ao ambiente. Atente-se que nele estao incluidos produtos 

quimicos (cianureto, pesticidas, solventes), metais (mercurio, cadmio, chumbo) e 

solventes quimicos que ameagam os ciclos naturais onde sao despejados. 
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Tais residuos solidos sao amontoados e enterrados, infiltram-se 

contaminando as aguas subterraneas, e, levados pelas chuvas, contaminam nao so 

o solo e a flora, mas tambem os mananciais proximos. A lem disso, gases oriundos 

da decomposigao e/ou composicao desses residuos sao lancados no ar, 

comprometendo a saude do ambiente, e dos seres que nele v ivem. 

Nao obstante, o consumo habitual de agua e al imentos - como peixes de 

agua doce ou do mar - contaminados com metais pesados, coloca em risco a saude 

de todos os animais, inclusive do ser humano. Faz-se mister destacar, ainda, os 

residuos solidos provenientes das operacoes nucleares que sao extremamente 

contaminantes. Tais residuos na maioria das vezes nao podem ser tratados e, caso 

a disposigao final nao seja realizada corretamente, corre-se um risco grande de 

contaminar todo o ambiente ao redor. 

3.6 A Real idade Brasi le ira dos R e s i d u o s Sol idos 

A priori, tem-se que no Brasil, o servigo de l impeza urbana iniciou-se em 

1880, quando o imperador D. Pedro II assinou o Decreto n° 3.024, aprovando o 

contrato de "l impeza e irrigagao" da capital, que foi executado por Aleixo Gary. Dai 

origina-se a palavra gari, que denomina-se os trabalhadores da l impeza urbana. 

Hodiernamente, a situagao da gestao dos residuos solidos se apresenta em 

cada cidade brasileira de forma diversa. Segundo a Organizagao Panamericana de 

Saude - OPS (2005, p. 33), a historia do saneamento no Brasil pode ser dividida em 

tres fases entre os seculos XVI e XX: 

[...] na primeira, o Estado estava ausente das questoes sanitarias 
(seculo XVI ate meados do seculo XIX); na segunda. o Estado 
assume as agoes sanitarias, havendo uma relagao entre a melhoria 
da saude e a produtividade do trabalho (meados do seculo XIX ate o 
final de 1950); e na terceira (a partir da decada de 60), ocorre uma 
bipolarizagao entre as agoes de saude e as de saneamento. 

Destarte, o tratamento dos residuos solidos encontrava-se dentro da questao 

do saneamento basico e decerto, ate os dias atuais e vislumbrado por muitos como 
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pupilo daquela, dependendo de sua normatizagao e importancia para alcangar voz 

nos debates ambientais. Nao obstante, mesmo apresentando facetas socio-

ambientais, economicas e polit icas, e sendo considerada "como um dos itens que 

consti tuem o servico de saneamento basico, a coleta e disposigao adequadas dos 

residuos solidos correspondem modernamente a um dos maiores di lemas das 

grandes cidades [...]". (MARTINS, 2006, p. 88) 

Tem-se que a problematica dos residuos solidos e tao complexa, que mesmo 

no cumprimento das normas existentes pelos orgaos oficiais e possivel vislumbrar a 

carencia de todo o sistema no que se refere a materia. 

A ANVISA, em documento que trata da gestao de residuos solidos em areas 

de postos, aeroportos, fronteiras al fandegados de uso publico (2002, p. 12), ante a 

necessidade de aprovagao de um Piano de Gerenciamento de Residuos Solidos -

PGRS que Ihe fora submetida, em respeito a Resolugao CONAMA n° 5, subscreve: 

Devido a complexidade e ao aspecto multidisciplinar do 
gerenciamento de residuos solidos e dado que ocorre a necessidade 
de aprovagao por parte dos orgaos de meio ambiente e vigilancia 
sanitaria, muitas dificuldades surgiram no atendimento aos requisitos 
exigidos pelas diversas areas. Assim, a avaliagao e emissao de 
parecer para a aprovagao dos Pianos e Gerenciamento de Residuos 
solidos, revela a necessidade de harmonizagao e integragao 
institucional para devida apreciagao. 

No mesmo documento, a ANVISA sugere: a "elaboragao de legislagao 

sanitaria conjunta entre saude, meio ambiente e agricultura, para harmonizagoes 

necessarias ao desenvolvimento de agoes relacionadas aos residuos solidos." 

(ibidem, p. 18) 

A confirmagao dessa situagao e observada no documento da Camara dos 

Deputados, intitulado "Destino dos Residuos Solidos e legislagao sobre o tema", de 

autoria da consultoria legislativa dessa Casa, onde le-se que "o tratamento de 

residuos solidos no Brasil pode ser avaliado a partir da propria dif iculdade em obter 

informagoes confiaveis e detalhamento sobre o tema." (JURAS, 2000, p. 3) 

Frente essa situagao caotica, insurgiram inumeras tentativas de modif icagao 

da realidade brasileira. Porem em face do silencio legislativo, mult ipl icaram-se as 

resolugoes e instrugoes normativas sobre a questao dos residuos solidos. De sorte 

que o legislativo intentou dividir a responsabil idade com os outros dois poderes e 
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com a populagao, como ve-se no documento elaborado pela consultoria legislativa a 

Camara dos Deputados: 

A grave situagao quanto ao tratamento dos residuos solidos no Brasil 
e resultado, por um lado, da falta de recursos destinados ao setor, 
bem como do despreparo e desinteresse das administragoes 
municipals, e, por outro, da falta de cobranga por parte do Ministerio 
Publico e da sociedade como um todo. (JURAS. 2000. p. 5) 

Percebe-se que quando enfim admitiu-se a necessidade de atengao aos 

residuos solidos, passou-se a discutir quern seriam os "culpados", e tal discussao 

durou mais uma decada. No mesmo ano da publicagao do documento supracitado, 

advertia Milare: "carecemos ainda de uma Politica Nacional de Residuos Solidos" 

(2000, p. 140). Em verdade, apenas com a aprovagao dessa PNRS se observaria o 

abrandamento, quiga a eliminagao, da inseguranga juridica e das discussoes sobre a 

consti tucionalidade dos atos infralegais que permeavam a questao dos residuos 

solidos no Brasil. 

3.6.1 Residuos Solidos nas Pesquisas 

Tem-se que a realidade brasileira concernente aos residuos solidos pode ser 

observada atraves de uma perspectiva estatistica, que corrobora com as 

preocupagoes da sociedade como um todo, e de certo modo explica a evolugao da 

legislagao de residuos solidos. 

