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RESUMO 

Com o crescimento do capitalismo, o consumismo aumentou 

significativamente, bem como a producao de lixo. Este e, produzido por 

milhares de consumidores ao longo dos anos, foram acumulando e causando 

transtornos ambientais a populagao. Com a promulgacao da Constituicao 

Federal de 1988, o legislador preocupado com a questao ambiental dedicou 

capitulo especifico sobre o tema. A lei federal n° 6.938/81 institui a Politica 

Nacional do Meio Ambiente, consagrou a responsabilidade civil objetiva para os 

causadores dos danos ambientais. Esta mesma lei instituiu o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA, orgaos criados para dar direcionamento e diretrizes a respeito das 

questoes ambientais. Para o direcionamento dos residuos solidos da area de 

saude, o CONAMA editou as Resolucoes n° 306/04 e n° 358/05, para melhor 

direcionar o problema, tendo em vista que nao existe ainda uma lei federal que 

trata da politica nacional dos residuos solidos, estando em tramitacao no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 203/91 que trata sobre os residuos 

solidos. Diante do exposto, torna-se cabivel a responsabilizagao civil aos 

causadores de danos ambientais decorrente da poluigao por residuos da area 

de saude? O metodo utilizado na pesquisa e o exegetico-juridico, que basea-se 

na vontade do legislador, e a tecnica aplicada e a interpretativa. Entre os entes 

da Federagao, o Municipio contem a competencia para legislar sobre a materia 

dos residuos solidos, responsabilizando civilmente aqueles que ocasionarem o 

dano ambiental. 

Palavras-chave: Residuos Solidos. Poluigao. Responsabilidade Civil. 



ABSTRACT 

With the growth of the capitalism, the consumerism increased significantly, as 

well as the garbage production. The garbage produced for thousand of 

consumers throughout the years, had been accumulating and causing ambient 

upheavals the population. With the promulgation of the Federal Constitution of 

1988, the legislator worried about the ambient question dedicated capitulates 

specific to the subject. The federal law Law n 0 6,938/81 institutes the National 

Politics of the Environment, consecrated the objective civil liability for that to 

cause damages to the half environment. This same law instituted the National 

System of the Environment - SISNAMA and the National Advice of the 

Environment - CONAMA, agency created to give to aiming and lines of direction 

regarding the ambient questions. For the aiming of the solid residues of the 

health area, the CONAMA edited Resolutions n 0 306/04 and the 358/05, more 

good to direct the problem, in view of that a federal law still does not exist that 

deals with the national politics of the solid residues, being in transaction in the 

National Congress the Project of Law 203/91 that it treats on the solid residues. 

Ahead of the displayed one, becomes the civil liability the causers of ambient 

damages decurrent of the pollution for residues of the health area? The used 

methods of research are the legal-exegetic one, in the will of the legislator, the 

interpretation and the one. It enters the beings of the Federacy, the City will 

count the ability to legislate on the substance of the solid residues, making 

responsible civilly those that to cause the ambient damage. 

Keyword: Solid Residues. Pollution. Civil Liability. 
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1 INTRODUQAO 

Atualmente, vive-se com a problematica ambiental, onde todos os 

esforcos estao sendo concentrados para a obtencao de resultados positivos em 

relagao ao desenfreado consumo de recursos naturais. Fala-se em 

desenvolvimento sustentavel, recursos renovaveis, implantacao de medidas 

para a preservagao do meio ambiente. O interesse com as questoes 

ambientais parece acontecer em ondas sucessivas e na contingencia da 

conjuntura vigente em detrimento de questoes politicas, economicas e 

biologicas. 

Buscando solucionar tais problemas ocasionados por seculos de 

destruigao em larga escala, as maiores potencias mundiais, por vezes ja 

discutiram o futuro da Terra. Entre muitas convengoes, ficava sempre 

estabelecido algo, e quase nada era realmente materializado. Em materia de 

residuos solidos, o Brasil ratificou mais uma vez sua permanencia como 

integrante da Convengao da Basileia, que dispoe sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteirigos de Residuos Perigosos e seu Deposito. 

Um dos maiores problemas no ambito ambiental trata-se do lixo, seja ele 

organico ou nao. Com o consumismo cada vez maior, os lixoes ao ceu aberto 

sem nenhum controle sanitario, tende a crescer, pois a demanda de produtos 

descartados pelo ser humano e cada vez mais crescente, e a forma encontrada 

para desfazer-se dele e joga-lo no ho ou esgoto mais proximo, ou ainda em um 

terreno baldio que de de fronte com uma nascente ou um povoado. 

Este trabalho tern como objetivo geral a discussao da destinagao dos 

residuos solidos, especificamente da area hospitalar. Lembrando que, nao 

existe nenhuma legislagao especifica acerca do tema, sendo utilizada como 

fonte legislagoes esparsas. 

Dentre os objetivos especificos estao a tematica inerente ao manejo, ao 

tratamento e a disposigao final desses residuos, especificamente os residuos 

da area de saude, que estao em desacordo com a harmonia desejada para um 

desenvolvimento sustentavel baseado na manutengao dos recursos naturais. 

Tambem sera abordado e feita uma analise das normas destinadas a 

regulamentar o correto manejo dos residuos solidos desde a esfera 
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constitucional, passando pela escala infraconstitucional e por fim os decretos e 

resolugoes que compoe a materia. 

O trabalho utilizando-se do metodo exegetico-juridico, aquele realizado 

de acordo com a interpretacao gramatical baseado na vontade do legislador, 

realizado com os metodos da interpretacao juridica e o acervo bibliografico 

existente. Chegar-se-a ao resultado obtido, determinando qual o caminho a 

percorrer quando da destinagao dos residuos da area de saude, principalmente 

pelo seu grande potencial poluidor. 

No primeiro capitulo abordar-se-a o meio ambiente de forma geral, seus 

conceitos, caracteristicas e principios do direito ambiental, bem como sobre a 

protecao ao meio ambiente na Constituigao Federal de 1988, e ainda, a relagao 

com os direitos humanos e por fim breve historico sobre direito comparado. 

O segundo capitulo tratara dos residuos solidos em geral, os conceitos, 

a classificagao, as diferenciagoes, o tratamento e destinagao correta dos 

residuos solidos dos servigos de saude. Por fim, colocar-se-a como e realizado 

o piano de gerenciamento dos residuos solidos dos servigos de saude, e as 

etapas a serem percorridas pelo lixo ate seu destino final. 

No terceiro capitulo, tratar-se-a da responsabilidade civil em relagao aos 

danos ambientais causados pelos residuos da area de saude e sua formas de 

reparagao. Abordara tambem, as competencias complementares delegadas 

aos Estados e Municipios, para a devida destinagao dos residuos solidos dos 

servigos de saude. 

A ser observado a competencia supletiva do Municipio, quanto a quern 

cabe a responsabilidade pela destinagao dos residuos solidos da area de 

saude, e realizada a devida responsabilizagao civil ao causador do dano, seja o 

Estado ou terceiros, seja atraves de Agao Civil Publica ou por Agao Popular. 
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2 A S P E C T O S G E R A I S DO DIREITO AMBIENTAL 

Durante muito tempo o meio ambiente era visto como um meio 

inesgotavel de recursos necessarios a sobrevivencia do ser humano. A 

preocupacao maior do homem do periodo que vai das colonizacoes ate a 

Revolugao Industrial eram as conquistas territoriais, como forma de aquisicao 

de poder politico e economico. 

Com a Revolucao Industrial vieram as maiores mudangas no cenario 

ambiental, devido ao crescimento da extragao de recursos naturais, e muitos 

deles nao renovaveis. A retirada desses recursos continua de forma 

desenfreada em busca do progresso, e poucas medidas sao tomadas para 

frear essa agao. 

Depois de tanto tempo de exploragao sem nenhum tipo de criterio, o 

proprio homem, hoje, sofre com a escassez desses recursos naturais. Doengas 

que nunca foram diagnosticadas comegaram a surgir e catastrofes naturais se 

tornaram cada vez mais constantes, assolando a populagao carente, que fica a 

merce desses problemas climaticos de forma mais radical, dificultando o 

crescimento de algumas populagoes. 

Pelo surgimento de todos esses problemas e muitos outros aqui nao 

mencionados, que afetam diretamente a saude da populagao e de outras 

formas de vida, e que comegou a se pensar na necessidade urgente da criagao 

de normas que regulamentasse a utilizagao desses recursos, que a cada dia se 

tornam mais escassos, para que garantam a sobrevivencia das presentes e 

futuras geragoes. 

Com a instituigao da Lei n° 6. 938/81, que trata da Politica Nacional do 

Meio Ambiente e a regulagao do Direito Ambiental na Constituigao Federal de 

1988, o Direito Ambiental passa a ser discutido com mais enfase no 

ordenamento brasileiro, observando a natureza difusa e transindividual dos 

direitos e interesses ambientais, buscando a sua protegao e efetividade. 
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2.1 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

O Direito Ambiental nos dias atuais passou a compor a lista dos temas 

de relevancia internacional, tornando-se o meio ambiente assunto prioritario 

para os planejamentos politicos e economicos dos governos. No Brasil nao foi 

diferente, surgindo durante o passar do tempo alguns textos positivados no 

ordenamento juridico sobre o tema. 

A partir de 1981 com o surgimento da Politica Nacional do Meio 

Ambiente comegou a ser discutido o tema com mais rigor com a edigao da Lei 

n° 6.938, de forma a considerar impacto ambiental qualquer ato ofensivo a 

natureza, e consequentemente criadas as devidas sangoes impostas aos seus 

causadores. 

O meio ambiente e o conjunto de condigoes, leis, influencias de infra-

estrutura de ordem fisica, quimica e biologica , que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas, definigao dada pela Lei n° 6.938/81 em seu 

artigo 3° inciso I. A lei foi a primeira no Brasil a tratar sobre o assunto e tern por 

objetivo descrito em seu artigo 2°: 

A Politica Nacional do Meio Ambiente tern por objetivo a 
preservacao, melhoria e recuperacao da qualidade ambiental 
propicia a vida, visando assegurar, no Pais, condigoes ao 
desenvolvimento socio-economico, aos interesses da seguranca 
nacional e a protecao da dignidade da vida humana. 

Tudo o que era permitido, depois dessa lei passou a ser no minimo, 

restringido a limites de emissao de poluentes quando se trata de queimadas, 

ou derrubadas quando se trata do desmatamento. Introduzindo aqui, o conceito 

da responsabilidade objetiva ou do risco da atividade, segundo o qual os danos 

causados nao podem ser compartilhados com a comunidade. 

Nao tomando sentido oposto, a Constituigao Federal de 1988, dedicou 

um capitulo inteiro a protegao do meio ambiente. Mas, foi no caput do artigo 

225 que o legislador generalizou todo e qualquer conceito sobre meio 

ambiente, da seguinte forma: 
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Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo 
e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes. 

De acordo com a fundamentagao constitucional Silva (2002, p. 20) 

conceitua o meio ambiente como a "interacao do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 

vida em todas suas formas". 

O meio ambiente classifica-se em natural, artificial, cultural, do trabalho 

ou misto. O meio ambiente natural ou fisico e constituido pelos recursos 

naturais postos na natureza in natura, como o solo, o subsolo, os recursos 

hidricos, o ar, a fauna e a flora. Para Barbosa (2007, p. 51), "o meio ambiente 

natural pode ser compreendido como um meio ambiente que se formou, ao 

longo dos tempos historico-geologico, independente da acao do homem, isto e, 

foi gerado pela natureza". 

O meio ambiente artificial e o constituido ou alterado pelo ser humano 

pela agao desordenada do crescimento dos grandes centros. E constituido 

pelos espagos publicos fechados e espagos publicos abertos que seriam as 

ruas, pragas, edificios, etc. 

O meio ambiente cultural seria o patrimonio historico, artistico, 

paisagistico, ecologico, cientifico e turistico. O artigo 216 da Constituigao 

Federal de 1988 conceitua o que seria patrimonio cultural brasileiro: 

Constituem patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referenda a identidade, a acao, a memoria dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

O meio ambiente do trabalho, esta vinculado ao local de trabalho 

propriamente dito, que por sua vez esta relacionado com o meio ambiente 

artificial, pois o meio ambiente aqui seria o local de trabalho, os utensilios 

utilizados pelo trabalhador, as maquinas, os agentes quimicos, biologicos, 

psicologicos e o fisico, ja que existem as relagoes inter-pessoal. 

Se o meio ambiente natural destaca-se pela sua originaria naturalidade, 

o meio ambiente artificial pela sua artificialidade e o meio ambiente cultural pela 

sua valoragao cultural. 
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0 meio ambiente misto, por sua vez, evidencia-se pela manifestacao 

simultanea dessas tres caracteristicas. E relevante destacar que, apesar de 

nao ser explicitamente tratado pela doutrina e de nao ser diretamente citado 

pela Constituigao Federal de 1988, nao se faz incoerente dizer que o meio 

ambiente misto e tutelado pelo Direito Ambiental brasileiro. 

Diz-se isso pela certeza de que no momento em que a Constituigao 

Federal de 1988 estabelece linhas para as "protegoes individuals" do meio 

ambiente natural, do meio ambiente artificial, do meio ambiente cultural e do 

meio ambiente do trabalho, esta ela, indiretamente, tutelando o meio ambiente 

misto, ja que esta classe de meio ambiente nada mais e do que a expressao 

simultanea e de mesma intensidade da naturalidade originaria do meio 

ambiente natural, da artificialidade do meio ambiente artificial e da valoragao 

cultural do meio ambiente cultural. 

2.2 CONCEITO DE DIREITO AMBIENTAL 

Depois das Revolugoes Industrials que fizeram explodir o 

desenvolvimento de alguns paises e com isso o aumento desenfreado da 

utilizagao dos recursos naturais, veio a necessidade de se char formas de 

prevengao e protegao dos recursos naturais. Para isso foi criado um ramo do 

direito especifico para as questoes ambientais, considerado, hoje, como um 

direito constitucional fundamental. 

