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RESUMO 

No Brasil, entre os anos 50 e 60, o aumento da producao industrial ocasionou um 

crescimento avassalador das cidades, aumentando consecutivamente a producao 

de lixo bem como a toxidade do mesmo. O fato tornou-se preocupacao de todos 

devido ao crescimento da poluicao causada pelo lixo e sua ma destinacao e ma 

disposigao. 0 desenvolvimento economico nao poderia ser ceifado, entao, a 

producao teria que ser aliada ao desenvolvimento de forma sustentavel. Com a 

promulgacao da Carta Magna de 1988, mostrou-se efetiva preocupacao do 

legislador com o meio ambiente, que disponibilizou um capitulo inteiro ao tema. A Lei 

n° 6.938/ 81, que instituiu a Politica Nacional do Meio Ambiente consagrou a 

responsabilidade civil objetiva para os casos de reparacao de danos ambientais, o 

que gerou posicoes controversas, pois ainda nao ha um consenso por parte da 

doutrina a respeito da aplicacao desse tipo de responsabilidade. Sobre este aspecto 

e que recai a problematica deste trabalho: e cabivel responsabilizar civilmente os 

causadores de danos ambientais decorrentes da poluicao por residuos solidos 

domesticos? Neste sentido, se pretende fazer uma analise detalhada da poluicao 

causada por residuos solidos domesticos sob o aspecto da responsabilizagao civil 

por danos ambientais, os pontos favoraveis e desfavoraveis, bem como das 

disposicoes legais referentes ao tema, para posteriormente concluir sobre a 

possibilidade ou nao desse tipo de responsabilizagao e em afirmativo, a forma como 

se efetivaria a mesma. Os metodos de pesquisa utilizados foram o exegetico-

juridico, dedutivo, historico evolutivo e o bibliografico. Onde se pode constatar que e 

possfvel a responsabilizagao civil na forma objetiva, sem a necessidade de 

comprovagao de culpa, para as pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou 

privado que causarem danos ao meio ambiente decorrente da poluicao pela ma 

destinagao ou ma gestao dos residuos solidos urbanos por eles descartados ou 

produzidos. 

Palavras-chave: Residuos solidos. Poluicao. Responsabilidade Civil 



ABSTRACT 

In Brazil, among the years 50 and 60, the industrial boom caused an overpowering 

growth of the cities, increasing the garbage production consecutively as well as the 

toxidade of the same. The fact became concern of all due to the growth of the 

pollution caused by the garbage and his/her bad destination and bad disposition. The 

economical development could not be harvested, then the production would have to 

be allied to the development in a maintainable way. With the promulgation of the 

Charter of 1988, it was shown executes concern of the legislator with the 

environment, that made available an I surrender entirely to the theme. The Law n° 

6.938 / 81, that it instituted the National Politics of the Environment consecrated the 

civil responsibility aims at for the cases of repairing of environmental damages, what 

generated controversial positions, because still no there is a consensus on the part of 

the doctrine regarding the application of that type of responsibility. On this aspect it is 

that the problem of this work relapses: is it reasonable to make responsible 

civilmente the causes of current environmental damages of the pollution for domestic 

solid residues? In this sense, the present work intends to do a detailed analysis of 

the pollution caused by domestic solid residues under the aspect of the civil 

responsabilizacao, the favorable and unfavorable points, as well as of the legal 

dispositions regarding the theme, for later to end about the possibility or not of that 

responsabilizacao type and in affirmative, the form as the same would be executed. 

The research methods used were the exegetico-juridical and the bibliographical. 

Where she can verify that it is possible the civil responsabilizacao in the form aims at, 

without the need of fault proof, for the natural persons or juridical, of right public or 

private that you/they cause damages to the environment due to the pollution for the 

bad destination or bad administration of the urban solid residues for them discarded 

or produced. 

Word-key: Solid residues. Pollution. Civil responsibility 
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1 INTRODUQAO 

Atualmente o meio ambiente tern sido o centro de debates por parte de toda 

uma sociedade, os estudiosos, legisladores, grupos de ambientalistas e a sociedade 

como um todo, vem demonstrando maior preocupacao com o que hoje e 

considerado um dos grandes problemas da humanidade: a preservacao dos 

recursos naturais nao-renovaveis e finitos. 

A vida na terra comecou a ser comprometida apos o infcio de um crescimento 

e consumismo desenfreado e sem limites, onde inumeros problemas ambientais sao 

o reflexo dessa atuacao humana geradora de descontroles ambientais a nfvel global, 

comprovando que a natureza esta ficando saturada e nao aguenta mais tantos 

desmandos. 

Para solucionar tais problemas todos os pafses vem adotando medidas 

cautelares a fim de ao menos diminuir a destruigao de componentes da natureza 

vitais para o ser humano, sua sadia qualidade de vida, bem como para o bom 

funcionamento dos ecossistemas do planeta e preservacao de um meio ambiente 

sadio para as geracoes futuras que sofrerao os reflexos desse problema a longo 

prazo. 