A primeira pesquisa nacional sobre saneamento basico, contemplando a 

questao de limpeza urbana e coleta de lixo, foi realizada pelo IBGE em 1983. 

Aperfeigoada, tornou-se uma referenda nacional e fonte principal de fornecimento 

de dados sobre a gestao de residuos solidos e l impeza urbana em nivel nacional e 

regional, fornecendo uma visao mais atualizada e confiavel da situagao brasileira. 

Outrossim, tecendo um comparativo entre as duas ultimas pesquisas a nivel 

nacional, realizadas pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 

denominada Pesquisa Nacional de Saneamento Basico, tem-se que o numero de 

municipios que dao uma destinagao final adequada aos residuos solidos aumentou 
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no Brasil entre 2000 e 2008, mas os lixoes (vazadouros a ceu aberto) continuam 

sendo o principal destino dos residuos: 

Grafico 1 - Disposigao final dos residuos solidos no Brasil em lixoes 
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Grafico 1 - Disposicao final dos residuos solidos no Brasil em lixoes 

Fonte: Elaborado pela autoia 

Percebe-se no grafico anterior que no ano de 2000, 72% dos residuos solidos 

eram depositados em lixoes, e que e s s e valor diminuiu progressivamente, de modo 

que em 2008, 51% do total de residuos coletados tinham o mesmo destino. Todavia, 

o numero de residuos que tern disposicao final inadequada ainda e aterrador, mais 

da metade do que e coletado acaba em vazadouros a ceu aberto, causando graves 

consequencias para o meio ambiente e para a populagao. 

Tomando-se as regioes brasileiras separadamente a preocupagao e ainda 

maior, verifica-se que os maiores indices da disposigao em lixoes ocorre no norte e 

nordeste do pais, que tambem sao a s regioes mais pobres e menos industrializadas 

do pais. Ademais, no que tange o tratamento dos residuos solidos, tem-se a nivel 

nacional e por regioes no ano de 2008: 

Grafico 2 - Tratamento de Residuos em 2008 - Existencia de Catadores 



56 

35.00% 

30.00% 

25.00% CO 
© 

~ 20.00% 

"S 15.00% 
o 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

6% 
7% 

6% 

Existencia de catadores na zona urbana 

Grafico 2 - Tratamento de Residuos em 2008 
Fonte:Elal:»orado pela autora 
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Pondere-se que o indice nacional e de 18% do total dos residuos coletados, e 

que mesmo na regiao sul, onde o indice e 32%, ainda encontra-se muito distante 

dos 49%, que segundo o I B G E , tern disposigao final adequada. No que s e refere a 

proporgao de cidades que recorrem a aterros controlados permaneceu praticamente 

estagnada: 

Grafico 3 - Cidades com e sem Aterros Controlados 
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A Pesquisa mostra tambem que o numero de cidades com projetos de coleta 

seletiva mais do que dobrou, passando de 451, em 2000, para 994 em 2008. Outro 

dado e que em 2008, apenas 38,9% das empresas coletoras de lixo tratavam 

residuos de servigos de saude em aterros especificos. No que tange a existencia de 

catadores nos municipios, dentre os que realizam manejo dos residuos solidos, tem-

se no ano de 2008: 

Grafico 4 - Existencia de Catadores nos Municipios 
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Fonte: Elaborado pela autoia 

Verifica-se no grafico acima que a s regioes sudeste, sul e nordeste 

encontram-se entre as que possuem maior numero de catadores por cidade. 

Considerando-se para tanto os municipios onde existe coleta e a localizacao urbana 

d e s s e s catadores. 

No que s e refere aos indices de contaminacao, glosa-se o documento 

entregue a ONU, em 2005, que estimava em quase 21 mil o numero de areas 

contaminadas no Brasil, sendo que os lixoes eram os responsaveis por mais de 15 

mil. (SAMPAIO, 2008, p. 16) 

No mesmo sentido, o Ministerio da Saude apresentou um levantamento, em 

2007, indicando a existencia de mais de 15 mil areas contaminadas, concentradas 

especialmente no Sudeste e no Nordeste, das quais, entre 2004-2005, 703 

representavam algum grau de risco a saude de quase 2 milhoes de habitantes. 
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Diante desse contexto nem o Estado nem a sociedade podem se imiscuir da 

polemica dos residuos solidos, de modo que mesmo inexistindo uma politica 

nacional que tratasse do tema, sua influencia socio-ambiental obrigou o legislador e 

as agendas reguladoras a normatizar os principals pontos de discussao, como se 

verifica a seguir. 
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4 L E G I S L A Q A O R E F E R E N T E A O S R E S J D U O S S O L I D O S 

Verif ica-se que no Brasil, a primeira norma de regulagao especif ica dos 

residuos solidos deu-se por meio do Ministerio do Interior, o qual publicou a Portaria 

Minter (Ministerio de Estado do Interior) n° 53 de 1979, que visava orientar o controle 

de residuos solidos no pais, de natureza industrial, domici l iares, de servico de saude 

e demais residuos gerados pelas diversas atividades humanas. 

Todavia, foi a partir da aprovagao da Politica Nacional do Meio Ambiente, em 

1981, que se iniciou, de fato, a construgao normativa acerca dos residuos solidos. 

Destarte, foram criadas leis, decretos e numero consideravel de resolugoes, 

portarias e instrugoes normativas para a regulagao do tema. 

Frente esse grande numero de atos normativos, torna-se impossivel analisar 

a legislagao sem tecer um "demorado" trabalho de sistematizagao, o que, nao 

obstante, torna a abordagem do tema um verdadeiro "esforgo de mineragao." 

As primeiras iniciativas legislativas para a definigao de diretrizes a area de 

residuos solidos surgiram no final da decada de 80. Tais projetos intentavam char 

uma Politica Nacional de Residuos Solidos. Desta feita. foram elaborados mais de 

70 Projetos de Lei - PLs, que foram apensados ao PL 203 /91 , que depois de 19 

anos em tramitagao frutificou na Lei n° 12.305/2010. 

4.1 Convengoes Internacionais e Agenda 21 

No piano internacional, existem duas convengoes que merecem glosa, por 

tratarem da questao dos residuos solidos, a Convengao de Basileia e a Convengao 

de Estocolmo sobre Poluentes Organicos Persistentes. 

Tem-se que a Convengao de Basileia, introduzida no Brasil em 1993, atraves 

do Decreto n° 875/93, tern o objetivo de controlar, a nivel internacional, os 

movimentos transfronteirigos de residuos perigosos e de outros residuos, 

estabelecendo as normas para esses mesmos movimentos, de forma a assegurar a 

seguranga ambiental e da saude humana, quer em termos de transporte, quer em 
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termos de produgao e gestao destes residuos, promovendo tambem a transferencia 

de tecnologia "relativa a gestao segura de residuos produzidos localmente. 