O direito ambiental e o ramo do Direito que estuda as relagoes 

ambientais, observando a natureza constitucional, difusa e transindividual dos 

direitos e dos interesses ambientais, buscando a sua protegao e efetividade. 

Significa dizer que, os interesses sao protegidos de forma a atingir um grupo 

indeterminado ou indeterminave! de individuos. 

Com base nas ciencias como a biologia, a antropologia, os sistemas 

educacionais, as ciencias sociais e os principios de direito internacional, entre 

outros, mantem relagao com outros ramos, como com o direito constitucional, 

direito civil, direito administrativo, direito processual, direito penal, direito 

tributario e com o direito internacional. 

Segundo Vulcanis (2008, p. 53): 
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O Direito Ambiental, como ramo da ciencia juridica, surge a partir da 
constatacao da crise ambiental que se abateu sobre a humanidade 
quando foi necessario apontar propostas regulatorias para as 
atividades humanas que deveriam passar a contemplar, em seu 
processo de realizacao, a protecao do meio ambiente. 

Portanto, o direito ambiental e um ramo autonomo e multidisciplinar, que 

surge com o objetivo de proteger o meio ambiente. 

2.3 PRINCIPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

Principio vem do termo latino pricipium que enuncia a ideia de origem. 

Segundo Mello (2001, p. 817): 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espirito e servindo de criterio para sua exata 
compreensao e inteligencia, exatamente por definir a logica e a 
racionalidade do sistema normative no que Ihe confere a tonica e Ihe 
da sentido harmonico. 

No Direito Ambiental nao e diferente, sendo um ramo autonomo, o 

mesmo apresenta principios proprios, nao deixando de se relacionar com 

outros principios que domina o ordenamento juridico. 

Os principals principios elencados pela doutrina patria sao: Principio do 

direito humano; Principio da interdisciplinaridade; Principio do desenvolvimento 

sustentavel; Principio democratico; Principio da prevengao; Principio do 

poluidor-pagador; Principio da responsabilidade social; Principio da educagao 

ambiental; Principio da cooperagao internacional; Principio da precaugao; 

Principio da participagao; Principio da informagao e o Principio da 

razoabilidade. 

O principio do direito humano foi o primeiro a orientar o Direito 

Ambiental, estabelecido na Declaragao de Estocolmo em 1972 e confirmada na 

Conferencia Rio/92, onde foi proclamado o direito dos seres humanos a uma 
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vida saudavel e produtiva, em harmonia com a natureza. Esse principio ganhou 

status quando confirmado na promulgagao da Constituigao Federal de 1998. 

O objeto e a finalidade do direito ambiental tornam indispensavel o 

concurso de especialistas de varias areas. Portanto, a interdisciplinaridade e 

mais um dos principios fundadores do direito ambiental, visto que para a 

doutrina o direito ambiental e fundamentalmente um conhecimento 

interdisciplinar. 

O principio do desenvolvimento sustentavel preserva a ideia de serem 

utilizados os recursos naturais de forma consciente, preservando o meio 

ambiente de forma sustentavel a manter a estrutura necessaria para as futuras 

geragoes. Referido principio encontra-se previsto, implicitamente, no artigo 

225, caput, da Constituigao Federal de 1988. Sua formalizagao expressa, 

porem, decorre do Principio n° 4, insculpido na Declaragao da RIO/92, que 

contem a seguinte dicgao: "Para se alcangar o desenvolvimento sustentavel, a 

protegao do meio ambiente deve constituir parte integrante do processo de 

desenvolvimento e nao pode ser considerada isoladamente em relagao a ele". 

O principio democratico e aquele que assegura aos cidadaos o direito 

pleno de participar na elaboragao das politicas publicas ambientais e de obter 

informagoes dos orgaos publicos sobre materia referente a defesa do meio 

ambiente e de empreendimentos utilizadores de recursos ambientais e que 

tenham significativas repercussoes sobre o ambiente. 

A protegao do meio ambiente torna-se necessaria existir permanente 

sistema de informagao e seria pesquisa para resolver os problemas ambientais 

ja na sua origem. Nesse sentido, Machado (2002, p. 36) organiza em cinco 

itens a aplicagao do principio da prevengao: 

1°) identificagao e inventario das especies animais e vegetais de um 
territories, quanto a conservagao da natureza e identificacao das 
fontes contaminantes das aguas do mar, quanto ao controle da 
poluigao; 2°) identificacao e inventario dos ecossistemas, com a 
elaboragao de um mapa ecologico; 3°) planejamentos ambiental e 
economico integrados; 4°) ordenamento territorial ambiental para a 
valorizagao das areas de acordo com a sua aptidao; e 5°) Estudo de 
Impacto Ambiental. 
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O principio do poluidor-pagador encontra-se previsto na Constituigao 

Federal de 1988, no seu artigo 225, § 3°, segundo o qual, os poluidores ou 

usuarios de recursos naturais, sejam estes pessoas fisicas ou juridicas, estao 

sujeitos as sancoes penais e administrativas, independentemente da obrigacao 

de reparar os danos causados. 

No entanto, tal principio nao cria o direito, desde que o poluidor se 

predisponha a indenizar os danos causados. O objetivo principal deve ser, em 

primeiro lugar, o de prevenir os danos desestimulando a pratica de atos 

predatorios e prejudiciais ao meio ambiente. 

Pelo principio da responsabilidade o poluidor, pessoa fisica ou juridica, 

responde por suas agoes ou omissoes em prejuizo do meio ambiente, ficando 

sujeito a sangoes civeis, penais ou administrativas. Logo, a responsabilidade 

por danos ambientais e objetiva, conforme preve o § 3° do artigo 225 da 

Constituigao Federal de 1988. 

O principio da educagao ambiental, que tern fundamento no artigo 225, 

paragrafo 1°, inciso VI, da Constituigao Federal de 1988, diz: 

§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Publico: 

VI - promover a educagao ambiental em todos os niveis de 
ensino e a conscientizagao publica para a preservagao do meio 
ambiente. 

A Lei n° 9.795/99 regulamenta o dispositivo constitucional e institui a 

Politica Nacional de Educagao Ambiental. Para Garcia (2008, p. 39), o principio 

da educagao ambiental, que deve estar presente em todos os niveis de ensino, 

pode ser conceituado como aquele que impoe ao Poder Publico o dever de 

promover a educagao ambiental em todos os niveis de ensino e a 

conscientizagao publica para a preservagao do ambiente. 

O processo de cooperagao internacional, embora tenha se iniciado no 

seculo XIX, dinamizou-se com o estabelecimento do sistema das Nagoes 

Unidas em 1945. A carta da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU), em seu 

capitulo primeiro, artigo 1°, § 3° coloca como seus propositos: 
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Conseguir uma cooperacao internacional para resolver os problemas 
internacionais de carater economico, social, cultural ou humanitario, 
e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as 
liberdades fundamentals para todos, sem distincao de raca, sexo, 
lingua ou religiao. 

O sistema juridico internacional utiliza-se de principios gerais que 

servem de ponto de referenda impregnados de valores tidos com importantes 

para a sociedade internacional e que fundamentam muitas das regras juridicas 

no ambito do Direito Internacional Ambiental. 

E pacifico entre os doutrinadores que o principio da precaucao se 

constitui no principal orientador das politicas ambientais, alem de ser a base 

para a estruturagao do direito ambiental. Nesse sentido, diante da crise 

ambiental que relega o desenvolvimento economico sustentavel a segundo 

piano e da devastacao do meio ambiente em escala assustadora, prevenir a 

degradacao do meio ambiente passou a ser preocupacao constante de todos 

aqueles que buscam melhor qualidade de vida para as presentes e futuras 

geracoes. 

No direito positivo brasileiro, o principio da precaucao tern seu 

fundamento na Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81), 

mais precisamente no artigo 4, incisos I e IV, da referida lei, que expressa a 

necessidade de haver um equilibrio entre o desenvolvimento economico e a 

utilizagao, de forma racional, dos recursos naturais, inserindo tambem a 

avaliagao do impacto ambiental. 

Salienta-se, que o referido principio foi expressamente incorporado no 

ordenamento juridico brasileiro, no artigo 225, § 1°, V, da Constituigao Federal 

de 1988, e tambem atraves da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98, 

artigo 54, § 3°). 

Segundo o principio da participagao descrito na Declaragao do Rio no 

seu Principio 10, que diz in verbis: "O melhor modo de tratar as questoes do 

meio ambiente e assegurando a participagao". Essa e a definigao dada pela 

Declaragao do Rio de Janeiro da Conferencia das Nagoes Unidas pelo 

desenvolvimento sustentavel em 1992, pelo qual, a sociedade, como um todo, 

precisa manifestar a sua opiniao, a sua aquiescencia, o seu referendo sobre a 
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protegao ao meio ambiente, relacionado como um bem de interesse difuso e 

ainda exigir esta protegao como um exercicio de legitimagao da cidadania e 

dignidade humana de todos os cidadaos interessados, no nivel pertinente. 

A Lei n° 6.938/81 que trata da Politica Nacional do Meio Ambiente em 

seus artigos 6°, § 3°, e 10° ja previa o Principio da Informagao Ambiental. A luz 

da Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 225, § 1°, VI incube ao Poder 

Publico promover a educagao e conscientizagao ambiental. O artigo 220 desta 

constituigao explicita que o direito a coletividade detem nao so a informagao, 

como de ser informada. Este e um dos pilares do Direito difuso e coletivo. O 

Principio da Informagao Ambiental se assemelha a dar publicidade a um 

determinado fato envolvendo questoes ambientais, nao podendo ser 

confundido com a comunicagao, onde neste caso ja ocorreram todos os 

possiveis danos. 

No que se refere a razoabilidade, e a qualidade do que e razoavel, ou 

seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitaveis, ainda que o juizo de valor 

que provoque a conduta possa dispor de forma um pouco diversa. 

Cabe ao Direito Ambiental verificar as necessidades de uso dos recursos 

ambientais, nao basta a simples vontade de utilizar estes bens, e preciso que 

haja razoabilidade nessa utilizagao. E por esta razao que ha juristas que 

incluem entre os Principios do Direito Ambiental, o Principio da Razoabilidade. 

2.4 COMPETENCE DO MEIO AMBIENTE NAS C O N S T I T U T E S FEDERAIS 

A palavra Constituigao em sentido juridico signifies a lei suprema de um 

pais colocada como a mola mestra de seu sistema juridico. E ela que traz em 

seu conteudo os principals direitos e deveres individuals e coletivos de uma 

nagao e os limites da ordem constitucional vigente, sendo base da legislagao 

infraconstitucional. 

Nem sempre o meio ambiente foi debatido nas constituigoes brasileiras. 

A discussao comegou na decada de 70, quando em 1972 ocorreu a 

Conferencia de Estocolmo, tornando-se inicialmente como bem tutelado pelo 

Brasil. 
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A Constituigao do Imperio de 1824 foi promulgada em uma epoca onde o 

Brasil era exportador de produtos agricolas e minerals, a unica visao que o 

governo tinha era a economica, nao existindo nenhuma preocupagao nesse 

sentido. Mas em seu artigo 179, n° 24, proibia a instalagao de industrias 

contrarias a saude do cidadao, que ja era um avango. 

A Constituigao Republicana de 1891 apenas legislou sobre minas e 

terras, mas nao pelo interesse de proteger o meio ambiente, mas sim, pelo fato 

de beneficiar a burguesia no interesse de explorar o solo e adquirir riquezas. 

No entanto, foi a primeira a normatizar alguns elementos da natureza. 

A Constituigao Federal de 1934 trouxe dispositivo de protegao as 

belezas naturais, patrimonio historico, artistico e cultural e competencia da 

Uniao em materia de riquezas do subsolo, mineragao, aguas, florestas, caga, 

pesca e sua exploragao. 

A Constituigao Federal de 1937, trouxe preocupagao com relagao aos 

monumentos historicos, artisticos e naturais. Atribuiu competencia para Uniao 

legislar sobre minas, aguas, florestas, caga, pesca, subsolo e protegao das 

plantas e rebanhos. 

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

historico, cultural e paisagistico, conservou a competencia legislativa da Uniao 

sobre saude, subsolo, florestas, caga, pesca e aguas. 

Dispositivos semelhantes estavam presentes tanto na Constituigao 

Federal de 1967, quanto na Emenda Constitucional n° 1/69. Neste ultimo texto 

constitucional, nota-se pela primeira vez a utilizagao do vocabulo "ecologico". 

Os dispositivos constantes nestas Constituigoes tinham por escopo a 

racionalizagao economica das atividades de exploragao dos recursos naturais, 

sem nenhum cunho protecionista. 

Foi com a Constituigao Federal de 1988, conhecida como "constituigao 

verde", que consolidou-se o mais importante passo para a protegao ambiental 

no Brasil, onde as portas para a criagao do texto infraconstitucional foram 

abertas, no momento em que distribuiu as competencias para legislar sobre a 

materia entre os entes federados: Uniao, Estados, Municipios e Distrito 

Federal. 

De acordo com Silva (2003, p. 43): 
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O ambientalismo passou a ser tema de elevada importancia nas 
Constituicoes mais recentes. Entre nelas deliberadamente como 
direito fundamental da pessoa humana, nao como simples aspecto 
da atribuicao de orgaos ou de entidades publicas, como ocorria em 
Constituicoes mais antigas. 

Silva (2003, p. 46): "Constituicao de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar 

deliberadamente da questao ambiental. Pode-se dizer que ela e uma 

Constituigao eminentemente ambientalista". 