No Brasil nao poderia ser diferente, apesar de se encontrar um pouco atras 

de outros pafses, o ordenamento patrio passou a adotar medidas mais incisivas de 

protegao a natureza, principalmente apos a promulgagao da Constituicao Federal de 

1988, que disponibilizou um capitulo exclusivo ao tratamento das questoes 

ambientais, considerando o Meio Ambiente como bem de uso comum de todos, 

direito fundamental e difuso no qual todos estao incumbidos do dever de cuidar e de 

preserva-lo. 

Um grande problema que permeia as sociedades urbanas e o lixo, o nfvel de 

consumo aumenta a cada dia e as pessoas nao tern mais controle sobre seus 

resfduos produzidos, o aumento da geracao de resfduos solidos domesticos se 

tornou um grande desafio para os governantes, assim, como para todos os membros 

da sociedade. Os produtos de vida util cada vez menor e o estfmulo ao consumismo 

sem responsabilidade e sem consciencia ambiental sao fatores causadores dessa 

discussao. 

O tratamento e disposicao final desses resfduos, em especial os domesticos, 
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estao em desacordo com a harmonia desejada para um desenvolvimento 

sustentavel baseado na manutencao dos recursos naturais. 

O meio ambiente e propriedade de todos e de responsabilidade de todos, 

surge entao, o questionamento no tocante a responsabilizacao daqueles que 

desobedecem aos preceitos e normas ambientais em favor do uso e descarte 

indiscriminado de materiais no meio ambiente. 

O presente trabalho foi realizado a partir da seguinte problematical E possivel 

responsabilizar civilmente aqueles que destinam e dispoem os residuos solidos 

domesticos de forma inadequada no meio ambiente comprometendo assim o 

desenvolvimento sustentavel e a qualidade de vida humana? A hipotese levantada 

foi afirmativa, em virtude de preceitos legislatives que sao utilizados para a 

manutengao do bem maior de toda a humanidade: a vida saudavel baseada na 

qualidade de vida em equilibrio com a natureza. 

Devido a relevancia do tema e da atualidade do mesmo foi necessario 

estabelecer um estudo aprofundado do que seriam esses residuos e as formas mais 

adequadas de disposicao final dos mesmos em consonancia com as regras 

ambientais bem como a responsabilizagao na esfera civil, daqueles que 

desobedecerem as normas regulamentadoras gerando prejufzos a terceiros e 

principalmente a coletividade. 

Para dar suporte argumentative ao presente trabalho foram utilizados os 

metodos exegetico-juridico, dedutivo e bibliografico, atraves de consultas na 

doutrina, na legislagao, na jurisprudencia e em sites relacionados ao tema. A 

avaliacao do historico evolutivo e dos dispositivos legais referentes ao tema em 

questao tambem foi abordada. 

Atraves deste estudo objetiva-se especificadamente verificar se ha a 

possibilidade da responsabilizagao civil decorrente da ma destinagao dos residuos 

solidos domesticos e se houver apontamento positivo, como se da esse processo. 

No capftulo inicial sera feita uma abordagem geral do Direito Ambiental, 

baseada em seus conceitos, principios, evolucao historica e protecao constitucional 

do meio ambiente. 

O segundo capftulo tratara dos resfduos solidos em geral, seus conceitos, 

classificagao, diferenciagao, e da problematica do tratamento e destinagao final, com 

base nos resfduos solidos domesticos. Sob a analise da forma de disposigao final e 

do tratamento desses resfduos nas sociedades contemporaneas e em especial no 
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Brasil, que de maneira geral sao inadequadas se analisadas sob a egide do 

desenvolvimento sustentavel. 

No terceiro e ultimo capitulo, a abordagem sera acerca dos danos causados 

ao meio ambiente decorrente da ma destinagao dos residuos solidos domesticos, 

bem como da poluicao gerada e a questao da responsabilizagao civil baseada na 

teoria do risco integral da responsabilidade objetiva e das formas de reparagao dos 

danos. 



2 ASPECTOS GERAIS DO DIREITO AMBIENTAL 
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Ate pouco tempo atras o homem via o meio ambiente como um recurso 

ilimitado, de onde poderia retirar o que Ihe fosse necessario, deixando no lugar, os 

resfduos, lixos e restos do processo de producao. Ao passar do tempo essa visao 

mudou, a humanidade percebeu que o crescimento avassalador das cidades, e a 

globalizacao, trouxeram como consequencia a poluicao que gerou grandes 

desastres naturais, surge entao, a necessidade da mudanca na maneira de como 

estava sendo tratado nosso meio ambiente. Enfim, comeca a emergir uma 

preocupacao real com o meio ambiente e a partir disso, vieram os conceitos e 

dispositivos legislatives a fim de proteger a natureza dos desmandos cometidos pelo 

proprio homem. 