Dessarte, cada pais que seja parte da Convengao e obrigado a apresentar 

informagoes sobre a produgao e circulagao de residuos perigosos. Todos os anos e 

enviado um questionario aos paises membros, solicitando informagoes sobre a 

produgao, exportagao e importagao de residuos perigosos abrangidos pela 

Convengao. Os procedimentos necessarios a sua implementagao estao na 

Resolugao CONAMA n° 23/96. 

A Convengao de Estocolmo, assinada pelo Brasil em 2001 , e um Tratado 

Internacional construido para eliminar em nivel mundial a produgao e o uso de 

algumas das substancias mais toxicas produzidas pelo homem, popularmente 

conhecidas como POP's - Poluentes Organicos Persistentes. 

Dessarte, reconheceu-se que os POP's sao muito perigosos para a saude 

humana e o ambiente, devendo as suas emissoes serem reduzidas e el iminadas o 

mais possivel. A Convengao define as medidas a serem tomadas com vista a atingir 

os tais objetivos, prevendo o tratamento de residuos perigosos a longo prazo. 

A Agenda 21 e um programa de agoes e os paises tern l iberdade para, em 

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

agendas locais. Neste interim, a Agenda 21 Brasileira e composta documento de 40 

capitulos, que busca implantar um novo padrao de desenvolvimento, concil iando 

metodos de protegao ambiental, justiga social e eficiencia economica. No capitulo 

concernente a gestao dos recursos naturais, a estrategia 3 reflete a seguinte 

proposta: "Promogao do aproveitamento de residuos e subprodutos da exploragao 

dos recursos florestais". (NOVAES el al, 2000, p. 36) 

No mesmo sentido, segue a estrategia 4, que vislumbra a gestao integrada 

dos residuos solidos urbanos: "planejamento integrado de intervengoes, adogao de 

instrumentos economicos para incentivo as boas praticas de gestao, reutil izagao, 

reciclagem e redugao dos residuos solidos." {idem, ibidem) 

Ainda nessa estrategia, encontra-se uma orientagao repressiva: "Punigao as 

praticas inadequadas de gestao dos residuos solidos", alem de ressaltar a 

importancia do desenvolvimento de criterios para selegao de areas de disposigao de 

residuos e os procedimentos especif icos para residuos especiais e perigosos. (idem. 

p. 37) 
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No capitulo referente as cidades sustentaveis, tem-se a seguinte proposta de 

agao: "Instituir politica nacional de gestao dos residuos solidos por meio de lei que 

regule a materia, definindo os padroes min imos nacionais para geragao, coleta, 

acondic ionamento, armazenamento, transporte, t ransbordo, tratamento e disposigao 

f inal." (idem, p. 52) 

Pondere-se que o tema residuo solidos, na Agenda 21 brasileira, aparece em 

diversos capitulos, tendo em vista que a questao dos residuos perpassa as 

discussoes sobre desenvolvimento. padroes de consumo, saude, saneamento 

basico, educagao, cidadania, parcerias, legislagao, poluigao, recursos f inanceiros 

etc. 

4.2 Le is Re lac ionadas a o s R e s i d u o s Sol idos 

Outrossim, dentre as politicas nacionais e legislagoes ambientais existentes 

que contemplam, de alguma forma, a questao de residuos solidos, destacam-se 

aquelas que dispoem sobre: a Politica Nacional de Meio Ambiente, a Politica 

Nacional de Saude, a Politica Nacional de Educagao Ambiental , a Politica Nacional 

de Recursos Hidricos, a Lei de Crimes Ambientais, o Estatuto das Cidades e a 

Politica Nacional de Saneamento Basico. 

Seguindo-se a ordem supracitada, que tambem configura uma ordem 

cronologica, tem-se: 

• Lei n° 6.938 de 31/08/1981; 

• Lei n° 8.080 de 19/09/1990; 

• Lei n° 9.433 de 08/01/1997; 

• Lei n° 9.605 de 12/02/1998; 

• Lei n° 9.795 de 27/04/1999; 

• Lei n° 10.257 de 10/07/2001; 

• Lei n° 10.308 de 20/11/2001; 

• Lei n° 11.445 de 05/01/2007; 
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• Lei n° 12. 334 de 20/09/2010. 

A PNMA, como ja explanado, consiste num marco para o direito ambiental 

brasileiro e, depois de sua aprovagao, passou-se a tratar de maneira diversa as 

questoes do meio ambiente, sendo de extrema importancia para a posterior 

normatizacao dos residuos solidos, visto que foi nesta oportunidade que tratou-se de 

zoneamento ambiental , estudo de impacto ambiental , conceitos de recursos 

naturais, degradacao e poluigao, dentre outros. 

A PNS - Politica Nacional de Saude, criada atraves da Lei Organica da 

Saude, alem de refletir as preocupacoes socio-economicas da epoca, tratou da 

questao da saude publica ja amparada nas diretrizes constitucionais, constantes na 

"Constituigao Cidada", aprovadas dois anos antes de sua publicagao. Destarte, 

atraves dessa lei iniciou-se a preocupagao, principalmente, com os residuos solidos 

oriundos do sistema de saude e com elevado risco de contaminagao. 

A PNRH - Politica Nacional de Recursos Hidricos, por sua vez, tratando de 

um elemento essencial a vida, atentou para a necessidade de protegao dos 

mananciais e o cuidado para minimizar as contaminagoes das aguas subterraneas, 

o que se encontra int imamente ligado a questao dos residuos solidos, que muitas 

vezes consti tuem a maior e mais perigosa fonte de poluigao. 

A Lei de Crimes Ambientais, reforgando os principios de responsabil idade 

constantes na PNMA, e na propria Constituigao Federal, dispos sobre as sangoes 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, tendo inclusive a responsabil izagao objetiva como referencial, em face do 

meio ambiente consistir num bem transindividual. E a PNED - Politica Nacional de 

Educagao Ambiental surgiu como um despertar para a disseminagao da informagao 

referente as questoes ambientais. 

O Estatuto das Cidades tornou, enfim, exigivel a elaboragao dos pianos 

diretores dos municipios, inclusive o que se refere a questao ambiental , afinal, o 

interesse local destes os aproxima da necessidade de legislar, muitas vezes antes 

dos outros entes federados. 