O artigo 225 da Constituigao Federal de 1988 prescreve o principio da 

protegao ambiental considerando o meio ambiente como "bem de uso comum 

do povo e essencial a sadia qualidade de vida, e para assegurar esse direito 

impoe ao Estado e a populagao a sua defesa para a presente e futura 

geragao". 

Quando se infere o meio ambiente como uso comum do povo nao estao 

presentes apenas os bens de dominio publico, incluem-se tambem os bens de 

dominio privado, sendo assim, a nogao de agressao sangao esta para ambos, 

pois atinge a populagao como um todo, atingindo os direitos difusos e 

coletivos. 

A ideia de um ambiente ecologicamente equilibrado traz o dever do 

Estado em zelar e manter o meio ambiente, fazendo com que, o mesmo seja 

saudavel e equilibrado para a nossa sobrevivencia, atuando de forma coatora, 

exercendo o seu poder de policia sobre a populagao e a participagao da 

sociedade na protegao ambiental. 

2.5 DIREITO AMBIENTAL E DIREITOS HUMANOS 

Atualmente, o Direito Ambiental trata de um direito fundamental que 

cumpre a fungao de integrar os direitos a saudavel qualidade de vida, ao 

desenvolvimento economico e a protegao dos recursos naturais. 

Os direitos humanos sao divididos em direito de primeira, segunda e 

terceira geragao. O direito ambiental esta inserido na terceira geragao, onde 

trata dos direitos difusos consubstanciada na Carta das Nagoes Unidas e em 
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outras convengoes internacionais, com o objetivo de repreender os danos 

ambientais e assegurar uma vida digna para as geragoes presentes e futuras. 

Os direitos humanos cada vez mais estao se expandindo e o que 

espera-se e um meio ambiente puro e sao, o que demonstra o desejo por uma 

vida com qualidade. Bobbio (1990, p. 6), ao comentar sobre os direitos 

humanos, precisamente sobre o meio ambiente, aduzindo que "o mais 

importante deles e o reivindicado pelos movimentos ecologicos: o direito de 

viver num ambiente nao poluido". 

O principio da protegao ambiental e visto pela maioria da doutrina como 

direito de terceira geragao onde se enquadram os direitos de fraternidade e 

solidariedade, de carater humanitario e universal, sendo sua titularidade 

coletiva de forma indefinida e indeterminada. Para Medeiros (2004, p. 133): O 

meio ambiente caracteriza-se por interesse difuso, pois trata de interesses 

dispersos por toda a comunidade e apenas ela, enquanto tal, pode prosseguir, 

independentemente determinagao de sujeitos. 

O Supremo Tribunal Federal ja se posicionou no sentido de que o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito da coletividade, 

portanto, de terceira geragao: 

A QU ESTAO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DIREITO DE TERCEIRA 
GERAQAO. PRINCIPIO DA SOLIDARIEDADE.O direito a integridade 
do meio ambiente - tipico direito de terceira geragao - constitui 
prerrogativa juridica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 
processo de afirmagao de direitos humanos, a expressao significativa 
de um poder atribuido, nao a individuo identificado em sua 
singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, a 
propria coletividade social.Enquanto os direitos de primeira geragao 
(direitos civis e politicos) - que compreendem as liberdades 
classicas, negativas ou formais realcam o principio da liberdade e os 
direitos de segunda geragao (direitos economicos, sociais e culturais) 
- que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas 
- acentuam o principio da igualdade, os direitos de terceira geragao, 
que materializam poderes de titularidade coletiva atribuidos 
genericamente a todas as formagoes sociais, consagram o principio 
da solidariedade e constituem um momento importante no processo 
de desenvolvimento, expansao e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentals 
indisponiveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade. 

A Constituigao Federal de 1988 nao deixou de fora a questao ambiental 

ao tratar do direito adquirido, em seu artigo 5°, XXXVI, ao garantir que a lei nao 
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prejudicara direito adquirido, ato juridico perfeito e a coisa julgada. Segundo 

Milare (1993, p. 261). 

E certo que o Direito Ambiental, para cumprir a sua missao de tutela 
ao interesse publico, devera poder impor medidas antipoluicao a 
instalacoes ja existentes, sob pena de violar-se o principio poluidor-
pagador e perpetuar o direito a poluir. 

Neste caso, prevalecera o interesse da coletividade, a quern foi dado o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No auge das 

revolugoes industrials e capitalistas, o ser humano so tinha um unico objetivo: o 

progresso. E para este progresso imediato foi necessario, e e ate hoje, a 

utilizagao acelerada e degradadora do meio ambiente em busca do 

desenvolvimento economico, como bem afirma Antunes (2002): 

O desenvolvimento economico no Brasil sempre se fez de forma 
degradadora e poluidora pois, calcado na exportagao de produtos 
primarios, que eram extraidos sem qualquer preocupagao com a 
sustentabilidade dos recursos, e, mesmo ap6s o inicio da 
industrializacao, nao se teve qualquer cuidado com a preservagao 
dos recursos ambientais. Atualmente, percebe-se a existencia de 
vinculos bastante concretos entre a preservagao ambiental e a 
atividade industrial. Esta mudanga de concepgao, contudo, nao e 
linear e, sem duvida, podemos encontrar diversas contradigoes e 
dificuldades na implementagao de politicas industriais que levem em 
conta o fator ambiental e que, mais do que isto, estejam 
preocupadas em assegurar a sustentabilidade na utilizagao de 
recursos ambientais. 

Nesse sentido, a Constituigao Federal de 1998 traz em seu artigo 170 o 

seguinte: 

A ordem economica, fundada na valorizagao do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos a existencia digna, 
conforme os ditames da justiga social, observados os seguintes 
principios: 

VI - defesa do meio ambiente. 
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A ordem economica estabelecida constitucionalmente funda-se 

primeiramente na valorizagao do trabalho humano buscando assim, inibir 

praticas abusivas contra o individuo, reforgando, pois o principio da dignidade 

humana. Deve basear-se ainda, na livre iniciativa, caracteristica do sistema 

capitalista, na justica social e na observancia do principio de defesa do meio 

ambiente. 

A inclusao do principio da defesa do meio ambiente na ordem 

economica demonstra a preocupagao do legislador no desenvolvimento 

associado com a protegao ambiental. Lembre-se que o desenvolvimento 

economico sempre gera algum tipo de impacto ao meio ambiente, porem, 

devem-se buscar formas no sentido de que este impacto seja o menor 

possivel, bem como devem existir medidas para compensa-lo. 

Portanto, o desenvolvimento sustentavel, nao pode ser apartado da 

melhoria da qualidade de vida das populagoes pobres ou mesmo miseraveis, 

visto que o estagio em que se encontram estas populagoes e consequencia da 

forma de desenvolvimento economico adotada pelos grandes centros, que 

acabam esquecendo a utilizagao de tal principio, tao importante quanto o 

crescimento economico. 

2.6 DIREITO AMBIENTAL E DIREITO COMPARADO 

A populagao mundial paulatinamente aumenta consideravelmente o lixo. 

Este se tomou nas ultimas decadas um serio problema aos paises 

desenvolvidos ou subdesenvolvidos, pois com o aumento da populagao, cresce 

consequentemente, suas atividades necessarias a sobrevivencia, fazendo com 

que aumente a quantidade de lixo acumulado nos lixoes ou aterros sanitarios. 

Ha paises que produzem grande quantidade de lixo e ja encontram dificuldades 

em direcionar o seu lixo por falta de local adequado. 

No Brasil, os residuos estao sendo tratados no Projeto de Lei n° 203/91, 

onde e dado o manejo e destinagao apropriados. Enquanto nao ha aprovagao 

no Congresso Nacional, os residuos ficam sendo monitorados atraves de 

resolugoes expedidas pelo CONAMA. 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2001), 

cada brasileiro produz em media 600,Og de lixo diario ou 219,0 kg/ano. Da 

parcela do lixo que e coletada, apenas 28,0% recebem alguma forma de 

tratamento e/ou disposicao final, 23,0% depositados em aterros sanitarios, 

3,0% compostados e 2,0% reciclados. O restante 72,0% vai para despejo a ceu 

aberto nos lixoes, favorecendo a proliferacao de vetores biologicos como 

moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc; responsaveis por inumeras doencas, 

como diarreias infecciosas, helmintoses, leptospirose etc. 

O Fundo de Populagao das Nagoes Unidas (UNFPA/ONU, 2007) estima 

que a populagao mundial, seja de aproximadamente 6,5 bilhoes de habitantes 

e esteja gerando 570 milhoes de toneladas/ano de residuos solidos, sendo que 

os maiores geradores sao: nos Estados Unidos com 210,0 milhoes toneladas 

ao ano, Japao 100,0 milhoes toneladas ao ano, Inglaterra 40,0 milhoes 

toneladas ao ano, Franga 30,0 milhoes toneladas ao ano e Alemanha 30,0 

milhoes toneladas ao ano. 

Os paises como os da Europa, os da America do Sul, Alemanha, 

Canada, Estados Unidos e Japao apresentam legislagao ambiental quanto a 

destinagao de residuos solidos, diferentemente do Brasil, que a quase 

dezenove anos tramita no Congresso Nacional projeto de lei para a correta 

destinagao dos residuos solidos, e utiliza-se de legislagao esparsa para tentar 

solucionar o problema. 

Demajorovic (apud BARBOSA, 2008, p. 24), divide a realizagao da 

destinagao dos residuos nos paises desenvolvidos, dividindo esse processo 

em tres fases: a primeira prioriza apenas a disposigao dos residuos; a segunda 

caracteriza-se pela priorizagao da recuperagao e reciclagem dos materials; e a 

terceira passa a ser concentrada na redugao do volume dos residuos. 

No Japao, o responsavel pela coleto do lixo e o proprio governo 

municipal, direcionando a maior parte do lixo para a incineragao e as cinzas 

direcionadas para um aterro sanitario. 

Desde 1994 a Alemanha instituiu a Lei de Economia de Ciclo Integral e 

Gestao de Residuos, dando responsabilidade ao fabricante da devida 

destinagao do lixo ocasionado por conta de seu produto posto no mercado, ate 

a sua eliminagao. 
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Na Franga, os residuos domiciliares e de responsabilidade das 

autoridades locais; o lixo industrial fica a responsabilidade dos proprios 

construtores ou industrials de cada ramo; e os residuos considerados 

perigosos, ficam a cargo das empresas privadas. 

Na Espanha, existe uma lei que regula nao so os residuos gerados 

como tambem contempla a fase previa a geragao dos residuos, regulando as 

atividades dos produtores, importadores e comerciantes, em geral, de qualquer 

pessoa que coloque no mercado produtos geradores de residuos. 

Para o Canada, cada municipio de seu Estado tern autonomia para 

editar leis que tratem sobre a materia meio ambiente. Utiliza-se da reciclagem, 

coleta seletiva e da compostagem, existindo muitas campanhas no sentido da 

conscientizagao da populagao sobre a destinagao do lixo. 

Nos Estados Unidos fazem uso do principio poluidor-pagador ou da 

responsabilidade, mas no decorrer desses anos a legislagao vem sofrendo 

alteragoes para adaptar-se a problematica atual. Com o advento da Lei de 

Prevengao da Poluigao em 1990, estabeleceu uma hierarquia dos metodos 

preferiveis de gerenciamento para residuos solidos municipals e residuos 

industrials. 

Por fim, Barbosa (2008, p. 25), mostra que: 

A partir de 1995, os paises que compoe a America Latina, com o 
apoio da Organizacao Pan-Americana da Saude - OPAS/OMS, do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, do Banco Mundial 
e da Agenda dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional - USAID, promoveram a elaboracao de Analises 
Setoriais na Area de Residuos Solidos. 

Os referidos estudos se constituiram em um marco de reforma nos 

setores de saude e meio ambiente dos paises envolvidos, auxiliando na 

tomada de decisoes e na implementagao de agoes com vistas a ampliagao da 

cobertura e melhoria da qualidade dos servigos de saneamento basico e do 

ambiente. 



30 

3 DOS RESiDUOS SOLIDOS 

Os residuos solidos tratam-se de um problema constante, que toda a 

populagao busca uma solugao eficaz e eficiente, com retorno positivo a todo o 

meio ambiente. Desde a produgao do material solido ate a sua colocagao no 

mercado em forma de produto, busca-se atraves do papel social das empresas, 

de forma educativa, a conscientizagao da populagao mundial em torno do 

problema do lixo. Governos e entidades privadas buscam de forma solidaria 

uma solugao para um problema tao complexo e atual. 

A Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), normatiza a 

classificagao dos residuos atraves da Norma 10.004/87, e define residuo solido 

como: 

Residuos, nos estados solidos e semi-solidos, que resultam de 
atividades da comunidade, de origem industrial, domestico, 
hospitalar, comercial, agricola, de servicos de varricao. Os lodos 
gerados nas Estacoes de Tratamento de Aguas (ETA's) e os que 
resultarem de equipamentos e instalacoes de controle de poluigao e 
ainda determinados liquidos que, de acordo com suas 
particularidades, nao podem ser lancados na rede de coleta de 
esgoto ou corpos de agua tambem sao denominados residuos 
solidos. 

E possivel a diferenciagao estabelecida pela doutrina entre residuo 

solido e lixo. Anteriormente, nao existia essa diferenciagao, pois tudo o que 

fosse residuo solido tambem seria lixo. 

Para a doutrina, lixo seria toda materia organica e inorganica imprestavel 

ao consumo humano de alguma outra forma, sendo menosprezado, sendo 

realizada a devida coleta e destinagao. No que tange aos residuos solidos, 

passiveis de reciclagem e reaproveitamento, que podem ter origem industrial, 

domestica, hospitalar ou ainda agricola. Sendo assim, residuo solido 

diferencia-se do lixo pela sua destinagao eficaz apos coleta e reciclagem, 

gerando, entre outros aspectos, protegao a saude publica e economia dos 

recursos naturais. 