Dificilmente se poderia realizar um estudo sobre um tema tao importante, 

como a destinacao dos resfduos solidos, que na maioria dos casos e responsavel 

por grande parte da poluicao no ambito urbano, sem se levar em consideracao os 

aspectos gerais do Direito do Ambiente, seus conceitos, prinefpios, evolucao 

historica e legislativa. 

2.1 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

Meio ambiente pode ser conceituado sob varios aspectos, etimologicamente o 

termo ambiente tern origem latina - ambiens, entis, significando tudo aquilo que 

rodeia, ir a volta. 

Muitos doutrinadores criticam a utilizacao do termo meio ambiente, afirmando 

que ambas as palavras tern o mesmo significado, tornando-se um pleonasmo, na 

visao de outros, o termo e bem utilizado, e tern o sentido de dar enfase. 

No dizer de Silva (apud Lenza 2008, p. 736) meio ambiente seria: "a interacao 

do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas." 

O legislador patrio, no corpo do art 3°, I da Lei n° 6.938/81, que dispoe sobre 

a Polftica Nacional do Meio Ambiente, adotou a seguinte definicao: "I - meio 
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ambiente: o conjunto de condicoes, leis, influencias e interacoes de ordem ffsica, 

quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;" 

Segundo Antunes (2004): 

A definicao de meio ambiente que consta na PNMA, e feita sobre a base de 
uma concepcao confusa que mistura elementos que, dificilmente, poderiam 
ser entendidos como aqueles que se encontram no entorno dos seres 
vivos, seja o homem ou quaisquer dos seres vivos. (...) Meio ambiente, nos 
termos de nossa Constituicao, deve e so pode ser compreendido como o 
elemento Fundamental sobre o qual se desenvolve a vida humana. 

Segundo a classificacao do renomado Fiorillo (2005), o meio ambiente se 

subdivide em meio ambiente natural, meio ambiente artificial ou ffsico, meio 

ambiente do trabalho e meio ambiente cultural, tendo, o direito ambiental, 

competencia para atuar nesses quatro aspectos. Ainda esclarece, que o meio 

ambiente natural e constituido pela flora, fauna, ar, agua e solo e e consubstanciado 

pela Carta Magna em seu art. 225, bem como pelo paragrafo primeiro e pelos 

incisos I e VII, que assim dispoe: 

Art. 225. 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. 

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

I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o 
manejo ecologico das especies e ecossistemas: 

[•••] 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 
coioquem em risco sua funcao ecoiogica, provoquem a extingao de especies 
ou submetam os animais a crueldades. 

No que tange ao meio ambiente artificial ou ffsico, este consiste no espaco 

urbanizado, modificado pelo ser humano, como as cidades, as ruas, as pracas e as 

edificacoes. Nesse sentido, Fiorillo (2005) assim corrobora: 
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E compreendido pelo espaco urbano construido, consistente no conjunto de 
edificacoes (chamado de espaco urbano fechado), e pelos equipamentos 
publicos (espaco urbano aberto). Dessa forma, todo o espaco construido, 
bem como todos os espacos habitaveis pelo homem compoem o meio 
ambiente artificial. 

O local onde as pessoas desenvolvem suas atividades constitui meio 

ambiente do trabalho e tambem e assegurado constitucionalmente no artigo 200, VIII 

da Constituicao federal. 

O art. 216 da Carta Magna conceitua com clareza patrimonio cultural, como: 

Art. 216. 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, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressao; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criacoes cientfficas, artisticas e tecnologicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificacoes e demais espacos 
destinados as manifestacoes artistico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sitios de valor historico, paisagistico, artistico, 
arqueologico, paleontologico, ecologico e cientifico. 

Meio ambiente cultural engloba tudo aquilo referente aos bens naturais ou 

artificiais que se tornaram relevantes para a cultura e historia da humanidade, como, 

por exemplo, o patrimonio arqueologico, que faz parte do meio ambiente natural, 

mas tern a conotacao de meio ambiente cultural devido o seu valor especial, ou o 

patrimonio historico, que embora seja de origem artificial, tern semelhante valor. 

2.2 BEM AMBIENTAL 

Bem ambiental e definido constitucionalmente pelo art. 225, caput, como de 

uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida das presentes e futuras 

geracoes. O bem de uso comum do povo consiste no bem que pode ser desfrutado 
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por toda e qualquer pessoa, dentro dos limites da propria constituicao Federal, alem 

disso, temos os bens essenciais a sadia qualidade de vida estes sao os bens 

fundamentals a garantia da dignidade da pessoa humana, ou seja, ter uma vida 

sadia e ter uma vida com dignidade. 

Essa nova conceituacao de bem ambiental so foi feita pela Constituicao 

Federal de 1988, pois os ordenamentos anteriores sempre deram tratamento do 

regime de direito publico, ate entao os bens ambientais eram definidos pelo Codigo 

Civil como bens da Administracao. 