No mesmo ano verif ica-se a aprovagao da lei que tratou da responsabil idade 

civil por danos nucleares e a responsabil idade criminal por atos relacionados com 

atividades nucleares. Indicando normas a que todas as pessoas f isicas ou jur idicas, 
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inclusive a Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN) passam a estarem 

vinculadas, proibindo, inclusive o deposito de rejeitos nas ilhas oceanicas, na 

plataforma continental e nas aguas territoriais brasileiras, assim como a importacao 

de rejeitos radioativos. 

A Politica Nacional de Saneamento Basico, alem de regulamentar o setor, 

estabelece as diretrizes a serem adotadas pelos servigos publicos de saneamento 

basico. Tal lei beneficiou diretamente a questao dos residuos solidos, criando a 

possibi l idade de viabilizar gestao adequada destes, bem como, proporcionando a 

diminuigao dos custos da disposigao f inal. 

No ano de 2010, observa-se a aprovagao de duas leis que tratam dos 

residuos solidos, a lei n° 12.305 que cria a Politica Nacional de Residuos Solidos, 

sera tratada mais adiante e a lei n° 12.334 que estabelece a Politica Nacional de 

Seguranga de Barragens - PNSB, que alem de tratar das barragens dest inadas a 

acumulagao de agua para quaisquer usos, regula tambem a disposigao final ou 

temporaria de rejeitos e a acumulagao de residuos industriais em barragens de 

residuos. 

Impende ressaltar que a lei que institui a PNSB, destaca a importancia da 

seguranga e da fiscalizagao das barragens, inclusive requerendo pianos de 

emergencia em face perigo da atividade. 

4.3 Instrugoes Normativas Gera is Sobre R e s i d u o s Sol idos 

Tem-se uma serie de normas gerais concernentes aos residuos solidos, 

or iundas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Tecnicas, e que surgiram da 

necessidade de regulagao do setor. Faz-se mister tratar de tais instrugoes 

normativas em ordem cronologica, ressaltando-se que por ora, arrola-se tao 

somente as normas gerais, deixando as especif icas para os topicos posteriores. 

A NBR 10.703/89 trouxe em seu texto a terminologia indispensavel ao correto 

tratamento sobre a degradagao do solo; as NBR's 12.807 e 12.808/93 trataram, 

respectivamente, da terminologia e classificagao dos residuos solidos da saude e as 

NBR's 12. 809 e 12.810, do mesmo ano, do manuseio e coleta dos mesmos. 
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A NBR 12.988/93 versou acerca dos l iquidos livres, regulando a verif icagao 

em amostra de residuos. Impende destacar a NBR 10.004/04 que trouxe a 

classificagao dos residuos solidos, sendo tal norma essencial para o estudo dos 

mesmos, servindo de base para outras instrugoes. A NBR 12890/93 tratou da coleta, 

varrigao e acondic ionamento de residuos solidos urbanos e de sua terminologia. 

No mesmo ano, seguiu-se a aprovagao da NBR 10.005/04, que tratava do 

procedimento para obtengao de extrato lixiviado de residuos solidos, e no mesmo 

sentido a NBR 10.006/04, que elencava o procedimento para obtengao de extrato 

solubil izado daqueles. A Resolugao ANVISA RDC n° 306/04, versou sobre o 

Regulamento Tecnico para o gerenciamento de residuos de servigos de saude. A 

NBR 10.007/04, por sua vez tratou da amostragem de residuos solidos e a NBR 

ISO/IEC 17.025/05, dos requisitos gerais para a competencia de laboratories de 

ensaio e calibragao. 

4.4 Normas Referentes a Aterros 

Em relagao aos aterros sanitarios e industriais, percebe-se a variedade de 

instrugoes normativas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Tecnicas e 

resolugoes do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ademais, por 

tratar-se de um tema de peculiar relevancia, com urgente necessidade de 

normatizagao, verif ica-se a progressiva solidificagao neste sentido, iniciada, de fato 

c o m a NBR 8.418/83. 

A supracitada instrugao normativa apresentou projetos de aterros de residuos 

industriais perigosos, tratando do procedimento a ser seguido. Saliente-se que as 

primeiras orientagoes e normas essencialmente ligadas ao tema dos residuos 

solidos, trataram de residuos solidos perigosos. 

Nao menos importante, tem-se a Resolugao CONAMA n° 1/1986, que buscou 

disciplinar o EIA - Estudo de Impacto Ambiental e o RIMA - Relatorio de Impacto 

Ambiental , or iundos da PNMA. Tal resolugao disciplinou as exigencias, o conteudo, 

a forma de elaboragao e as responsabil idades intr insecas a tais instrumentos. 
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No mesmo sentido da Resolugao CONAMA n° 1/1986, tem-se a NBR 

10.157/87, que trata da questao dos aterros de residuos perigosos, elencando os 

criterios para o projeto, a construgao e a operagao do mesmo, esmiugando o 

procedimento a ser observado. A NBR 8.419/92 segue a mesma logica, todavia, 

especif icando os projetos de aterros sanitarios de residuos solidos urbanos e seu 

devido procedimento. 

Afastando-se da questao de residuos perigosos, tem-se a NBR 13.896/97, 

que normatiza os aterros de residuos nao perigosos, tragando os criterios para o 

projeto, implantagao e operagao, e, semelhante as instrugoes sobre o assunto, o 

procedimento. 

No que tangencia questoes de terminologia, tem-se a NBR 12.553/03, que 

define os geossintet icos. A NBR 15.495-1/07, por sua vez, consiste na primeira parte 

da normatizagao sobre os pogos de monitoramento de aguas subterraneas em 

aquiferos granulares, ressaltando que esta primeira parte disciplina o projeto e a 

construgao. 

Ainda sobre aguas subterraneas, tem-se a Resolugao CONAMA n° 396/2008, 

que dispoe sobre a classificagao e diretrizes ambientais para o enquadramento 

dessas aguas. Doravante, a Resolugao CONAMA n° 404/2008 estabeleceu criterios 

e diretrizes para o l icenciamento ambiental de aterro sanitario de pequeno porte de 

residuos solidos urbanos. 

4.5 Normas Referentes ao Tratamento e Disposigao Final 

Pondere-se que, no mesmo ano da promulgagao da CF, tem-se tambem a 

publicagao de normas referentes aos residuos solidos, a Resolugao CONAMA n° 

006/1988, por exemplo, tratava sobre o l icenciamento de obras de residuos 

industriais perigosos. 

A Resolugao CONAMA n° 006/1991 disciplinava a incineragao de residuos 

solidos provenientes de estabelecimentos de saude, portos e aeroportos e no 

mesmo sentido, a Resolugao CONAMA n° 005/1993 versava sobre o gerenciamento 
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de residuos solidos gerados nos portos, aeroportos, terminals ferroviarios e 

rodoviarios. 