Os residuos solidos constituem problemas sanitario, ambiental, 

economico e estetico. Gerado por processos de diversas atividades da 

comunidade de origem: industrial, domestica, hospitalar, comercial e agricola. 
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Segundo o quadro abaixo, o tempo necessario que alguns objetos levam 

para se decompor: 

FONTE: 

Material 

Campanha 

Ziraldo 

Comlurb 

website 

SMA 

Sao Sebastiao 

DMLU 

POA 

UNICEF 

website 

Casca de banana ou 

laranja 
2 anos 2 a 12 meses 

Papel 3 a 6 meses 
De 3 meses a varios 

anos 
2 a 4 semanas 3 meses 

Papel plastificado 1 a 5 anos 

pano 6 meses a 1 ano 

Ponta de cigarro 5 anos 10 a 20 anos 
De 3 meses a varios 

anos 
1 a 2 anos 

Meias de ia 10 a 20 anos 

Chiclete 5 anos 5 anos 5 anos 
. 

5 anos 

Madeira pintada 13 anos 14 anos 

Fraida descartavel 600 anos 

Nylon Mais de 3 anos 30 anos 

Sacos plasticos 30 a 40 anos 

Plastico Mais de 100 anos Mais de 100 anos 450 anos 450 anos 

Metal Mais de 100 anos Ate 50 anos 10 anos 100 anos 

Couro Ate 50 anos 

Borracha 
Tempo 

indeterminado 

Aluminio 80 a 100 anos Mais de 1000 anos 
200 a 500 

anos 

200 a 500 

anos 

Vidro 1 milhao de anos Indefinido Mais de 10 mil anos Indeterminado 4 mil anos 

Garrafas plasticas Indefinido 

Longa vida 100 anos 

Palito de fosforo 6 meses 

rFonte: www.meioambienteinfoco.blogspot.com/2008/07/recic... Acesso em: 19/03/2010. 

http://www.meioambienteinfoco.blogspot.com/2008/07/recic
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Alem desses materials que acabam poluindo o solo, ainda existe a agao 

dos produtos quimicos, pesticidas e herbicidas em geral, que sao introduzidos 

no solo pela agao humana quando se pulveriza as grandes plantagoes, ou ate 

mesmo a pequena horta no fundo do quintal. 

E ainda, a decomposigao do lixo organico que ocasiona a manifestagao 

do chorume, um liquido altamente poluente, pois ele tern a capacidade de 

dissolver tintas, resinas e outras substancias quimicas de alta toxidade 

contaminando o solo. 

3.1. CONCEITO E CLASSIFICAQAO 

Com a evolugao dos tempos, o crescimento acelerado dos grandes 

centros, a utilizagao desenfreada de materia prima para o desenvolvimento do 

comercio, a construgao civil cada vez mais dinamica e a falta de saneamento 

basico e aterros sanitarios necessarios para o correto destino dos residuos 

finais, tornou-se para toda a populagao, uma situagao desagradavel, causando 

transtornos a niveis mundiais. 

O termo lixo deriva do latim "lix" que significa cinza ou lixivia. 

Atualmente, lixo e mais visto como algo negativo, algo que nao acrescenta. E 

todo e qualquer residuo solido resultante das atividades diarias do ser humano 

em sociedade, material inservivel e nao aproveitavel. Pode ser encontrado no 

estado liquido, solido e gasoso. O presente estudo debruga sobre o lixo solido. 

Residuo deriva do latim "residuu" e significa sobra de substancias 

acrescido de solidos para se diferenciar de residuos liquidos e gasosos. Por 

sua vez, residuos solidos de acordo com o pensamento de Machado (2002, p. 

462): 

Lixo, refugo e outras descargas de materiais solidos, incluindo 
residuos solidos de materiais provenientes de operacoes industrials, 
comerciais 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. 

No Brasil, os indices que indicam o nivel de qualidade de vida nao chega 

a ser preocupante, para se ter uma ideia a falta de agua potavel e de 
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esgotamento sanitario e responsavel por ocasionar doengas e gerando 

internagoes hospitalares; os esgotos domesticos e industrials sao despejados 

sem qualquer tratamento nos mananciais de agua. Outro foco importante do 

problema e a questao dos lixoes, onde a maioria sao depositados as margens 

de rios ou lagos. 

A definigao dada aos residuos solidos pela legislagao brasileira 

encontra-se na Resolugao 5/93 do CONAMA: 

Art. 1° Para os efeitos desta Resolugao definem-se: I - Residuos 
Solidos: conforme a NBR n° 10.004, da Associagao Brasileira de 
Normas Tecnicas - ABNT - Residuos nos estados solido e semi-
solido, que resultam de atividades da comunidade de origem: 
industrial, domestica, hospitalar, comercial, agricola, de servigos e de 
varricao. Ficam incluidos 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 seu langamento na 
rede publica de esgotos ou corpos d'agua, ou exijam para isso 
solugoes tecnica e economicamente inviaveis, em face a melhor 
tecnologia disponivel. 

A questao e historica e cultural, o acumulo de lixo nos grandes centros 

deve-se ao grande crescimento populacional desordenado, e a cultura do 

consumismo e desperdicio, gerando assim, muito mais lixo para ser depositado 

e pouco espago para deposito, aumentando a agressao, de forma significativa, 

ao meio ambiente. 

Quanto a classificagao os residuos solidos, eles podem ser urbanos, 

domesticos, domiciliares, de servigos de saude, industrials, agricolas, 

especiais, perigosos, nao inertes, inertes, entre outros. Mas de acordo com a 

resolugao n° 5 do CONAMA, a classificagao e realizada da seguinte forma: 

GRUPO A - residuos que apresentam risco potencial a saude publica 
e ao meio ambiente devido a presenga de agentes biologicos. 
Enquadram-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; 
animais usados em experimentagao, bem como os materiais que 
tenham entrado em contato com os mesmos; excregoes, secregoes e 
liquidos organicos; meios de cultura; tecidos, orgaos, fetos e pegas 
anatomicas; filtros de gases aspirados de area contaminadas; 
residuos advindos de area de isolamento restos alimentares de 
unidade de isolamento; residuos de laboratories de analises clinicas; 
residuos de unidades de atendimento ambulatorial; residuos de 
sanitarios de unidade de internagao e de enfermaria e animais mortos 
a bordo dos meios de transporte, objeto desta Resolugao. 
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Neste grupo incluem-se, dentre outros, os objetos perfurantes ou 
cortantes, capazes de causas punctura ou corte, tais como laminas 
de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados, etc., 
provenientes de estabelecimentos prestadores de servicos de saude. 
GRUPO B - residuos que apresentam risco potencial a saude publica 
e ao meio ambiente devido as suas caracteristicas 
qufmicas.Enquadram-se neste grupo, dentre outros: 
a) drogas quimioterapicas e produtos por elas contaminados; 
b) residuos farmaceuticos (medicamentos vencidos, contaminados, 
interditados ou nao utilizados); e, 
c) demais produtos considerados perigosos, conforme classificagao 
da NBR 10004 da ABNT (toxicos, corrosivos, inflamaveis e reativos). 
GRUPO C - rejeitos radioativos: enquadram-se neste grupo os 
materiais radioativos ou contaminados com radionuclideos, 
provenientes de laboratories de analises clinicas, servicos de 
medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolugao CNEN 6.05. 
GRUPO D - residuos comuns sao todos os demais que nao se 
enquadram nos grupos descritos anteriormente. 

De acordo com a Norma Brasileira - NBR 10004/2004 da ABNT estao 

classificados os residuos considerados perigosos e nao perigosos. Os 

perigosos sao aqueles que apresentam periculosidade como a inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e a patogenicidade. Os considerados nao 

perigosos sao os inertes que sao os residuos provenientes das moradias que 

se dissolvem, e os nao inertes que sao aqueles dispostos na agua ou no solo 

que nao se dissolvem. 

A NBR 12808/1992 da ABNT classifica os residuos solidos dos servigos 

de saude, sendo feita essa classificagao em uma unica classe: a classe dos 

residuos infectantes. 

O Instituto de Pesquisas Tecnologicas (IPC), em 2002 convencionou a 

classificagao dos residuos solidos de acordo com sua origem, os da limpeza 

publica e os da limpeza de feiras livres. Para o IBGE (2002), em relagao aos 

resultados obtidos na pesquisa do Piano de Saneamento Basico (PNSB), 

realizada no ano de 2000 sao gerados, no Brasil, perto de 157,0 mil toneladas 

de lixo domiciliar e comercial/dia; entretanto, 20,0% da populagao brasileira 

ainda nao contam com servigos regulares de coleta. 

E importante destacar que os numeros apresentados acima se referem 

as porcentagens do lixo coletado. Se forem observadas as porcentagens 

relativamente ao numero de municipios, a pesquisa afirma que a maioria ainda 

tern lixoes. 
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O diagnostico analitico da situagao da Gestae- Municipal de Residuos 

Solidos no Brasil, realizado pela Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, do Ministerio das Cidades divulgado em 2002, analisa 

comparativamente os numeros apresentado pelo Piano Nacional de 

Saneamento Basico de 1989 e 2000, e afirma: 

Deve-se notar que houve um aumento significative na quantidade de 
lixo coletada, em parte decorrente do aumento dos indices de coleta 
e em parte decorrente de mudancas nos padroes d consumo -
consome-se, por exemplo, muito mais embalagens e produtos 
descartaveis atualmente do que ha dez anos. A massa de lixo 
coletada se ampliou de 100 mil toneladas em 1989 para 154 mil 
toneladas em 2000 - um crescimento de 54%, enquanto entre 1991 e 
2000 a populagao cresceu 15,6%. Quanto ao tratamento e a 
destinagao final dos residuos coletados, o quadro geral evoluiu de 
forma positiva nos ultimos 10 anos; a massa de residuos solidos 
destinada a aterros sanitarios passou de 15,8% dos residuos 
coletados para 47,1% dos residuos coletados. Isto se explica em 
virtude da maior massa de residuos coletados esta concentrada em 
algumas poucas cidades justamente aquelas que tern mais 
capacidade tecnica e economica e substituiram nos ultimos dez anos 
a destinagao nos lixoes para aterros sanitarios. Ja os municipios com 
menos de 20 mil habitantes, que eram 4.026 em 2000, depositam os 
residuos em lixoes em 68,5% dos casos; mas sao responsaveis pela 
coleta de apenas 12,8% do lixo coletado no pais. 

Seguem tramitando, no Congresso Nacional, os anteprojetos relativos a 

Lei Nacional de Residuos Solidos o Projeto de Lei n° 203/1991, a Lei Nacional 

de Saneamento Ambiental o Projeto de Lei n° 5.296/2005, que deverao orientar 

e refletir na atuacao de estados e municipios, nesses campos. 

3.2 LEGISLAQAO AMBIENTAL E RESIDUOS 

Com a promulgacao da Constituigao Federal de 1988 e a expressa 

preocupagao do constituinte em proteger o meio ambiente de forma efetiva, 

delega competencias aos entes federados quanto a questao residuos solidos. 

Como ja exposto no artigo 225 desta Constituigao, todos tern direito a um meio 

ambiente equilibrado. 

Tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei que institui a Politica 

Nacional dos Residuos Solidos, projeto este que no momento encontra-se 
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engavetado. Sendo assim, a questao dos residuos fica atrelado a legislagao 

infraconstitucional, decretos, resolugoes e normas. 

De acordo com a Constituigao Federal de 1988, cabe ao Municipio 

estabelecer legislagao propria para a regulagao da materia meio ambiente, 

observando a legislagao federal e estadual, demonstrando sua competencia 

suplementar. 

Segundo Cavalcante (1999), as Leis Organicas Municipais devem 

estabelecer as responsabilidades dos residuos gerados em diferentes fontes: 

desde a geragao, coleta, transporte, destino final dos residuos solidos urbanos 

e de saude, deve observar tambem a Legislagao Federal, Estadual, Normas e 

Resolugoes, para o controle e fiscalizagao das diversas agoes afetas a limpeza 

urbana e saneamento basico municipal. 

O Estatuto da Cidade, a Lei n° 10.257/2001, no seu anexo "B", 

estabelece normas de ordem publica e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da seguranga e do bem-estar dos 

cidadaos, tal como do equilibrio ambiental. 

O CONAMA, orgao federal instituido pela Lei n° 6.938/81, que dispoe 

sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n° 

99.274/90, alterado pelo Decreto n° 2.120/97 e pelo Decreto n° 3.942/01; e o 

orgao consultivo e deliberative do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA). Seus objetivos sao propor diretrizes e propostas governamentais, 

legislando atraves de resolugoes, editando varias resolugoes sobre os residuos 

solidos definindo e divulgando, de forma clara, as normas e atribuigoes 

referentes ao tratamento e manejo dos residuos solidos, incentivando a 

populagao a reduzir, reaproveitar e reciclar, em busca da protegao e 

preservagao dos recursos naturais. 

Quando a atividade tiver impacto apenas dentro de um mesmo estado, o 

orgao mais atuante e responsavel pelo estabelecimento de normas e pelo 

licenciamento ambiental das atividades e o orgao ambiental estadual. No caso 

do Estado da Paraiba, este orgao e a Superintendencia de Administragao do 

Meio Ambiente do Estado da Paraiba (SUDEMA), que estabelece algumas 

normas e diretrizes para o gerenciamento de residuos solidos, que devem ser 

observadas e cumpridas pelas empresas que atuam no territorio estadual. 
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A lei que trata sobre a questao de residuos no meio ambiente na 

Paraiba e a Lei n° 4.335/1981, que dispoe sobre a prevengao e controle da 

poluigao ambiental e estabelece normas disciplinadoras da especie. Em seu 

artigo 3° dispoe que os residuos liquidos, solidos, gasosos, ou em qualquer 

estado de agregagao da materia, provenientes de estabelecimentos ou 

atividades industrials, comerciais, agropecuarias, domesticas, publicas, 

recreativas, exercidas no Estado da Paraiba, so poderao ser despejados nos 

recursos ambientais se nao causarem ou tenderem a causar degradagao da 

qualidade ambiental e que somente serao langados com previa autorizagao da 

SUDEMA, ressalvada a competencia do Conselho de Protegao Ambiental 

(COPAM). 