O que se observa, e que ate a promulgacao da CF/88, so havia duas 

especies de bens, os bens de natureza publica e os bens de natureza privada, os 

bens ambientais foram tratados como devem ser, como bens de natureza difusa, 

pois trata-se de bem inerente ao ser humano, essencial a qualidade de vida do 

mesmo, bem indisponfvel, ou seja, especie de bem que nao pertence ao Estado, 

como o bem publico e nao e suscetfvel de apropriacao por um particular como o 

bem privado. 

De acordo com o professor Rodrigues, (2002) tem-se que: 

[...] o artigo 225 cuida de bens de natureza difusa e nao de bens publicos. 
Essa conclusao se da pelo fato de que, como ja tivemos oportunidade de 
mencionar, tanto o bem previsto no art. 225, quanto aqueles arrolados nos 
supracitados incisos do art. 20 da Carta Magna (assim como quaisquer 
outros que possuam natureza ambiental) eram, ate o advento do CDC, 
encartaveis sob o rotulo comum de bens publicos [...] Portanto, 
vislumbramos no nosso ordenamento juridico a existencia de tres distintas 
categorias de bens: publico, privado e difuso. 

Quanto a natureza juridica do bem ambiental ou dos bens ambientais, como 

prefere dizer a doutrina brasileira dominante, nao ha divergencias. Trata-se de um 

bem difuso, um bem protegido por um direito que visa assegurar um interesse 

transindividual, de natureza indivisivel, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas. 

Assim, a Constituicao Federal por meio de seu artigo 225, assegura a todos 

os brasileiros e estrangeiros residentes no pais o uso de um terceira especie de 

bem, o ambiental, bem de natureza difusa, ou seja, transindividual e indivisivel, 

estando limitado constitucionalmente para somente o seu uso, tendo, portanto, 

carater totalmente distinto das outras especies de bens conhecidas ate entao. 
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Com o desenvolvimento industrial e o crescimento urbanistico, surgiu a 

necessidade de criacao de um ramo do direito especifico na protecao do meio 

ambiente, que e tido como direito difuso e coletivo essencial a sobrevivencia do ser 

humano. 

Principalmente apos os anos 60 do seculo XX, alem de preocupacoes 

puramente antropocentricas, o direito passou a se preocupar com a natureza, os 

animais, a poluicao e o desenvolvimento de forma sustentavel, mesclando varias 

ciencias, como a Ecologia, a Biologia, a Antropologia, e abrangendo tambem outras 

areas do direito, como Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrative 

Direito Civil, entre outros, para assim, atingir o objetivo unico de protecao ao 

ambiente. 

De acordo com Prieur (apud Machado 1998, p. 91): 

Nosso ambiente esta ameacado, o Direito deve poder vir em seu socorro, 
imaginando sistemas de prevencao ou de reparacao, adaptadas a uma 
melhor defesa contra as agressoes da sociedade moderna [...] nao e 
surpreendente que o Direito do ambiente seja um Direito de carater 
horizontal, que recubra os diferentes ramos classicos do Direito [...] 

Portanto, o direito ambiental e um direito autonomo e transversal, que 

apresenta normas e principios proprios, interligando todas as areas do direito e de 

outras ciencias, buscando reger as relacoes entre o homem e a natureza e 

garantindo que a exploracao dos recursos naturais seja feita de forma ordenada, 

para preservar o ambiente para as geracoes atuais bem como para as geracoes 

futuras, instituindo assim, instrumentos juridicos de reparagao, prevencao, 

monitoramento, participagao e de informacao. 

No Brasil, iniciou-se de fato uma preocupacao taxativa com o meio ambiente 

apos o advento da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, onde a materia sobre meio 

ambiente foi introduzida no ordenamento juridico brasileiro, possibilitando tornar o 

direito ambiental uma ciencia autonoma. 
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Princfpio quer dizer origem, initio, os principios sao a base estruturadora de 

todos os ramos do direito, nao sendo diferente no Direito ambiental que apesar de 

ser um ramo considerado novo, possui principios proprios, elencados tanto no 

Direito international como no Direito patrio. 

Sao inumeros os principios elencados pelos doutrinadores, dentre eles os 

mais citados: Principio da Obrigatoriedade da Protecao Ambiental; Principio do 

Direito Humano; Principio do Desenvolvimento Sustentavel; Principio Democratico; 

Principio da Prevencao (pretensao ou cautela); Princfpio do Poluidor-Pagador; 

Principio da Responsabilidade Social, Principio da Educacao Ambiental, Principio da 

Cooperacao International, Principio da Precaucao, Principio da Participacao, 

Princfpio da Informacao, Princfpio da Razoabilidade e Princfpio da 

Proporcionalidade. 

O Princfpio da Obrigatoriedade da Protecao Ambiental vem prescrito no caput 

do artigo 225 da Constituicao Federal, e assegura que o meio ambiente pertence a 

todos, assim, como o direito e o dever de usufruir e preservar, respectivamente. 