A NBR 11.175/90 disciplinava a incineragao de residuos solidos perigosos, 

bem como explicitava quais os padroes de desempenho e o procedimento a ser 

seguido e em relacao ao solo contaminado, a NBR 13.894/97, vislumbrava o 

\andfarming, que consiste no tratamento do solo, bem como o procedimento a ser 

adotado. 

A Resolugao CONAMA n° 257/1999 estabeleceu que pilhas e baterias que 

cont ivessem em suas composigoes chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos, 

t ivessem os procedimentos de reutilizagao, reciclagem, tratamento ou disposigao 

final ambientalmente adequados. 

Sobre o tratamento e a destinagao final dos residuos dos servigos de saude, 

tem-se a Resolugao CONAMA n° 283/2001 e, sobre o estabelecimento de codigo de 

cores para diferentes tipos de residuos na coleta seletiva, a Resolugao CONAMA n° 

275 /2001 . 

Em relagao ao tratamento termico de residuos, tem-se a Resolugao CONAMA 

n° 316/2002, que dispoe sobre os procedimentos e os criterios para o funcionamento 

de tais sistemas de tratamento. A Resolugao CONAMA n° 308/2002, por sua vez, 

reza sobre o l icenciamento ambiental de sistemas de disposigao final dos residuos 

solidos urbanos gerados em municipios de pequeno porte. 

O Decreto n° 4.136/2002 versou sobre a especif icagao das sangoes 

aplicaveis as infragoes as regras de prevengao, controle e fiscalizagao da poluigao 

causada por langamento de oleo e outras substancias nocivas ou perigosas em 

aguas sob jurisdigao nacional. 

A Resolugao CONAMA n° 307/2002 estabelecia diretrizes, criterios e 

procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil e as Resolugoes 

ANVISA RDC 33/03 e 306/04, dispuseram sobre o regulamento tecnico para o 

gerenciamento de residuos dos servigos de saude. A Resolugao CONAMA n° 

358/2005, versou sobre o tratamento e a disposigao final dos residuos dos servigos 

de saude, modif icando a Resolugao 283/2001. 

O Decreto n° 5.940/2006 instituiu a separagao dos residuos reciclaveis 

descartados pelos orgaos e entidades da administragao publica federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinagao as associagoes e cooperat ivas dos 

file:///andfarming


67 

catadores de materiais reciclaveis. Tal norma tern relevancia fundamental na 

evolugao da legislagao dos residuos solidos, principalmente por exigir da 

administragao publica uma postura socio-ambiental sustentavel. 

4.6 Normas Relat ivas ao Armazenamento e Transporte 

Impende destacar as normas relativas ao armazenamento e transporte de 

residuos. No Brasil, tal regulagao iniciou-se na decada de 80, com a NBR 12.235/87, 

que tratava sobre o armazenamento de residuos quimicos. Todavia, apenas na 

decada de 90 verif ica-se uma maior e melhor regulagao, atraves da NBR 11.174/90, 

que tratava do armazenamento de residuos classes II - nao inertes e III - inertes. 

Percebe-se que ja se respeitava uma classificagao e a supracitada instrugao 

normativa veio a regular o procedimento para o armazenamento. 

Outrossim, posteriormente, a NBR 12.235/92 disciplinou o armazenamento de 

residuos solidos perigosos, bem como o procedimento para tal. Todavia, apenas 

atraves do Decreto Federal n° 875/1993 promulgou-se o texto da convengao de 

Basileia, que versava sobre o controle de movimentos transfronteirigos de residuos 

perigosos e seu deposito. Ademais , a Resolugao CONAMA n° 23/1996 tratou da 

mesma questao. 

Em contrapartida, a Resolugao CONAMA n° 019/1994 autorizou, em carater 

de excepcional idade, a exportagao de residuos perigosos contendo bifenilas 

policloradas e a Resolugao CONAMA n° 023/1996 regulamentou a importagao e uso 

de residuos perigosos. Ainda sobre importagao, tem-se a Resolugao CONAMA n° 

228/1997 que, nesse sentido, tratou de desperdicios e residuos de acumuladores 

eletricos de chumbo. 

O Decreto Federal n° 4.581/2003 promulgou, enf im, a emenda ao anexo I e 

adogao dos anexos VIII e IX a Convengao de Basileia sobre o controle do 

movimento transfronteirigo de residuos perigosos e seu deposito. E a NBR 

13.221/07 disciplinou o transporte terrestre de residuos. 
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4.7 Normas Diversas Apl icadas aos R e s i d u o s Sol idos 

Existem ainda diversas normas que apl icam-se, objetiva e obl iquamente, aos 

residuos solidos, e que remontam o marco historico da PNMA, de 1981. Tem-se, a 

priori, a Portaria Interministerial MINTER/MIC/MME n° 19/1981 que proibia a 

implantagao de processos que t inham como final idade principal a produgao de bifenil 

policlorados - PCBs. 

A Resolugao CONAMA n° 002/1987 disciplinou a criagao de Camaras 

Tecnicas de acompanhamento de Saneamento Basico; e a Resolugao CONAMA n° 

005/1988, o l icenciamento de obras de saneamento basico. 

Em termos de legislagao em sentido formal, faz-se mister destacar a Lei 

Federal n° 7.802/1989, que dispoe sobre a pesquisa, a experimentagao, a produgao, 

a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercial izagao, a 

propaganda comercial, a utilizagao, a importagao, a exportagao, o destino final dos 

residuos e embalagens, o registro, a classificagao, o controle, a inspegao e a 

fiscalizagao de agrotoxicos, seus componentes e afins, e da outras providencias. 

A Resolugao CONAMA n° 5/1993 estabeleceu definigoes, classificagao e 

procedimentos minimos para o gerenciamento de residuos solidos oriundos de 

servigos de saude, portos e aeroportos, terminals ferroviarios e rodoviarios. 

Ainda no que tange as bifenilas policloradas PCB's, tem-se a Resolugao 

CONAMA n° 19/1994, que autoriza, excepcionalmente, a exportagao de residuos 

perigosos contendo tal substant ia e a NBR 13.741/96 que regula o procedimento de 

destinagao das mesmas. A NBR 13.853/97 versou sobre os coletores para residuos 

de sevigos de saude perfurantes ou cortantes, definindo requisitos e metodos de 

ensaio. 