Na Paraiba nao ha nenhuma lei especifica tratando sobre a destinagao 

dos residuos solidos. Segue-se a norma administrativa 119 da SUDEMA, que 

dispoe sobre a destinagao dos residuos da area da saude. 

3.3 TRATAMENTO E DESTINAQAO FINAL DOS RESiDUOS SOLIDOS 

De acordo com a Resolugao da Diretoria Colegiada (RDC) n° 306/2004, 

compete a vigilancia sanitaria dos Estados, dos Municipios e do Distrito 

Federal, com o apoio dos orgaos do meio ambiente, de limpeza urbana e da 

Comissao Nacional de Energia Nuclear, divulgar, orientar e fiscalizar o 

cumprimento desta resolugao. 

Em meio a preocupagao da destinagao dos residuos solidos, em 1989 

foi realizada a Convengao de Movimentagao de Residuos Perigosos - a 

Convengao de Basileia - acordo realizados entre paises para a organizagao e 

movimento dos residuos liquidos e solidos perigosos. 

Sendo assim, todas as politicas publicas brasileiras para o 

gerenciamento de residuos solidos perigosos ou nao, deverao carregar os 

principios necessarios de seguranga ambiental. 

O Brasil mostra indices alarmantes quando o assunto e residuos solidos, 

produz por ano 2,9 milhoes de toneladas de residuos solidos, e apenas 600 mil 
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toneladas sao tratadas adequadamente segundo IBGE, em pesquisa realizada 

em 2002 sobre saneamento basico. 

Pela Convengao da Basileia o lixo deve ser depositado no local onde foi 

gerado, cada municipio fica responsavel pelo lixo gerado em seu interior 

podendo impedir a entrada de residuos provenientes de outro local. 

A Convengao de Basileia e um acordo que define a organizagao e o 

movimento de residuos solidos e liquidos perigosos. Ela permite a concessao 

previa e explicita de importagao e exportagao dos residuos autorizados entre 

os paises de modo a evitar o trafico ilicito. O Brasil ratificou a convengao em 

1993 proibindo a importagao e exportagao de residuos perigosos sem 

consentimento. 

Contudo, de acordo com a Constituigao Federal de 1988, o Ministerio do 

Meio Ambiente e seus respectivos orgaos ficam responsaveis pela criagao e 

fiscalizagao da destinagao final dos residuos solidos, para isso e que sao 

editadas resolugoes periodicamente. 

De acordo com o artigo 1° da Resolugao 005/1993 do CONAMA: 

III - Sistema de Tratamento de Residuos Solidos: conjunto de 
unidades, processos e procedimentos que alteram as caracteristicas 
fisicas, quimicas ou biologicas dos residuos e conduzem a 
minimizacao do risco a saude publica e a qualidade do meio 
ambiente; 
IV - Sistema de Disposicao Final de Residuos Solidos: conjunto de 
unidades, processos e procedimentos que visam ao lancamento de 
residuos no solo, garantindo-se a protecao da saude publica e a 
qualidade do meio ambiente. 

Portanto, com a Convengao da Basileia fica estabelecido que, nenhum 

pais membro que ratificou a convengao ira desviar seus residuos solidos para 

territorios que nao sejam seus. E na mesma linha de raciocinio a Constituigao 

Federal de 1988 estabeleceu suas competencias determinando que cada 

Municipio devera decidir o que fazer com seu lixo, o mesmo serve para os 

Estados, isso dentro das normas gerais federals impostas pela carta maior. 

A resolugao do CONAMA n° 306 estabelece qual a forma de destinagao 

dos residuos solidos. Cada lixo tern seu destino e adequagao especifica, suas 

formas de destinagao sao as seguintes: 
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3.3.1 Deposito a ceu aberto 

Os depositos a ceu aberto popularmente conhecidos como lixoes, sao 

formas inadequadas de disposigao final de residuos solidos, que se caracteriza 

pela simples descarga de lixo sobre o solo, geralmente terrenos baldios, sem 

medidas de protegao ao meio ambiente ou a saude publica. Jogados ao 

relento, que acabam poluindo o solo, o ar e as aguas dos corregos, alem de ser 

causador de transmissao de doengas atraves de moscas e mosquitos. 

No lixao, nao existe nenhum tipo de controle sobre os tipos de residuos 

depositados, nem em relagao a disposigao dos mesmos que ali sao jogados. 

Nestes casos, residuos domiciliados e comerciais de baixa periculosidade sao 

depositados juntamente com os residuos industrials e hospitalares que sao de 

alto poder poluidor. O lixao e a forma de destinagao dos residuos solidos mais 

utilizada no Brasil. 

3.3.2 Aterro Sanitario 

Trata-se de um processo para a disposigao de residuos solidos no solo, 

que fundamentados em criterios de engenharia e normas operacionais 

especificas, permite um confinamento seguro em termos de controle de 

protegao ambiental a saude publica. 

O sistema de aterro sanitario precisa ser associado a coleta seletiva de 

lixo e a reciclagem, o que permitira que sua vida util seja bastante prolongada, 

alem do aspecto altamente positivo de se implantar uma educagao ambiental 

com resultado promissores na comunidade, desenvolvendo coletivamente uma 

consciencia ecologica, cujo resultado e sempre uma maior participagao da 

populagao na defesa e preservagao do meio ambiente. 

Devido a suas desvantagens, a instalagao de aterros sanitarios deve ser 

planejada sempre associada a implantagao da coleta seletiva e de uma 

industria de reciclagem, que ganha cada vez mais forga. 
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3.3.3 Incineragao 

E um procedimento muito utilizado na eliminacao dos residuos solidos 

pela sua grande valia no sentido de desaparecer com grande volume de lixo, 

mas ao contrario do que se pensa a incineragao acaba gerando mais residuos 

toxicos, tornando-se uma ameaga para o ambiente e a saude dos seres vivos. 

Tratamento baseado na combustao do lixo, a incineragao transforma o 

lixo em outras formas de materiais toxicos. As emissoes toxicas liberadas pelos 

incineradores poluem o ar de forma catastrofica, causando ou agravando as 

doengas infecto respiratorias que cada vez mais se propagam na populagao 

mundial. 

Na area da saude a incineragao e obrigatoria como meio de tratamento, 

mas considerada a mais eficiente. O lixo hospitalar na maioria das vezes e 

acondicionado em sacos plasticos e enviados a pequenos incineradores. 

3.3.4 Compostagem 

E um processo biologico, atraves do qual os microrganismos convertem 

a parte organica dos residuos solidos urbanos num material estavel tipo 

humus, conhecido como composto. A compostagem, embora seja um processo 

controlado, pode ser afetada por diversos fatores fisico-quimicos que devem 

ser considerados, pois, para se degradar a materia organica existem varios 

tipos de sistemas utilizados. 

O Piano Nacional para os Residuos Solidos Urbanos, e bastante claro 

na definigao da metas a atingir, e aponta para construgao de aterros e 

incineradoras, paralelamente com a valorizagao da materia organica atraves da 

compostagem e incremento da reciclagem. 
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3.3.5 Reciclagem 

E uma forma de reaproveitamento de alguns tipos de residuos, que 

podem ser transformados como materia prima para a produgao de um novo 

produto, qual seja vidro, plastico, papel ou metal. 

A reciclagem nos ultimos anos foi muito propagada, sendo utilizada 

como um metodo paliativo na defesa do meio ambiente, mas um meio que vem 

dando certo de certa forma, pois com a divulgacao atraves da midia houve a 

conscientizagao de boa parte da populagao, mas de outro lado a mesma e 

colocada no esquecimento. 

Com a colaboragao do consumidor, pode-se facilitar ainda mais o 

processo de reciclagem, pois nao apenas para diminuir o acumulo de dejetos, 

como tambem para poupar a natureza da extragao inesgotavel de recursos. 

Nos paises desenvolvidos como a Franga e a Alemanha, a iniciativa 

privada e encarregada do lixo. Fabricantes de embalagens sao considerados 

responsaveis pelo destino do lixo e o consumidor tambem tern que fazer sua 

parte. 

No Brasil, existem unidades industrials com capacidade instalada para 

reciclar residuos, e qualquer outro material que possa ser reciclado. 

Distribuidas de norte a sul do pais, estas unidades sao empresas 

transformadoras de materias-primas, fabricantes de embalagens, retomadores 

e recicladores. 

Separando todo o lixo produzido em residencias, evita-se a poluigao e 

impedi que a sucata se misture aos restos de alimentos, facilitando assim, seu 

reaproveitamento pelas industrias. Alem disso, poupa-se o meio ambiente e 

contribui para o bem estar das futuras geragoes. 

3.3.6 Coleta Seletiva 

Sistema de recolhimento de material reciclado organico e inorganico 

previamente separados na fonte geradora, que podem ser reciclados ou 

reutilizados, funcionando como processo educacional ambiental na medida em 
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que sensibiliza a populagao sobre o problema de desperdicio e o subsequente 

acumulo de residuos solidos. 

A coleta seletiva alem de contribuir para a melhoria do meio ambiente 

diminui a exploragao de recursos naturais, a poluigao da agua, do solo e do ar, 

o desperdicio, os gastos com a limpeza urbana, gera emprego e renda pela 

comercializagao dos reciclaveis. 

3.4 DOS RESiDUOS SOLIDOS DOS SERVIQOS DE SAUDE 

O crescimento acelerado da populagao mundial fez com que 

aumentasse proporcionalmente o acumulo de lixo nas cidades. Cada setor da 

sociedade produz o seu proprio lixo, e cada um deles deve dar sua destinagao 

adequada, tais como o lixo domiciliar, o lixo industrial, o lixo hospitalar, entre 

outros. Cada um tern seu grau de prejudicialidade para o meio ambiente. 

Em termos de regulamentagao, na esfera federal, o pais dispoe de 

normas ambientais e de vigilancia sanitaria, complementadas por legislagao 

propria estadual e municipal. Os orgaos estaduais e municipals de meio 

ambiente sao responsaveis pelo licenciamento ambiental dos 

empreendimentos de tratamento e disposigao final de residuos, bem como pela 

fiscalizagao. 

Na esfera federal a primeira norma a ser adotada para a regulagao da 

protegao do meio ambiente foi a Lei n° 6.938/81, que instituiu o SISNAMA, que 

por sua vez edita resolugoes atraves de seu orgao deliberative, o CONAMA. E 

ainda, as normas editadas pela ANVISA e pela ABNT. Logo depois, veio a 

promulgagao da Constituigao Federal de 1988, com capitulo especifico 

abordando o assunto. 

A Lei n° 6.938/81 encontra-se no rol das politicas que tratam de residuos 

solidos, a Lei n° 3.080/90 da Politica Nacional de Saude, o Projeto de Lei n° 

5.296/05 da Politica Nacional de Saneamento Basico, a Lei n° 10.257/01 do 

Estatuto das Cidades, a Lei n° 9.605/98 da Politica Nacional de Educagao 

Ambiental, e por fim, a Politica Nacional de Residuos Solidos (Projeto de Lei n° 

203/91) que ainda, encontra-se em tramitagao no Congresso Nacional. 
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Atualmente a questao dos residuos solidos e delicada, pois enquanto 

nao aprovado o Projeto de Lei n° 203/91 cada Estado dispoe de maneira 

diferente sobre o assunto, de acordo com sua competencia concorrente. 

A politica nacional de residuos solidos devera ter como principio 

fundamental a preservagao, consubstanciada na redugao dos residuos, 

priorizando formas adequadas e nao poluentes de destinagao dos mesmos. De 

acordo com o projeto de lei, a politica de residuos solidos basea-se, tambem 

alem de outros principios, nos principios do poluidor-pagador e da prevengao. 

As normas reguladoras da Vigilancia Sanitaria e do Meio Ambiente 

estabelecem criterios de fiscalizagao e aplicagao de penalidades. A populagao 

deve denunciar aos orgaos locais do Meio Ambiente, casos de inadequagao 

dos lixoes ou de aterros sanitarios. A reclamagao deve ser feita a Vigilancia 

Sanitaria do Estado ou Municipio em caso de irregularidade cometida. 

Especificamente, o que interessa sao os residuos dos servigos de 

saude, ou seja, o lixo hospitalar. Altamente perigoso, ele pode ser composto 

por lixo comum, residuos infectantes ou de risco biologico e de residuos 

especiais. 

O lixo comum seria os restos de comida, materiais utilizados no 

cotidiano de um hospital; os infectantes ou de risco biologico vai de seringas a 

restos de curativos; e os de risco especial seriam os produtos quimicos e 

radioativos. 

Alem disso, esse lixo pode estar infectado ou contaminado e se nao 

receberem manejo adequado, os dejetos gerados por unidades de saude, 

necroterios, consultorios e ate clinicas veterinarias representam um grande 

perigo, tanto para a saude das pessoas quanto para o meio ambiente. 