O princfpio do Direito Humano decorre da Conferencia das Nacoes Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovado na Rio 92, parte tambem de 

movimentos como Conferencia da Organizacao das Nacoes Unidas em 1972 e pela 

Carta da Terra em 1992. 

No art 5° da Constituigao Federal, o direito a vida e a saude e resguardado 

no seu caput que diz o seguinte: "Todos sao iguais perante a lei, [...] garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pafs a inviolabilidade do direito a 

vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade [...]". 

Em adicao, o art 225 da Constituigao Federal, onde seu caput declara que: 

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 esse princfpio, corroborado por varios textos legais, nacionais 
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e internacionais, o direito ao meio ambiente e um direito difuso pertencente a todos 

decorrentes do direito a vida e a saude e esta ligado ao direito a um meio ambiente 

saudavel para o desenvolvimento do ser humano e para qualidade de vida sadia, um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado torna-se, portanto, direito fundamental do 

ser humano. 

O Principio do Desenvolvimento Sustentavel propoe a ideia da utilizacao 

equilibrada dos recursos naturais, preservando a natureza para proximas geracoes e 

equilibrando o desenvolvimento socioeconomic© com a protecao ao meio ambiente, 

com fundamento legal nos arts. 170, VI, e 225 da Constituicao Federal. 

O Principio da Participacao e garantido pelo art. 225 da Carta Maior, e 

possibilita a participacao por parte do cidadao, de politicas publicas voltadas para o 

meio ambiente, tais quais: elaboracao de leis no legislativo; na administracao publica 

e na esfera processual, por meio da Acao Civil Publica, do Mandado de Seguranca, 

da Acao Popular, da Acao Civil de Responsabilidade por Improbidade Administrativa 

e da Acao Direta de Inconstitucionalidade. 

Segundo tal principio, deve haver uma interacao entre a sociedade e o estado 

na elaboragao de leis e politicas publicas voltadas para o meio ambiente, ja que o 

assunto tern real valor sobre a qualidade de vida das pessoas. Esta incutido na 

Constituigao Federal, no caput do art. 225, bem como no principio 10 da Conferencia 

Rio 92. 

O Principio da Prevencao decorre do principio quinze da Conferencia Rio/92 
(2009): 

De modo a proteger o meio ambiente, o principio da precaucao deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas 
necessidades. Quando houver ameaca de danos serios ou irreversiveis, a 
ausencia da absoluta certeza cientifica nao deve ser utilizada como razao 
para postergar medidas eficazes e economicamente viaveis para prevenir a 
degradacao ambiental. 

Esse principio tambem esta inserido no inciso IV, do art 224, da Constituigao 

Federal, que evidencia o principal objetivo, evitar o dano ao meio ambiente, exigindo 

o estudo do impacto ambiental. 

O principio em questao visa avaliar os cuidados necessarios para realizagao 

das atividades no meio ambiente, nao determina que as atividades sejam 

paralisadas, mas que sejam feitas de acordo com a certeza cientffica, caso nao haja 
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essa certeza e que deverao ser paralisadas as atividades ate o esclarecimento total 

do embate. 

O Princfpio do Poluidor-Pagador informa que caso o agente polua, sera 

obrigado a pagar pelos danos causados, reparando-os ou indenizando-os, se nao for 

possfvel a reparacao. Tern como fundamento o princfpio treze da Rio/92, bem como 

o art. 225, § 3°, da Constituicao Federal e art 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81. 

O princfpio treze da conferencia Rio/92 determina que: 

Os Estados devem desenvolver legislacao nacional relativa a 
responsabilidade e indenizacao das vitimas de poluicao e outros danos 
ambientais. Os estados devem ainda cooperar de forma expedita e 
determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional 
ambiental relativas a responsabilidade e indenizacao por efeitos adversos 
de danos ambientais causados, em areas fora de sua jurisdicao, por 
atividades dentro de sua jurisdicao ou sob seu controle. 

O Principio da Responsabilidade e corolario do Princfpio do Poluidor-Pagador, 

e descreve que o cidadao que degradar o ambiente deve ser responsabilizado de 

forma objetiva, ou seja, independente de culpa comprovada, essa responsabilidade 

se da tanto no ambito administrativo como no ambito penal e civil, e esta 

estabelecida, por exemplo, na Lei n° 9.605/98 que trata dos crimes ambientais. 

O Princfpio da Educacao Ambiental revela a conscientizacao ambiental em 

todos os nfveis de ensino, como meio essencial a defesa do meio ambiente, trazido 

pela Constituicao Federal, no art 225, paragrafo 1°, IV, e previsto tambem na agenda 

21 . 