Percebe-se que existe uma grande preocupagao com os agrotoxicos, de 

modo que se cita a NBR 13.968/97, que trata da embalagem rigida vazia de 

agrotoxico, discipl inando os corretos procedimentos de lavagem. A CNEN - NE 

6.05/98 tratou da gerencia dos rejeitos radioativos e devido o impacto ambiental 

causado pelos residuos solidos no solo, insurgiram diversas normas que tratam do 

assunto, entre as quais tem-se a NBR 14.283/99, que determina a biodegradagao 

dos residuos no solo pelo metodo respirometrico. 
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A Resolugao CONAMA n° 264/1999 aplica-se ao l icenciamento de atividades 

de reaproveitamento de residuos solidos em fornos rotativos de produgao de 

clinquer. E a NBR 14.719/01, trata novamente da questao das embalagens rigidas 

vazias de agrotoxicos, especif icando a destinagao final das embalagens lavadas. 

Interessante norma e a Resolugao CONANA n° 313/2002, que dispoe sobre o 

Inventario Nacional de Residuos Solidos Industriais. O Decreto Federal n° 

4.074/2002 volta a questao dos agrotoxicos, mas trata do tema de forma bastante 

completa e a Resolugao CONAMA n° 334/2003 dispoe sobre os procedimentos de 

l icenciamento ambiental de estabelecimentos dest inados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotoxicos. Ainda sobre agrotoxicos, a NBR 14.935/03 trata 

da destinagao final de embalagem nao lavada. No mesmo ano, a Resolugao 

CONAMA n° 330/2003 instituiu a Camara Tecnica de Saude, Saneamento Ambiental 

e Gestao de Residuos. 

A Resolugao CONAMA n° 348/2004 altera a Resolugao CONAMA n° 

3072002, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos. Em relagao a 

questoes tecnicas, tem-se a Resolugao CONAMA n° 362/2005 que estabelece 

diretrizes para o recolhimento e destinagao de oleo lubrificante usado ou 

contaminado; e a NBR 8.371/05, que trata de transformadores e capacitores, 

destacando suas caracterist icas e riscos. Outrossim, a NBR 13.882/05 trata de 

l iquidos isolantes eletricos e determina o teor de bifenilas policloradas. 

Ressalte-se que, tangente a questao da compostagem, tem-se a Resolugao 

CONAMA n° 375/2006 que define criterios e procedimentos, para o uso agricola de 

lodos de esgoto gerados em estagoes de tratamento de esgoto sanitario e seus 

produtos derivados, e da outras providencias. A Resolugao CONAMA n° 411/2009 

tratou dos procedimentos para inspegao de industrias consumidoras ou 

transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de or igem nativa, 

bem como os respectivos padroes de nomenclatura e coeficientes de rendimento 

volumetr icos, inclusive carvao vegetal e residuos de serraria. 
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4.8 Sistematizagao das Normas 

Ante a grande quant idade de resolugoes e instrugoes normativas que def inem 

e/ou discipl inam questoes relativas aos residuos solidos, faz-se necessario a 

realizagao de uma sintetica sistematizagao, objet ivando uma visao completa do 

quadro evolutivo das normas. Embora, como ja explanado, existam normas ligadas 

ao saneamento basico e aos residuos solidos antes da decada de 80, tem-se que a 

aprovagao da Lei 6 .938/81, que instituiu a Politica Nacional do Meio Ambiente, 

configura um marco historico-legislativo para o direito ambiental brasileiro. 

Dessarte, a partir de 1981 percebe-se o crescimento do interesse e da 

regulagao de especif ic idades dos residuos solidos. Decerto, tal interesse refletia a 

preocupagao com questoes ambientais latentes, cujas consequencias ja podiam ser 

observadas com facil idade. Comprova-se que as primeiras normas, sejam atos 

infralegais, decretos ou leis, t inham por preocupagao principal a saude publica, posto 

que em sua maioria regulavam residuos perigosos, oriundos das industrias, do 

sistema de saude ou ainda de portos e fronteiras. 

A posteriori, insurgiram normas que se aproximavam de uma preocupagao 

com o meio ambiente em si, elevando-o ao patamar constitucional e respeitando-o 

como direito humano fundamental . A regulagao nao se baseava apenas em 

questoes economicas, mas tambem em vertentes socio-ambientais e cientif icas. 

Doravante, disciplinou-se os aterros sanitarios e industriais, os componentes 

quimicos e os produtos que os cont inham passaram a receber algum tratamento 

legal, e, por f im, despertou-se para a coleta, o gerenciamento e a reciclagem e/ou 

reutil izagao dos residuos solidos. 

Todavia, legislagao nacional sobre o tema e considerada recente e possui 

a lgumas lacunas e deficiencias, como polemicas sobre o descarte de pilhas e 

baterias. Tem-se ainda que o quadro cultural das empresas e da propria sociedade 

esta muito aquem do necessario para a efetiva implementagao de um sistema de 

gerenciamento e tratamento dos residuos solidos. Ve-se no grafico abaixo a 

evolugao das normas que influenciam ou que tratam da questao dos residuos 

solidos no Brasil, tendo-se no eixo vertical o numero de normas aplicaveis e, no 

horizontal, a linha do tempo iniciada em 1981: 
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Fonte: Elaborado peia autora 
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Faz-se mister esclarecer, a priori, que o presente trabalho nao visa esgotar 

todas as normas que tenham influencia na questao dos residuos solidos, mas tratar 

da evolugao da legislacao sobre o tema de forma geral, verif icando a atividade 

reguladora no decorrer dos anos. Destarte, construiu-se o grafico supracitado com 

base das normas dantes citadas no texto, as quais se relacionam diretamente com o 

tema residuos solidos. 

Pondere-se que as normas foram consideradas de forma cumulativa, 

independente de posterior revogacao, pois o objetivo do grafico e a visualizacao da 

atividade reguladora no decorrer dos anos. Ademais, verifica-se a inegavel 

discrepancia existente entre os atos infralegais e as leis em sentido formal, sendo tal 

fato inclusive bastante crit icado por parte da doutrina ambiental. 

Infere-se que a confeccao do grafico orientou-se ante a seguinte logica: no 

ano de 1993 publicou-se o primeiro decreto relacionado ao tema, entao, de 1981 

(ano base inicial) ate 1992 segue-se em linha reta, a nivel 0 (zero). O segundo 

decreto foi publicado em 2000, entao, de 1992 a 1999 segue a constante 1 (um), 

cuja linha inclina-se ascendentemente ao n i v e l 2 (dois) na interseccao com o ano 

2000. 

Do mesmo modo ocorre com as demais variaveis, sejam leis, resolugoes ou 

instrugoes normativas. Verif ica-se, semelhantemente, a publicagao de duas ou mais 

normas no mesmo ano, o que leva a inclinagao da linha evolutiva ao nivel 

equivalente. Tem-se tal exemplo na linha evolutiva das instrugoes normativas de 

2003 a 2004, onde segue-se de 20 (vinte) normas - em 2003 - para 29 (vinte e nove) 

no ano posterior, havendo uma inclinagao ascendente de 9 niveis. 