As regras para o descarte dos Residuos de Servigos de Saude estao 

dispostas na Resolugao n° 306 de dezembro de 2004, da ANVISA. Entre elas, 

uma estabelece que a segregagao, tratamento, acondicionamento e transporte 

adequado dos residuos e de responsabilidade de cada unidade de saude onde 

eles foram gerados, ou seja, segue-se o principio da prevengao e do poluidor-

pagador. 
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3.4.1 Piano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude - RDC n° 

306/2004 

A ANVISA sob os poderes que Ihe sao conferidos, determina que: 

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualizacao e 
complementacao dos procedimentos contidos na Resolugao RDC 33, 
de 25 de fevereiro de 2003, relativos ao gerenciamento dos residuos 
gerados nos servigos de saude - RSS, com vistas a preservar a 
saude publica e a qualidade do meio ambiente considerando os 
principios da biosseguranga de empregar medidas tecnicas, 
administrativas e normativas para prevenir acidentes, preservando a 
saude publica e o meio ambiente; considerando que os servigos de 
saude sao os responsaveis pelo correto gerenciamento de todos os 
RSS por eles gerados, atendendo as normas e exigencias legais, 
desde o momento de sua geragao ate a sua destinagao final; 
considerando que a segregagao dos RSS, no momento e local de sua 
geragao, permite reduzir o volume de residuos perigosos e a 
incidencia de acidentes ocupacionais dentre outros beneficios a 
saude publica e ao meio ambiente; considerando a necessidade de 
disponibilizar informagoes tecnicas aos estabelecimentos de saude, 
assim como aos orgaos de vigilancia sanitaria, sobre as tecnicas 
adequadas de manejo dos RSS, seu gerenciamento e fiscalizagao" 
editou a Resolugao n° 306 de dezembro de 2004. 

O novo regulamento submete-se a um novo processo de harmonizagao 

das normas federais dos Ministerios do Meio Ambiente por meio do CONAMA e 

da Saude atraves da ANVISA referentes ao gerenciamento de Residuos dos 

Servigos de Saude (RSS). 

Segundo a resolugao 306/2004, em seu capitulo III, define: 

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestao, planejados e implementados a partir de 
bases cientificas e tecnicas, normativas e legais, com o objetivo de 
minimizar a produgao de residuos e proporcionar aos residuos 
gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a 
protegao dos trabalhadores, a preservagao da saude publica, dos 
recursos naturais e do meio ambiente. 

A resolugao abrange todos os servigos relacionados com o atendimento 

a saude humana ou animal, de acordo com o seu capitulo II onde: 

Definem-se como geradores de RSS todos os servigos relacionados 
com o atendimento a saude humana ou animal, inclusive os servigos 
de assistencia domiciliar e de trabalhos de campo; laboratories 
analiticos de produtos para saude; necroterios, funerarias e servigos 
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onde se realizem atividades de embalsamamento; servigos de 
medicina legal; drogarias e farmacias inclusive as de manipulagao; 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na area de saiide; centros de 
controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmaceuticos, 
importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles 
para diagnostico in vitro; unidades moveis de atendimento a saude; 
servigos de acupuntura; servigos de tatuagem, dentre outros 
similares. 

Sendo realizado o gerenciamento de acordo com as caracteristicas dos 

residuos gerados, de acordo com as normas locais de coleta, transporte e 

disposigao final dos residuos gerados nos servigos de saude. 

O Programa de Gerenciamento de Residuos dos Servigos de Saude 

apos elaborado pelos orgaos locais competentes e dividido em etapas pre-

estabelecidas, tais como a segregagao, o acondicionamento, a identificagao, o 

transporte interno, o armazenamento temporario, o tratamento, o 

armazenamento externo, a coleta e transporte externos e a disposigao final. 

Segregagao consiste na separagao do residuo no momento e local de 

sua geragao, de acordo com as caracteristicas fisicas, quimicas, biologicas, a 

sua especie, estado fisico e classificagao. 

Acondicionamento consiste no ato de embalar corretamente os residuos 

segregados, de acordo com as suas caracteristicas, em sacos ou recipientes 

impermeaveis, resistentes a punctura, ruptura e vazamentos. 

Identificagao e o conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 

residuos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informagoes ao correto 

manejo dos RSS. A identificagao deve estar aposta nos sacos de 

acondicionamento, nos recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes 

de transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, em local de 

facil visualizagao, de forma indelevel, utilizando-se simbolos baseados na 

norma da ABNT, NBR 7.500 - Simbolos de Risco e Manuseio para o 

Transporte e Armazenamento de Materiais, alem de outras exigencias 

relacionadas a classificagao e ao risco especifico de cada grupo de residuos. 

O transporte interno consiste no traslado dos residuos dos pontos de 

geragao ate o local destinado ao armazenamento temporario ou a 

apresentagao para a coleta externa. Os recipientes para transporte interno 

devem ser constituidos de material rigido, lavavel, impermeavel, provido de 

tampa articulada ao proprio corpo do equipamento, cantos arredondados, e 
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serem identificados de acordo com este Regulamento Tecnico, ANVISA/RDC-

33. 

O armazenamento temporario consiste na guarda temporaria dos 

recipientes contendo os residuos ja acondicionados, em local proximo aos 

pontos de geragao, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento, e 

otimizar o traslado entre os pontos geradores e o ponto destinado a 

apresentagao para coleta externa. Nao podera ser feito armazenamento 

temporario com disposigao direta dos sacos sobre o piso. Caso o volume de 

residuos gerados e a distancia entre o ponto de geragao e o armazenamento 

final justifiquem, o armazenamento temporario podera ser dispensado. 

O tratamento consiste na aplicagao de metodo, tecnica ou processo que 

modifique as caracteristicas biologicas ou a composigao dos RSS, que leve a 

redugao ou eliminagao do risco de causar doenga. O tratamento pode ser 

aplicado no proprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, 

observadas nestes casos, as condigoes de seguranga para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para tratamento 

de residuos de servigos de saude devem ser objeto de licenciamento 

ambiental, por orgao do meio ambiente e sao passiveis de fiscalizagao e de 

controle pelos orgaos de vigilancia sanitaria e de meio ambiente. 

O armazenamento externo consiste na guarda dos recipientes de 

residuos ate a realizagao da coleta externa, em ambiente exclusivo com 

acesso facilitado para os veiculos coletores. 

A coleta e o transporte externo consistem na remogao dos RSS do 

abrigo de residuos (armazenamento externo) ate a unidade de tratamento ou 

destinagao final, utilizando-se tecnicas que garantam a preservagao da 

integridade fisica do pessoal, da populagao e do meio ambiente, devendo estar 

de acordo com as orientagoes dos orgaos de limpeza urbana. 

Por fim a destinagao final consiste na disposigao de residuos no solo, 

previamente preparado para recebe-los, obedecendo a criterios tecnicos de 

construgao e operagao, e licenciamento em orgao ambiental competente. 
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4 RESiDUOS SOLIDOS DOS SERVIQOS DA SAUDE E 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Diante dos problemas ambientais em torno dos residuos solidos, ja 

explanados, quanto os residuos da area de saude faz-se necessario, neste 

momento o questionamento que interessa: sera possivel a responsabilizagao 

civil, daqueles que nao dao o tratamento adequado aos residuos da area de 

saude? 

O presente trabalho tern por objetivo abordar sobre os diversos 

estabelecimentos que dispoe de atendimento a saude, seja animal ou humana, 

que produzam diversos residuos decorrentes destes servigos. O CONAMA em 

conjunto com a ANVISA estabelece o cumprimento da RDC 306/2004, que 

define os servigos relacionados a saude que sao geradores dos residuos 

solidos provenientes dos mesmos, que sao: consultorios odontologicos, 

farmacias, hospitais, centros de pesquisa, clinicas, entre outros. 

Com o grande aumento e acumulo de lixo nas cidades e o mau 

direcionamento esta ocasionando cada vez mais problemas irreversiveis tanto 

a saude da populagao quanto ao proprio meio ambiente. Em se tratando de 

quern seria a responsabilidade, surgem as divergencias em torno do assunto. 

A divergencia da responsabilidade sobre a produgao, o gerenciamento e 

a destinagao final dos residuos, nem sempre sao acompanhados de forma a se 

ter menores degradagoes ao meio ambiente. Portanto, pelo aumento dos riscos 

ao meio ambiente e consequentemente, a toda a populagao, a discussao deste 

assunto e de suma importancia para as presentes e futuras geragoes. 

Sobre a responsabilizagao ambiental a Constituigao Federal de 1988 em 

seu artigo 225, § 3°, estabelece as condutas e as atividades consideradas 

lesivas ao ambiente, sujeitando os infratores (pessoas fisicas ou juridicas) a 

sangoes penais e administrativas e, ainda, a obrigagao de reparar os danos 

causados. 

A responsabilizagao pela destinagao dos residuos solidos da area de 

saude e solidaria direta e indiretamente entre os que praticam agoes contra o 

meio ambiente, isso de acordo coma Resolugao n° 358/2005, que refere-se ao 

tratamento e destinagao dos residuos solidos provenientes dos servigos de 

saude. 
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A Resolugao n° 358/2005 sobre a responsabilidade, determina: 

Art. 3°: Cabe aos geradores de residuos de servigo de saude e ao 
responsavel legal, referidos no art. 1° desta Resolugao, o 
gerenciamento dos residuos desde a geragao ate a disposigao final, 
de forma a atender aos requisitos ambientais e de saude publica e 
saude ocupacional, sem prejuizo de responsabilizagao solidaria de 
todos aqueles, pessoas fisicas e juridicas que, direta ou 
indiretamente, causem ou possam causar degradagao ambiental, em 
especial os transportadores e operadores das instalagoes de 
tratamento e disposigao final, nos termos da Lei n °6.938, de 31 de 
agosto de 1981. 
Art. 4°: Os geradores de residuos de servigos de saude constantes 
do art. 1° desta Resolugao, em operagao ou a serem implantados, 
devem elaborar e implantar o Piano de Gerenciamento de Residuos 
de Servigos de Saude-PGRSS, de acordo com a legislagao vigente, 
especialmente as normas da vigilancia sanitaria. 
§ 1°: Cabe aos orgaos ambientais competentes dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, a fixagao de criterios para 
determinar quais servigos serao objetos de licenciamento ambiental, 
do qual devera constar o PGRSS. 
§ 2°: O orgao ambiental competente, no ambito do licenciamento, 
podera, sempre que necessario, solicitar informagoes adicionais ao 
PGRSS. 
§ 3°: O orgao ambiental, no ambito do licenciamento, fixara prazos 
para regularizagao dos servigos em funcionamento, devendo ser 
apresentado o PGRSS devidamente implantado. 

Para a Resolugao n° 358/2005, os responsaveis legais estao dispostos 

no artigo 1°: 

Art. 1°: Esta Resolugao aplica-se a todos os servigos relacionados 
com o atendimento a saude humana ou animal, inclusive os servigos 
de assistencia domiciliar e de trabalhos de campo; lab-oratorios 
analiticos de produtos para saude; necroterios, funerarias e servigos 
onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 
somatoconservagao); servigos de medicina legal; drogarias e 
farmacias inclusive as de manipulagao; estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na area de saude; centres de controle de zoonoses; 
distribuidores de produtos farmaceuticos; importadores, distribuidores 
e produtores de materiais e controles para diagnostico in vitro; 
unidades moveis de atendimento a saude; servigos de acupuntura; 
servigos de tatuagem, entre outros similares. 

Sendo assim, a responsabilidade nao e apenas do Estado ou do 

Municipio, eles devem agir conjuntamente com as instituigoes de saude, 

buscando o melhor resultado na destinagao dos residuos. 
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Na Paraiba a Norma Administrativa (NA) 119, disciplina o processo de 

Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Geradores de Residuos de 

Servigo de Saude. 

Os geradores de residuos de servigos de saude, novos ou em 

funcionamento, sejam da administragao publica ou privada, deverao apresentar 

quando da solicitagao do licenciamento do Piano de Gerenciamento dos 

Residuos Solidos (PGRSS). 

O nao cumprimento do disposto nesta instrugao normativa sujeitara os 

infratores a sangoes previstas na legislagao pertinente, em especial na Lei n° 

9.605/98 e no seu decreto regulamentador. As exigencias e deveres previstos 

nesta instrugao normativa caracterizam interesses de relevante interesse 

ambiental e de saude publica. 

O legislador patrio, com a edigao da Lei da Politica Nacional do Meio 

Ambiente, a Lei n° 6.938/81, criou em seu artigo 14, § 1°, o regime da 

responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente. Dessa 

forma, e suficiente a existencia da agao lesiva, do dano e do nexo com a fonte 

poluidora ou degradadora para atribuigao do dever de reparagao. 

Pela teoria da responsabilidade objetiva independe a conduta do agente, 

se foi ou nao de forma licita, nao cabe aqui provar, tera o dever de reparar os 

danos causados de acordo com a teoria do risco da atividade. 

De acordo com o principio do poluidor - pagador aquele que polui tera 

que arcar com os efeitos causados por suas atividades, de forma financeira. 

Benjamin (1998): 

Ao obrigar o poluidor a incorporar nos seus custos o preco da 
degradacao que causa - operacao que decorre da incorporacao das 
externalidades ambientais e da aplicacao do principio poluidor-
pagador - a responsabilidade civil proporciona o clima politico-
juridico necessario a operacionalizacao do principio da precaucao, 
pois prevenir passa a ser menos custoso que reparar. 

Dentro desse principio, mais precisamente em seu carater repressivo e 

que se insere a ideia de responsabilidade civil pelo dano causado ao meio-

ambiente. Juntamente com este e outros principios existentes, o principio da 

sustentabilidade e pressuposto para educagao socio-ambiental da populagao, 
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utilizando de suas materias-primas de forma consciente, reaproveitando o 

material que possa, ainda, retornar ao mercado. 

4.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

Todos tern direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado na 

forma da lei. O meio ambiente e um direito coletivo, de todos e para todos, pois 

cabe a toda a populagao a conscientizagao para a sua preservagao, utilizando-

se dele de forma sustentavel. Esse direito ja foi consagrado na Constituigao 

Federal de 1988 em seu artigo 225. A Lei dos Crimes Ambientais, n° 9.605/98, 

alem da visao sistemica de meio ambiente natural, alarga o conceito e protege 

expressamente o meio ambiente artificial e cultural, ao arrolar os crimes contra 

o ordenamento urbano e o patrimonio cultural. 