Pelo Princfpio da Cooperacao Internacional entende-se que o assunto meio 

ambiente diz respeito a todos os povos, racas e pafses, sendo essencial o 

comprometimento entre todos os Estados, afim de minimizar os danos causados ao 

ambiente com a criacao de tratados internacionais, formas de conscientizacao e de 

punicao. 

O Princfpio da Precaucao nao tern sido absoluto perante a doutrina e ate 

mesmo na legislacao, ainda nao existe um consenso acerca desse princfpio e o que 

se discute e se ele deve ser aplicado em detrimento de possfveis estudos cientfficos 

ou nao, alem disso, nao existe um consenso de membros internacionais referente ao 

seu significado. Segundo Antunes, 2009, p. 45: 
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A Uniao Europeia, em apoio a diversas instituicoes, tern buscado 
estabelecer diretrizes para a aplicacao do Principio da Precaucao, dentre 
as quais: (i) avaliacao de riscos ambientais em relacSo a riscos 
socioeconomics, (ii) avaliacao dos riscos da acao em relacao aos da 
inacao, (iii) avaliacao dos riscos de curto prazo em relacao aos riscos de 
longo prazo [...] 

O Principio da Informacao esta expresso no principio 10 da Rio 92, onde 

afirma: "no nfvel nacional, cada indivfduo deve ter acesso adequado a informacoes 

relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades publicas, inclusive 

informacoes sobre materials e atividades perigosas em suas comunidades." 

O Princfpio da Razoabilidade determina que deva haver razoabilidade na 

utilizacao dos recursos naturais pelo homem, e que o Direito Ambiental tern 

legitimidade para regular essa relacao de consume 

O Princfpio da Proporcionalidade deriva do princfpio da precaugao e visa 

analisar se ha um meio termo na aplicacao das leis ambientais ou ate mesmo nos 

processos legislativos, visto que as normas ambientais diuturnamente colidem com 

interesses relevantes, ate mesmo com direitos fundamentals em prol da 

conservacao da natureza e assim sendo, da vida humana. Previne-se as 

arbitrariedades no caso concrete 

Todos os prinefpios ambientais sao interligados e devem se basear no 

Princfpio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, pois o bem ambiental 

protegido e corolario desse princfpio, que afirma ser o meio ambiente saudavel, um 

direito fundamental do ser humano. 

A analise desses prinefpios se faz importante, pois o Direito Ambiental nao e 

uma ciencia estatica, as questoes que nao podem ser resolvidas pelo fato de nao 

estarem efetivadas na lei, devem ser resolvidas de acordo com a analise de tais 

prinefpios, que auxiliarao nas questoes em que nao e possivel a aplicacao da lei, por 

esta inexistir, ou ate mesmo nos casos em que houver lacunas ou conflitos legais. 
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2.5 COMPETENCIA DO MEIO AMBIENTE NAS C O N S T I T U T E S FEDERAIS 

Fazendo um aparato da evolucao historica das constituicoes no Brasil, 

observa-se que nenhuma constituicao antes de 1988 se preocupou com a 

preservacao do ambiente no pais de forma global, as regras eram meramente 

regulamentadoras de atividades extrativistas de cunho economico, ja que o Brasil se 

utilizou de seus recursos naturais durante seculos para se manter principalmente no 

mercado exterior, para onde exportava a maioria da materia prima utilizada pelos 

grandes centros urbanos da Europa, por exemplo. 

Milare (1993) consagra esse ponto de vista ao afirmar que: 

As constituicoes que precederam a de 1988 jamais se preocuparam da 
protecao do meio ambiente de forma especffica e global. Nelas se quer uma 
vez foi empregada a expressao "meio ambiente", a revelar total 
despreocupacao com o proprio espaco em que vivemos. 

A Constituigao de 1824, nao mencionou o meio ambiente em seus 

dispositivos, nesse periodo o Brasil era exportador de produtos agricolas e minerals, 

e nao havia ainda a preocupagao com seus recursos naturais. 

No periodo republicano tambem nao havia nenhum cunho preservationista na 

Constituigao de 1891, apesar de ja trazer algumas normas relacionadas a 

competencia da Uniao para legislar sobre minas e terras, o que se observava era a 

protecao aos interesses da burguesia da epoca. No periodo proximo a Constituigao 

de 1934, mas ainda, sob vigencia da constituigao de 1891, ja surgiam algumas 

normas infra-constiuicionais disciplinando o tema, como por exemplo, o Decreto n° 

24.645, de 10 de julho de 1934, que estabeleceu medidas de protegao aos animais, 

prevendo penas para aqueles que praticassem maus tratos contra os mesmos. 

Com a promulgagao da Constituigao Federal de 16 de julho de 1934, 

verificou-se a preocupacao com as belezas naturais, patrimonio historico, artfstico e 

cultural e competencia da Uniao em materia de riquezas do subsolo, mineragao, 

aguas, florestas, caga, pesca e sua exploragao, instituindo a necessidade de 

autorizagao federal para a utilizagao desses recursos, como expresso em seu art 

119: "O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das 

aguas e da energia hidraulica, ainda que de propriedade privada, depende de 
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autorizagao ou concessao federal, na forma da lei." 