Verif ica-se ainda que a partir de 1991 houve uma gradual elevagao da 

regulagao, e glosa-se que deste mesmo ano e o projeto de lei que visava tratar da 

questao dos residuos solidos, com a instituigao de um politica nacional para o tema. 

Verif ica-se, destarte, que a inexistencia de uma lei especif ica acabou por influenciar 

na publicagao de diversas normas, sua maioria atos infralegais. 

Ressalte-se que a existencia de normas oriundas do CONAMA e da ANVISA 

sobre questoes afins, precipuamente no que se refere a residuos solidos da saude, 

muitas vezes resulta em problemas de aplicagao, causando inseguranga juridica e 

instabil idade no setor. Tal verif icagao denota a necessidade de construgao conjunta 
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de estudos e regulagoes, apoiadas nos conceitos e classificagoes de uma politica de 

abrangencia nacional. 

Outrossim, era imprescindivel a aprovagao de uma Politica Nacional de 

Residuos Solidos, vez que do periodo da propositura da lei ate sua aprovagao, tem-

se 19 anos, com exaustiva cumulagao de normas reguladoras, todas com a ansia de 

preencher as lacunas existentes pela falta de uma lei especif ica. Por f im, no ano de 

2010, foi aprovada a PNRS, atraves da Lei n° 12.305. Depois de quase tres decadas 

em silencio, considerando o marco historico de 1981, tem-se uma legislagao 

especif ica sobre o tema, que trata desde conceitos e objetivos ate instrumentos e 

proibigoes. 

4.8 Politica Nacional dos R e s i d u o s Sol idos 

A Lei n° 12.305/2010 instituiu a Politica Nacional de Residuos Solidos, 

d ispondo sobre seus principios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas a gestao integrada e ao gerenciamento de residuos solidos. 

Ressalte-se que os residuos solidos considerados perigosos tambem sao abarcados 

pela PNRS. 

Dessarte, a lei em tela divide-se em IV Titulos, e pode ter sua dimensao 

compreendida atraves de seu artigo 4°: 

Art. 4° A Politica Nacional de Residuos Solidos reune o conjunto de 
principios, objetivos, instrumentos. diretrizes, metas e agoes 
adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 
cooperagao com Estados. Distrito Federal. Municipios ou 
particulares, com vistas a gestao integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos residuos solidos. 

Outrossim, na PNRS existe previsao de f inanciamento para os municipios e o 

Distrito Federal que f izerem a coleta seletiva e ainda, de forma consorciada, planejar 

a destinagao e o tratamento de residuos. Tal possibi l idade constitui um avango da 

gestao integrada de residuos solidos, pois verif ica-se que inumeros municipios, 

principalmente de pequeno porte, nao possuem capacidade economica de arcar 
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isoladamente com os investimentos necessarios para a correta implementacao de 

aterros adequados. 

No que se refere aos principios orientadores da PNRS destaca-se os 

seguintes: 

Art. 6° Sao principios da Politica Nacional de Residuos Solidos: 
I - a prevengao e a precaucao; 
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor: 
[...] 
IV - o desenvolvimento sustentavel: 
[...] 
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; 

Lembre-se que a responsabil idade compart i lhada e considerada como uma 

das importantes inovacoes trazidas pela PNRS. Destarte, a questao dos residuos 

solidos tornou-se responsabil idade de todos, justamente devido ao meio ambiente 

ser um bem transindividual. Ve-se, pois, a posit ivacao desse principio atraves do 

artigo 30 da lei em discussao: 

Art. 30. E instituida a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e 
encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores. distribuidores 
e comerciantes, os consumidores e os titulares dos servigos publicos 
de limpeza urbana e de manejo de residuos solidos. consoante as 
atribuigoes e procedimentos previstos nesta Segao. 

Tem-se ainda disposigoes sobre a questao da descontaminagao do solo em 

areas compromet idas pelas atividades dos lixoes e a estruturagao de formas de 

coleta seletiva e de logistica reversa. A implementagao do sistema de logistica 

reversa, preve o retorno de diversos produtos apos o uso pelo consumidor, como 

verif ica-se no artigo 33 da lei 12.305/2010: 

Art. 33. Sao obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logistica reversa, mediante retorno dos produtos apos o uso pelo 
consumidor, de forma independente do servigo publico de limpeza 
urbana e de manejo dos residuos solidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: 
I - agrotoxicos, seus residuos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, apos o uso. constitua residuo perigoso. 
observadas as regras de gerenciamento de residuos perigosos 
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previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 
orgaos do Sisnama, do SNVS e do Suasa. ou em normas tecnicas; 
II - pilhas e baterias; 
III - pneus; 
IV - oleos lubrificantes, seus residuos e embalagens; 
V - lampadas fluorescentes, de vapor de sodio e mercurio e de luz 
mista; 
VI - produtos eletroeletronicos e seus componentes. 

Ressalte-se que a denominada logistica reversa consiste num instrumento de 

desenvolv imento socio-economico, caracterizado por um conjunto de agoes, 

procedimentos e meios dest inados a viabilizar a coleta e a restituigao dos residuos 

solidos ao setor empresarial , para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinagao final ambientalmente adequada. O texto da lei 

faz referenda ainda a criagao de cooperativas de catadores nas atividades de 

gestao dos residuos, o que refletira em emprego e renda e minimizagao de risco 

para esses profissionais. 

Ante o exposto, consistindo a PNMA num marco para o direito ambiental 

brasileiro, tem-se prescrito no artigo 5° da Lei n° 12.305/2010 que a PNRS integra a 

PNMA e articula-se com a PNEA, com a PNSB e com a Lei n° 11.107/2005 - que 

trata de consorcios publicos. 

A PNRS, em seu capitulo V I , trouxe as proibigoes que devem ser observadas 

por toda a sociedade, de modo que merece destaque a proibigao de importagao de 

residuos solidos perigosos e de rejeitos para quaisquer fins, a catagao e moradia em 

locais dest inados a disposigao final de residuos solidos e as regras do artigo 47: 

Art. 47. Sao proibidas as seguintes formas de destinagao ou 
disposigao final de residuos solidos ou rejeitos: 
I - langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos; 
II - langamento in natura a ceu aberto, excetuados os residuos de 
mineragao; 
III - queima a ceu aberto ou em recipientes, instalagoes e 
equipamentos nao licenciados para essa finalidade; 
IV - outras formas vedadas pelo poder publico. 