Para Diniz (2007, p. 23) "a responsabilidade juridica abrange a 

responsabilidade civil e a penal." Diniz (2007, p. 23), ainda explica que: 

A responsabilidade penal pressupoe uma turbacao social, ou seja 
uma lesao aos deveres de cidadaos para com a ordem da sociedade, 
acarretando um dano social determinado pela violacao da norma 
penal, exigindo para restabelecer o equilibrio social investigacao da 
culpabilidade do agente ou estabelecimento da anti-sociabilidade do 
seu procedimento (...). A responsabilidade civil requer prejuizo a 
terceiro, particular ou Estado. 

A responsabilidade civil constitui um dos temas que mais evolui na 

modernidade, devido seus reflexos nas atividades humanas e no progresso 

tecnologico e sua repercussao em todos os ramos do Direito. 

Responsabilidade civil e o instituto que vem a assegurar o 

restabelecimento do bem ao seu status quo ante ou a dar a reparagao 

pecuniaria de acordo com a valoragao do dano ocasionado. 

A palavra responsabilidade tern sua origem etimologica no verbo latino 

respondere, de spondeo, primitiva obrigagao de natureza contratual do Direito 

Romano, pela qual o devedor se vinculava ao credor nos contratos verbais, 

tendo, portanto, a ideia e concepgao de responder por algo. 
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Diniz (2007, p. 35) conceitua responsabilidade civil como: 

A responsabilidade civil e a aplicacao de medidas que obriguem uma 
pessoa reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 
razao de ato por ele mesmo praticado, por pessoa por quern ela 
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples 
imposicao legal. 

Diniz (2007, p. 107), ainda sobre responsabilidade: "a responsabilidade 

civil nao pode existir sem relagao da causalidade entre dano e a agao que o 

provocou.". O nexo causal e necessario para que se caracterize a 

responsabilidade, agao e prejuizo sao seus requisitos. 

4.1.1 Teoria do risco integral 

A teoria do risco integral e resultado da responsabilidade objetiva no 

direito ambiental, ou seja, o autor devera ressarcir o dano causado, de forma a 

deixar o bem igual ao status quo ante, independente da apuragao da culpa, nao 

admitindo nenhuma excludente de responsabilidade. 

Para Cavaliere Filho (2004, p. 240) a teoria do risco integral e uma 

"modalidade extremada da doutrina do risco para justificar o dever de indenizar 

mesmo nos casos de culpa exclusiva da vitima, fato de terceiro, caso fortuito e 

forga maior." 

A Lei n° 6.938/81 estabeleceu a responsabilidade objetiva do causador 

do dano ambiental ao dispor que o poluidor e obrigado a indenizar ou reparar 

os danos causados ao meio ambiente independentemente da existencia de 

culpa. No mesmo sentido a Constituigao Federal de 1988 dispoe que as 

condutas lesivas sujeitaram os infratores a obrigagao de reparar os danos 

causados. Portanto, o legislador adotou a responsabilidade objetiva para as 

hipoteses de dano ocasionado ao meio ambiente. 

De acordo com a teoria do risco integral, o que se busca e a 

responsabilizagao total daqueles que agirem de forma ilegal e terminarem por 

causar danos a coletividade. Esta defende que, da mesma forma em que 
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houve apropriacao do bonus trazido pela atividade danosa, o poluidor deve 

arcar tambem com o onus do ressarcimento do prejuizo causado para aqueles 

que direta ou indiretamente sofreram dano. 

4.1.2 Cumulacao das sangoes de natureza civil, penal e administrativa 

A cumulagao das sangoes civil, penal e administrativa e de todo 

permitida, visto que sao de naturezas diferentes. Nas esferas penal e 

administrativas nao fazem-se necessario o pressuposto do dano ambiental, 

basta haver a conduta lesiva ilicita como justifica Arruda (2005, p. 102): 

A responsabilizagao na esfera civil independe das sangoes de ambito 
administrativo e penal, que poderao ser cumulativas ou nao, 
dependendo da conduta do agente poluidor. E tal se justifica no 
disposto do art. 225, § 3°, [...] que utiliza a conjuncao "e" para definir 
as modalidades de responsabilizagao a que esta sujeito o poluidor. 

A Lei n° 9.605/1998 dispoe sobre as sangoes penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

A responsabilidade criminal emana do cometimento de crime ou 

contravengao, ficando o infrator sujeito a pena de perda de liberdade ou pena 

pecuniaria. Nesse sentido, existem dois tipos de infragao penal, o crime e a 

contravengao. 

Considera-se infragao administrativa ambiental toda agao ou omissao 

que viole as regras juridicas de uso e gozo, promogao, protegao e recuperagao 

do meio ambiente. A responsabilidade administrativa caracteriza-se como 

infragoes de normas administrativas com uma sangao tambem administrativa, 

como por exemplo, advertencias, multa simples, interdigao de atividade, 

suspensao de beneficios, etc. 

4.1.3 Imprescritibilidade da reparagao dos danos ambientais 

E imprescritivel o direito de agao que verse sobre dano ambiental. O 

Direito Ambiental e um direito indisponivel, irrenunciavel e imprescritivel. A 
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prescrigao fulmina o direito de agao por inercia no tempo do titular do direito. 

Nery Junior e Andrade Nery (1993, p. 22): explica "nao se aplica a pretensao 

de indenizacao do dano ambiental o regime de prescrigao relativa a direito de 

propriedade". 

A justificativa da nao aplicagao do instituto da prescrigao quando da 

pretensao de indenizagao ambiental repousa no fato de nao se trata de direito 

de propriedade, mas sim, de direito ambiental, que e de ordem publica, 

indisponivel. Portanto, insuscetivel de prescrigao, apesar do efeito indenizatorio 

ser patrimonial. 

4.2 DANO AMBIENTAL 

Considera-se dano ambiental, o prejuizo e a agressao sofrida, que 

ocasiona a obrigagao de ressarcimento pela parte contraria. Se, o individuo por 

suas atitudes diuturnas faz com que o meio ambiente seja prejudicado de 

alguma forma, ele sera obrigado a ressarcir os danos que advinherem. 

A Lei n° 6.938/81, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio 

Ambiente, estabelece no seu art. 3°, inciso IV que poluidor "e a pessoa fisica 

ou juridica, de direito publico ou privado, responsavel, direta ou indiretamente, 

por atividade causadora de degradagao ambiental". A definigao legal de 

poluigao esta prevista no artigo I, da Lei n° 6.938/81: 

Poluigao - A degradagao da qualidade ambiental resultante das 
atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudicam a saude e o bem estar da populagao; 
b) criem condigoes adversas as atividades sociais e economicas; 
cjafetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condigoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; 
e) lancem materia ou energia em desacordo com os padroes 
ambientais estabelecidos 

Logo, toda pessoa fisica ou juridica responsavel pela degradagao do 

meio ambiente e considerado poluidor, passivel de responsabilizagao. O dano 

pode ser ocasionado ao proprio meio ambiente ou a terceiros. Ao meio 

ambiente se o dano for de grandes dimensoes e atinja a populagao como um 
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todo, gerando uma Agao Civil Publica ou uma Agao Popular, pois os direitos a 

serem protegidos sao os difusos, buscando o direito da coletividade. O dano e 

contra terceiros quando ele e pessoal, atingindo a pessoa individualmente 

patrimonial ou extra patrimonialmente. 

O dano ambiental apresenta caracteristicas diferentes do dano 

tradicional, principalmente porque e considerado bem de uso comum do povo, 

incorporeo, imaterial, autonomo e insuscetivel de apropriagao exclusiva. Trata-

se de direitos difusos, em que o individuo tern o direito de usufruir o bem 

ambiental e tambem tern o dever de preserva-lo para as presentes e futuras 

geragoes. 

Deve ser observado um ponto importante quanto do quantum do 

ressarcimento ao meio ambiente. Apos a agressao e quase impossivel o 

ambiente afetado voltar a seu status quo ante, porque a limitagao de sua 

extensao e a quantificagao do quantum reparatorio e uma tarefa complexa e 

dificil, justamente em fungao do carater difuso, transfronteirigo e irreversivel 

dos danos ambientais. 

No ordenamento juridico brasileiro, o dever de reparar os danos 

causados ao meio ambiente esta expresso no artigo 225, paragrafo 3° da 

Constituigao Federal de 1988: "As condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas e juridicas, a sangoes penais 

e administrativas, independentemente de reparar os danos causados." 

Conforme jurisprudencia: 

AQAO CIVIL PUBLICA - DEPOSITO DE LIXO MUNICIPAL -
AUSENCIA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) - DANO AO MEIO 
AMBIENTE. 1) A fixacao de deposito de lixo municipal devera ser 
precedida, nos termos da Constituigao Federal e Estadual, de 
estudos do EIA/RIMA para avaliar os possiveis danos ecologicos e 
evita-IOS. REMESSA APRECIADA E IMPROVIDA ". Decisao: 
Conhecido e improvido, a unanimidade. (Duplo Grau de Jurisdicao n° 
3854.9.195, 1 a Camara Civel TJGO, Cachoeira Alta, Rel. Des. 
Arivaldo da Silva Chaves. Autor: Ministerio Publico. Reu: Municipio de 
Cachoeira Alta. j . 13.02.96, un. DJ 06.03.96, p. 10). 

E ainda, no artigo 4°, inciso VII da Lei n° 6938/81: "a imposigao, ao 

poluidor e ao predador, da obrigagao de recuperar ou indenizar os danos 
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causados e, ao usuario, da contribuicao pela utilizagao de recursos ambientais 

com fins economicos". 

Existem duas formas para realizar o ressarcimento no direito ambiental a 

reparagao ou substituigao do bem ambiental lesado e a indenizagao pecuniaria. 

Primeiro busca-se a recuperagao do bem lesado, posteriormente, de forma 

subsidiaria, a indenizagao pecuniaria. Portanto, a principal opgao da 

responsabilidade civil ambiental nao e a justa compensagao monetaria da 

vitima, mas a prevengao do dano ecologico e a reintegragao dos bens 

ambientais lesados. 

A lei que responsabiliza criminalmente o poluidor ou degradador do meio 

ambiente e a Lei n° 9.605/98, estabelece sangoes cabiveis as atividades 

lesivas ao meio ambiente. 

O crime ambiental pode ser conceituado como um fato tipico e 

antijuridico que cause danos ao meio ambiente. De tal sorte, e partindo do 

pressuposto constitucional que reza "nao ha crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem previa cominagao legal", artigo 5°, inciso XXXIX, da 

Constituigao Federal de 1988. Para uma conduta ser adequada como crime 

ambiental, deve estar expressamente prevista na Lei dos Crimes Ambientais. 

Portanto, qualquer forma de agressao ao meio ambiente a legislagao 

assegurara a devida sangao aos causadores, independente da esfera em que 

se provoque o dano, administrativamente, civil ou penal. 

4.3 DANOS OCASIONADOS PELOS RESiDUOS DOS SERVIQOS DA SAUDE 

Diante da realidade contemporanea, de problemas evidenciados na area 

de saude, ocasionados pelo mau direcionamento de seus residuos faz-se 

necessario a abordagem do tema para a conscientizagao da populagao. 

Estao apresentados nas recomendagoes da ANVISA RDC 306 de 2004 

e do CONAMA, resolugao 358 de 2005, os cuidados a serem tornados e os 

riscos de propagagao de agentes bacterianos e virais que podem estar 

presentes nos residuos de servigo de saude, principalmente os infectantes e 

perfuro cortantes, capazes de tornar-se fonte e disseminagao de doengas, 
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levando prejuizos ao meio ambiente, caso nao recebam os cuidados 

adequados. 

Os residuos solidos independente de que fonte e gerada e altamente 

poluidor, seja na agua, seja para o solo ou ate mesmo para o ar. Cada tipo de 

lixo tern sua destinagao. O lixo pode ser jogado nos rios poluindo as aguas e 

matando especies aquaticas; pode ser jogado no solo ao relento, cada pedago 

de plastico ou de vidro demora ate milhoes de anos para se decompor na 

natureza; e pode ser queimados de forma inadequada poluindo e diminuindo a 

densidade do ar, tornando-o cada vez mais inadequado para o consumo 

humano. 

Os residuos solidos dos servigos de saude sao altamente perigosos, 

pois alem do perigo ocasionado, por ser ele proprio um material que vai ser 

descartado na natureza, ele ja sai de um hospital contaminado, seja por 

bacterias que ocasionam diversas infecgoes, seja por seringas que ja levam o 

conteudo de virus que podem levar um humano a contrair uma hepatite ou ate 

mesmo a Aids. 

O potencial ofensivo de um residuo da area da saude faz com que a 

principal e a mais eficiente forma de destinagao para esses residuos seja a 

incineragao, que e a queima do lixo hospitalar. O auto-clave e outra forma de 

direcionamento do lixo hospitalar. Ele esteriliza o lixo infectante, mas por ser 

muito caro nao e muito utilizado. Como alternativa, o lixo infectante pode ser 

colocado em valas assepticas, mas o espago para todo o lixo produzido ainda e 

um problema em muitas cidades. 

A maioria dos hospitais tomam pouco ou quase nenhuma providencia 

com relagao as toneladas de residuos gerados diariamente nas mais diversas 

atividades desenvolvidas dentro de um hospital. Muitos limitam-se a 

encaminhar a totalidade de seu lixo para sistemas de coleta da propria limpeza 

Municipal, quando estes colaboram, ou langam diretamente em lixoes ou 

simplesmente queimam os residuos, conforme jurisprudencia: 

AQAO CIVIL PUBLICA. DEPOSITO DE LIXO URBANO EM LOCAL 
INADEQUADO. TRANSFERENCE. EXIGENCIA DE RELATORIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL. AQAO PROCEDENTE. O deposito de lixo 
urbano deve ser efetuado em local adequado onde nao cause 
prejuizos ao meio ambiente e ao homem, devendo para tanto, o 
municipio apresentar relatorio de impacto ambiental emanado da 
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autoridade competente. Reexame necessario desprovido. (Reexame 
Necessario n° 0085331-4 (6735), 4 a Camara Civel do TAPR, Xambre, 
Rel. Juiz Conv. R. Cristo Pereira. j . 20.03.1996, un., DJ 12.04.1996). 