A Carta Constitucional de 1937, nao inovou, e se houve preocupacao com a 

preservacao dos recursos naturais, nela atribuiu-se competencia para Uniao legislar 

sobre aguas, caca, pesca, florestas, subsolo, minas e protecao das plantas e 

rebanhos. 

0 fato importante marcado na epoca da Constituicao de 1946 foi a instituicao 

do Estatuto da Terra, em 15 de setembro de 1965, que estabeleceu a funcao social 

da propriedade rural, na qual alguns requisitos deveriam ser observados, dentre eles 

a conservacao dos recursos naturais, nota-se que houve um inicio de preocupacao 

com a conservacao do ambiente, mesmo que de forma indireta, no mais essa 

constituicao praticamente manteve o que ja existia nas constituicoes de 1934 e 

1937, que alem de continuar a dispor sobre a defesa do patrimonio historico, cultural 

e paisagistico, manteve a competencia legislativa da Uniao sobre saude, pesca, 

caca, florestas, subsolo e aguas. 

Dispositivos semelhantes estavam presentes tambem na constituigao de 

1967, que foi alterada de forma substancial pela emenda constitucional n° 01/1969, 

onde pode-se notar, a utilizagao do termo "ecologico" ate entao nunca utilizado no 

nosso ordenamento. Um fato marcante ocorrido durante a sua vigencia foi a 

publicagao de uma das mais importantes leis em materia ambiental ate hoje em 

vigor no Brasil, a Lei da politica Nacional do Meio Ambiente, que alterou 

profundamente a conotagao dada ao ambiente ate entao no pais. Essa lei 

atualmente ja foi modificada pelas leis n°s 7.804/1989 e 8.028/1990 e traz dois 

conceitos muito importantes, o primeiro inciso conceitua Meio Ambiente e o segundo 

inciso estabelece os objetivos gerais da Politica Nacional do Meio Ambiente. 

Ao analisar toda a historia constitucional brasileira, conclui-se que, as 

medidas de protegao ao ambiente eram muito superficiais, os dispositivos 

constantes nessas constituigoes tinham conotagao meramente economica, voltada 

para a extragao dos recursos ambientais ja que no Brasil se preconizava o 

desenvolvimento economico a qualquer custo e nao existia de fato uma 

conscientizagao ambiental por parte dos dirigentes e legisladores. 

Nesse tema Medeiros (2004, p. 62) defende que: 

De qualquer sorte, apesar de nao possuirem uma visao holistica do 
ambiente e nem uma conscientizacao de preservacionismo, por intermedio 
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de um desenvolvimento tecnico-industrial sustentavel, essa Cartas tiveram 
o merito de ampliar, de forma significativa, as regulamentacoes referentes 
ao subsolo, a mineracao, a flora, a fauna, as aguas, dentre outros itens de 
igual relevancia. 

A atual Constituicao Federal inovou no campo ambiental e tida como a 

constituigao "verde" por tratar detalhadamente do assunto meio ambiente, na pratica 

ela acolheu toda moderna legislagao ambiental que existia desde meados de 1975, 

vigentes a epoca de sua promulgagao. 

Segundo Silva (2003, p. 43): 

0 ambientalismo passou a ser tema de elevada importancia nas 
Constituicoes mais recentes. Entre elas 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. 

E tambem e a primeira Constituicao Federal a trazer um capftulo 

exclusivamente relativo ao meio ambiente como afirma Silva (2003, p. 47): 

Pode-se dizer que ela e uma Constituigao eminentemente ambientalista. 
Assumiu o tratamento da materia em termos amplos e modernos. Traz um 
capitulo especifico sobre o meio ambiente, inserido no titulo da 'Ordem 
Social' (Capitulo VI do Titulo VII). Mas a questao permeia todo o seu texto, 
correlacionada com os temas fundamentals da ordem constitucional. 

A preocupagao com o meio ambiente trazida pela atual constituicao se funde 

com a necessidade de intervencao da coletividade, trazendo claramente a ideia de 

meio ambiente como bem essencial a sobrevivencia do planeta, demonstra-se 

tambem o carater interdisciplinar que envolve a materia, ja que trata sob aspectos 

sociais, economicos, abrange materia, civil, administrativa, penal, entre outras. 