A lei preve ainda o Piano Nacional de Residuos Solidos a ser elaborado com 

ampla participagao social, contendo metas e estrategias nacionais sobre o tema. 

Tambem estao previstos pianos estaduais, microrregionais, de regioes 
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metropoli tanas, pianos intermunicipais, municipals de gestao integrada de residuos 

solidos e os pianos de gerenciamento de residuos solidos. 

Um ponto negativo da PNRS que deve ser enfatizado e definigao 

estabelecida no artigo 54, onde se da um prazo maximo de 4 anos para a 

implementagao de uma disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Percebe-se que esse periodo pode comprometer a efetividade da lei, pois essa 

" implementagao", apos ter comprovada sua viabil idade tecnica e ambiental, 

necessita de um monitoramento e uma atengao especial da administragao publica e 

da sociedade. 
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5 C O N C L U S A O 

Ante o exposto, verif icou-se que toda atividade humana gera residuos e que 

estes passaram a ser um grave problema para o desenvolv imento harmonico dos 

seres vivos em todo o planeta. Nao obstante, o desenvolv imento do Direito 

Ambiental e a percepgao das consequencias da omissao e descaso da humanidade 

durante seculos tern oriej i tado a "cupula mundial" e as nagoes, isoladamente, a 

tratar o meio ambienje como um bem transindividual. 

Tal postura, oriunda das Conferencias mundiais, tern permeado as 

legislagoes patrias, encontrando em alguns casos espago no texto constitucional. 

Destarte, verif icou-se que o Direito Ambiental e um ramo juridico recente, de bergo 

internacional, e alicergado sobre o principio do direito ao meio ambiente equil ibrado, 

hodiernamente aceito como um direito humano fundamental . 

^No Brasil, como dantes explanado, a legislagao ambiental surgiu voltada para 

a protegao de determinados recursos de importancia economica, de forma que 

somente na Constituigao Federal de 1988 abordou-se o tema meio ambiente em 

suas diversas vertentes. 

Vis lumbrou-se que a Politica Nacional do Meio Ambiente foi e continua a ser 

um marco historico na construgao normativa infraconstitucional brasileira, 

subsidiando, inclusive, a Politica Nacional de Residuos S6lidos. ( 

Tratou-se da evolugao da legislagao ambiental brasileira de forma geral. 

ressaltando-se as principals normas existentes e verif icando as questoes 

controversas relacionadas aos atos normativos infralegais, pugnando-se por sua 

constitucionalidade. 

r Propedeut icamente verif icou-se os pontos tecnicos no que se refere aos 

residuos solidos, explicitando-se os conceitos, classif icagoes, tratamento e 

disposigao final, abrindo um parentese para a gestao integrada e o gerenciamento, 

de modo a tornar-se didatica a compreensao do t e m a j 

Ademais, verif icou-se a realidade brasileira dos residuos solidos e as 

principals consequencias ambientais desencadeadas pela destinagao incorreta dos 

mesmos. Ante tal panorama, al icergando-se nos dados estatisticos citados, 
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comprovou-se que o tratamento e a disposigao final dos residuos solidos e um dos 

graves problemas que afeta a sociedade, como afirma Martins (2006, p. 88): 

Como um dos itens que constituem o servico de saneamento basico, 
a coleta e disposicao adequadas dos residuos solidos correspondem 
modernamente a um dos maiores dilemas das grandes cidades. 
apresentando facetas socio-ambientais, economicas e politicas. 

Acompanhou-se a evolugao da legislagao relacionada aos residuos solidos no 

piano internacional, citando-se a Convengao de Basileia e a Convengao de 

Estocolmo sobre Poluentes Organicos Persistentes, bem como se glosou os pontos 

da Agenda 21 brasileira que tratam da questao. 

Verif icou-se, a nivel nacional, que a partir de 1981 houve um crescimento na 

regulagao de especif icidades dos residuos solidos, devido a preocupagao com a 

saude publica. Glosa-se, novamente, que nao se buscou a exaustao das normas 

que influenciam a normatizagao do setor, mas construiu-se um quadro evolutivo que 

permita uma visao panoramica da atividade reguladora no Brasil. 

Posteriormente, a partir da decada de 90, insurgiram normas que se 

aproximavam de uma preocupagao com o meio ambiente em si e sua regulagao nao 

se baseava apenas em questoes economicas, mas tambem em vertentes socio-

ambientais e cientif icas. 

Comprovou-se que o sistema legal-ambiental, do ponto de vista tecnico-

juridico, e bem aparelhadoj- No que se refere aos residuos solidos, tem-se um 

grande numero de leis, decretos, resolugoes e instrugoes normativas, embora 

existam muitas lacunas e conflitos de temas af ins jRessa l tou-se que a existencia de 

normas oriundas do CONAMA e da ANVISA sobre questoes afins, precipuamente no 

que se refere a residuos solidos da saude, muitas vezes resulta em problemas de 

aplicagao, causando inseguranga juridica e instabilidade no setor. 

Todavia, ponderou-se que o quadro cultural das empresas e da propria 

sociedade esta muito aquem do necessario para a efetiva implementagao de um 

sistema de gerenciamento e tratamento dos residuos solidos. Pois, como assevera 

Juras (2000, p. 3), "O tratamento de residuos solidos no Brasil pode ser avaliado a 

partir da propria dif iculdade em obter informagoes confiaveis e detalhamento sobre o 

tema." 
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Outrossim, no fim do quadro evolutivo da legislagao de residuos solidos, tem-

se um Projeto de Lei que passou quase duas decadas para ser aprovado. Enquanto 

a PNRS nao era aprovada, dezenas de resolugoes e instrugoes normativas faziam 

as vezes de "leis", confl i tando-se em alguns casos e gerando uma enorme 

inseguranga jur idica. 

Com o agravamento da polemica dos residuos solidos, a situagao tornou-se 

insustentavel e o Congresso Nacional, no dia 2 de agosto de 2010, aprovou a Lei n° 

12.305 que instituiu a Politica Nacional de Residuos solidos, que inclusive respeita o 

principio dos 4 R's (reduzir, reciclar, reutilizar e recuperar). 

A PNRS inovou nas questoes inerentes a responsabil idade compart i lhada e a 

logistica reversa, bem como no que tange o tratamento dispensado aos catadores. 

Destarte, observou-se que a populagao, os empresarios e o Estado aproximam-se, 

com a nova Lei, do que seria, de fato, responsabil idade inter-geragoes. Dessarte, 

cabe a sociedade como um todo exigir a observancia da PNRS, e do prazo 

quaternal, para sua efetiva implementagao. 
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