A Paraiba nao possui nenhuma legislagao especifica para a solugao dos 

residuos solidos dos servigos da saude, mas utiliza-se da Norma Administrativa 

n° 119 editada pela SUDEMA, de acordo com o que esta previsto nas 

determinagoes da ANVISA e do CONAMA. Na cidade de Sousa, do Estado da 

Paraiba, o proprio Municipio em parceria com os hospitais municipals e os da 

area privada realizam a coleta, atraves de uma empresa terceirizada. Ja 

existem incineradores, e estara sendo concluido a construgao de um aterro 

sanitario, para minimizar o problema. 

4.4 FORMAS DE REPARAQAO DO DANO AMBIENTAL CAUSADO POR 

RESiDUOS DOS SERVIQOS DA SAUDE 

A responsabilidade civil tern essencialmente uma fungao reparadora ou 

indenizatoria. Indenizar e ressarcir o dano causado, cobrindo todo prejuizo 

sofrido pelo lesado. Logo, a responsabilidade civil reveste-se de um carater 

ressarcitivo e punitivo, apresentando-se como uma compensagao pela lesao 

sofrida. 

No ambito ambiental, a reparagao ambiental pode se dar de duas 

formas, a restauragao natural ou a indenizagao economica. A restauragao 

natural pode ser in natura ou em forma de compensagao ecologica, e a 

indenizagao em ultimo caso, onde no Brasil o valor da indenizagao e revertido 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, artigo 13 da Lei Agao Civil 

Publica, (Lei n° 7347/85). 

Para Diniz (2007, p. 131), sao dois os modos de reparar um dano 

patrimonial: 
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A reparagao especifica ou in natura consiste em fazer com que as 
coisas voltem ao estado que teriam se nao houvesse ocorrido o 
evento danoso (...). 
A reparagao por equivalente, ou melhor, indenizagao, entendida 
como remedio sub-rogatorio, de carater pecuniario, do interesse 
atingido. Tal reparagao juridica se traduz por pagamento do 
equivalente em dinheiro. 

No tocante aos bens ambientais ja foi analisado que estes devem ser 

ressarcidos de forma integral, chegando proximo ao seu status quo ante. No 

entanto, em alguns casos esse tipo de reparagao torna-se impossivel, visto que 

os danos ja se tornaram irreversiveis. 

Cabe nestes casos a reeducagao da populagao por medidas socio 

educativas, medidas de planejamento ambiental e incentivo fiscal para a area 

industrial. 

Pela Resolugao n° 358/2005, em seu art. 26 e 27, estabelece algumas 

punigoes aos que deixarem de cumprir com as determinagoes das normas 

editadas: 

Art. 26: Aos orgaos ambientais competentes, integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA, incumbe a aplicagao desta 
Resolugao, cabendo-lhes a fiscalizagao, bem como a imposigao das 
penalidades administrativas previstas na legislagao pertinente. 
Art. 27: Para os municipios ou associagoes de municipios com 
populagao urbana ate 30.000 habitantes, conforme dados do ultimo 
censo disponivel do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-
IBGE, e que nao disponham de aterro sanitario licenciado, admite-se 
de forma excepcional e tecnicamente motivada, por meio de Termo 
de Ajustamento de Conduta, com cronograma definido das etapas de 
implantagao e com prazo maximo de ties anos, a disposigao final em 
solo obedecendo aos criterios minimos estabelecidos no Anexo II, 
desta Resolugao, com a devida aprovagao do orgao ambiental 
competente. 

Entretanto, nao basta a elaboragao de normas tecnica, faz-se necessario 

campanhas educativas de reeducagao ambiental, para que a populagao 

aprenda a conviver com sua nova realidade, viver de forma sustentavel. 

Conclui-se que a melhor forma de reparagao dos danos causados por 

residuos solidos, especificamente da area da saude, e realizar desde o 

acondicionamento correto realizado no interior de qualquer orgao da area da 



59 

saude, realizar seu transporte e coleta de forma eficiente, sendo a diretoria do 

orgao conveniada ao Municipio ou por iniciativa privada. Segue entendimento 

jurisprudencial: 

AQAO CIVIL PUBLICA. DANO AMBIENTAL. LIXO. Abstengao de sua 
disposigao em area impropria a este fim, bem como remogao do lixo 
ali depositado, cumulada com restauragao das condigoes primitivas 
do solo, agua e vegetagao. Desobediencia aos criterios e as 
exigencias previstas na legislagao pertinente. Nao elaboragao do 
necessario relatorio de impacto ambiental. Area que serve de 
passagem de agua para a populagao. Recurso provido. (Apelagao 
Civel n° 103.093-1, 1 a Camara Civil do TJSP, Campos do Jordao, 
Rel. Des. Luiz de Azevedo. j . 25.10.1988). 

ADMINISTRATE - REEXAME NECESSARIO E APELAQAO -
AQAO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL - LIXAO MUNICIPAL -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROCEDENCIA DO 
PEDIDO - POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA 
INEXISTENTE - PRELIMINAR REPELIDA - DEPCSITO DE LIXO A 
CEU ABERTO QUE J A PERDURA POR VARIOS ANOS - DANO 
AMBIENTAL COMPROVADO - COMINAQAO DE OBRIGApAO DE 
FAZER COM MULTA DlARIA - CONSTRUQAO DE OBRA PUBLICA -
ATERRO SANITARIO CONTROLADO - AUSENCIA DE 
INTERFERENCE DO PODER JUDIClARIO NAS ATRIBUIQOES DO 
PODER EXECUTIVO - CONFIGURAQAO DE CONTROLE 
JURISDICIONAL DAS OMISSOES DA ADMINISTRAQAO PUBLICA-
INTELIGENCIA DO ART. 3°, DA LEI N° 7.347, DE 24.07.1985 -
COMINAQAO DE PENA PECUNIARIA, PARA O CUMPRIMENTO 
DO PRECEITO - ASTREINTE - CABIMENTO - ART. 11 DA LEI DA 
AQAO CIVIL PUBLICA - REDUQAO - CUSTAS PROCESSUAIS -
ENTE PUBLICO - ISENQAO LEGAL - SENTENQA CONFIRMADA, 
EM REEXAME NECESSARIO, COM REPAROS NO DISPOSITIVO. 
(APELAQAO ClVEL N° 1.0000.00.352421-2/000 - COMARCA DE 
LEOPOLDINA - APELANTE(S): MUNICIPIO DE RECREIO -
APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, PJ DA 2 a VARA DA COMARCA DE LEOPOLDINA -
RELATOR: EXMO. SR. DES. BRANDAO TElXEIRA-j. 22/06/2004) 

AQAO CIVIL PUBLICA. MUNICIPALIDADE. AQAO VISANDO A 
E R R A D I C A Q A O D E D E P O S I T O DE LIXO URBANO (DOMESTICO E 
HOSPITALAR). LIMINAR CONCEDIDA PARA ATENDIMENTO A S 
SUGESTOES DA CETESB. "PERICULUM IN MORA" 
INDISCUTIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM 
PARTE. Da-se provimento em parte ao recurso, para determinar-se 
liminarmente a municipalidade, atenda as sugestoes de fls. 46 da 
CETESB, ou seja passe a reunir o lixo ja espalhado e aquele que 
chega diariamente, compactando-o; e execute o cobrimento desse 
lixo com terra, no minimo duas vezes por semana. Nao ha, tambem, 
se discutir a presenga do "periculum in mora". O laudo da CETESB, e 
incisivo em afirmar que o deposito de lixo a ceu aberto, sem a mais 
simples protegao (aterro), ja causa grave e serio prejuizo ao meio 
ambiente, "o tipo de destinagao final de lixo no Municipio de Rio das 
Pedras e inadequado e prejudicial... e esta deposigao esta sendo 
feita de modo a infringir o Decreto de 08.09.76 (art. 51 e 52) 
pertencente a legislagao estadual de controle do meio ambiente" (fls. 
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45). (Agravo de Instrumento n° 109.652-1, 7 a Camara Civil do TJSP, 
Piracicaba). 

Feita a destinagao de forma correta, mesmo que formas nao tao 

eficientes, como para aterros sanitarios, ou ate mesmo a incineradores, sera 

diminuida consideravelmente os prejuizos ao meio ambiente. 

Mesmo considerados eficientes, o aterro sanitario e os incineradores 

deixam de ser formas totalmente ecologicas e corretas, pois os aterros 

produzem chorume e gases que sao diretamente direcionados ao ar, como 

tambem os incineradores que provocam a combustao e espalham fumaga 

toxica do meio ambiente. 
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5 CONCLUSAO 

Nos ultimos anos nunca se falou tanto sobre como lidar com o aumento 

crescente da producao do lixo. O problema tern se intensificado com o 

crescimento acelerado da populagao mundial e com isso a producao de lixo. 

Situacao que deve ser controlada, para que o crescimento da humanidade nao 

seja afetado pela falta de educagao e cultura necessaria o suficiente para que 

todos possam viver em harmonia com o meio ambiente. 

Em 1981 foi instituida no Brasil a Lei da Politica Nacional do Meio 

Ambiente. Mas, foi com a Constituigao Federal de 1988 que o problema foi 

tratado com sua devida importancia. Os residuos solidos para ser tratado de 

forma eficiente, alem de uma norma geral, sera necessaria a instituigao de uma 

lei especifica para tratar o assunto. Para tanto, tramita no Congresso Nacional 

desde 1991 o Projeto de Lei n° 203/1991, que dispoe sobre a Politica Nacional 

de Residuos Solidos. 

A populagao cresceu e junto com ela o numero de pessoas precisando 

de assistencia ambulatorial ou hospitalar, seja por conta de doengas infecto-

contagiosas, seja por acidentes de transito. Para regular estas situagoes, a Lei 

da Politica Nacional do Meio Ambiente instituiu um orgao chamado SISNAMA, 

que atraves de seu conselho deliberative o CONAMA, edita resolugoes 

especificas para a destinagao do lixo hospitalar, a resolugao n° 358 e a n° 306. 

Os residuos da area de saude considerados perigosos, por se tratar de 

residuos de alta contaminagao, antes de serem levados a seu destino, devem 

passar por uma fase de desintoxicagao para, so depois, serem retirados do 

interior de sua origem e levados ao seu destino final. Direcionado o lixo de 

forma correta, sao levados a aterros sanitarios ou a incineradores. Nestes 

locais, grande parte do lixo e destruido. 

A competencia dada aos entes federados, Estado e Municipio, e 

delegada de forma a nao ferir as atribuigoes inerentes a cada ente. O Estado 

deixara a criterio do Municipio como sera realizada as coletas periodicas na 

cidade, de acordo com normas estaduais pre-estabelecidas. 

Falando-se em residuos da saude, o Municipio juntamente com a 

diretoria de hospitais ou de qualquer outro orgao da area da saude, decidirao 
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como sera realizada essas coletas, ou se nao conveniados fica a criterio de 

cada hospital como destinar seus residuos mesmo que de forma privada, 

sempre de acordo com as normas do CONAMA. 

A destinagao feita de forma correta, a nao ocasionar nenhum prejuizo ao 

meio ambiente e com as medidas socio-ambientais, farao com que toda a 

populagao perceba a importancia de conviver em um ambiente ecologicamente 

equilibrado, de forma saudavel, com os fins buscados pelo principio da 

sustentabilidade. 

Quando nao ocorre esse processo, quando o lixo e simplesmente jogado 

ao ar livre, em lixoes improvisados, sem qualquer controle ou responsabilidade, 

nem por parte dos hospitais nem dos Municipios, e mister questionar a devida 

responsabilidade aos danos causados ao meio ambiente devido a ma 

destinagao destes residuos. 

A resposta para o questionamento encontra-se nos campos do Direito 

Ambiental e do Direito Civil. A responsabilidade civil para o Direito Ambiental e 

vista como objetiva, pois nao ha a necessidade de provar de quern e a culpa, 

basta ser caracterizado o nexo entre agao realizada pelo autor e o consequents 

dano advindo dessa agao. Devido a dificil tarefa para se valorar o quantum 

equivalente ao dano causado ao meio ambiente, a impossivel restauragao ao 

status quo ante do prejuizo ocasionado, e se podera quantificar 

pecuniariamente um valor simbolico de quanto Valeria determinado bem da 

natureza. 

Constatou-se que, a responsabilidade civil dos danos ambientais e 

extracontratual e esta firmada sob a otica da teoria do risco integral, que nao 

admite excludentes, tornando todo aquele que lesionou um bem ambiental, 

mesmo que de forma culposa, responsavel pelos danos causados. 

Alem da passivel responsabilizagao a terceiro ou ao proprio Estado, e 

indiscutivel a cumulagao das sangoes civil, penal e administrativa. E ainda, que 

agao movida para alegar esta responsabilizagao e imprescritivel, a qualquer 

tempo podera ser movida. 

Portanto, este estudo faz-se necessario para ser realizada discussao 

acerca do tema, importante instrumento de pesquisa acessivel a comunidade 

para auxiliar no estudo sobre a destinagao dos residuos solidos da area de 

saude e a sua devida responsabilizagao. E em nivel de competencia, constatar 
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que, e o Municipio juntamente com os orgaos da area de saude responsaveis 

pela devida destinagao desses residuos, realizando de forma correta sua 

destinagao. 
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