O art. 225 sintetiza claramente a preocupagao ambientalista da Carta Magna 

e por isso merece destaque: 

Art. 225. 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. 
§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 
I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o manejo 
ecologico das especies e ecossistemas; 
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pais e 
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulacao de material 
genetico; 
III - definir, em todas as unidades da Federagao, espacos territorials e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteracao e a 
supressao permitidas somente atraves de lei, vedada qualquer utilizacao que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua protecao; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalacao de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradacao do meio ambiente, estudo previo de 
impacto ambiental, a que se dara publicidade; 
V - controlar a producao, a comercializacao e o emprego de tecnicas, metodos 
e substantias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 
VI - promover a educacao ambiental em todos os nfveis de ensino e a 
conscientizacao publica para a preservacao do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 
coloquem em risco sua funcao ecologica, provoquem a extincao de especies 
ou submetam os animais a crueldade. 
§ 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solucao tecnica exigida pelo orgao publico 
competente, na forma da lei. 
§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas ffsicas ou juridicas, a sancoes penais e 
administrativas, independentemente da obrigacao de reparar os danos 
causados. 
§ 4° - A Floresta Amazonica brasileira, a Mata A t l a n t a , a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio nacional, e sua 
utilizacao far-se-a, na forma da lei, dentro de condicoes que assegurem a 
preservacao do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
§ 5° - Sao indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
acoes discriminatorias, necessarias a protecao dos ecossistemas naturais. 
§ 6° - As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localizacao 
definida em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas. 

O artigo citado acima explicita que a Constituicao Federal de 1988 deixou 

clara a caracteristica do social e humano, podendo-se observar que o meio 

ambiente e acima de tudo um direito fundamental a vida e esta intimamente ligado 

ao principio da dignidade da pessoa humana. Como corrobora Moraes (2006, p. 

752) ao expressar que "o artigo 225 deve ser interpretado em consonancia com o 

art. 1°, III, que consagra como fundamento da Republica o principio da dignidade da 

pessoa humana." 

0 caput e efetivado de forma detalhada nos paragrafos seguintes, e o 

principal aspecto a ser observado e que o meio ambiente e tido como direito difuso e 

coletivo, de responsabilidade de todos no que tange aos direitos e deveres, Meirelles 

(1991. p. 426), com propriedade define meio ambiente como "bem de uso comum", 

[...] "que se reconhece a coletividade em geral sobre os bens publicos, sem 

discriminacao de usuarios ou ordem especial para sua fruicao". 

Nesse sentido, Moraes (2006, p. 750) concorda ao afirmar: 
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A Constituigao Federal de 1988 consagrou como obrigacao do Poder 
Publico a defesa, preservacao e garantia de efetividade do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. 

Dentro da nova visao trazida pela Constituicao de 1988, embora o meio 

ambiente tenha recebido um capitulo especial no texto constitucional, ha outros 

dispositivos que nao esgotam o disciplinamento acerca do tema, como exemplo o art. 

170, que trata da atividade economica e financeira brasileira, dizendo o seguinte: 

Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizacao 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. 

Analisando o texto acima se infere que a ordem economica tern como 

principio a defesa do meio ambiente, o que revela que a preocupacao do legislador 

nao e somente o desenvolvimento, mas o desenvolvimento baseado na protecao e 

preservacao ambiental. No mais, de todo o texto constitucional a preocupacao com o 

social-economico versus o ambiente ecologicamente equilibrado e fator marcante e 

destinado a garantir a todos uma condicao de vida digna satisfazendo, assim, as 

necessidades do genero humano, contudo, sem degradar a natureza. 
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3 DOS RESIDUOS SOLIDOS 

Segundo dados da Organizacao das Nacoes Unidas, nos ultimos 30 anos o 

volume de lixo produzido no mundo aumentou tres vezes mais que a populacao, em 

media cada pessoa fica responsavel pela produgao de um quilo de lixo por dia. 

Com o aumento das populacoes verificou-se tambem o aumento da produgao 

dos residuos, estes subprodutos das atividades da mesma, transcendendo assim a 

capacidade de absorgao e adaptagao pelo meio ambiente, esses residuos retornam 

ao meio pela propria dinamica da natureza como radiagao, poluigao, chuvas acidas, 

etc. 

3.1 CONCEITO E CLASSIFICAQAO 

Residuos solidos sao restos das atividades humanas, resultado do que foi 

utilizado nos processos de produgao, sao considerados inuteis ou descartaveis, sem 

utilidade ou valor com certo potencial de agressao ambiental. 

A defmigao de Residuo Solido esta contida na legislagao patria pela resolugao 

5/93 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA: 

Art. 1 0 Para os efeitos desta Resolucao definem-se: 
I - residuos solidos: conforme a NBR 10.004 da Associacao Brasileira de 
Normas Tecnicas - ABNT- 'Residuos nos estados solido e semi-solido, que 
resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, domestica, 
hospitalar, comercial, agrfcola, de servicos e de varricao. Ficam incluidos 
nesta definicao os lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua, 
aqueles gerados em equipamentos e instalacoes de controle de poluicao, 
bem como determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel seu 
lancamento na rede publica de esgotos ou corpos d'agua, ou exijam para 
isso solucoes tecnicas e economicamente inviaveis, em face da melhor 
tecnologia disponivel"'. 

Por essa definicao entende-se que os residuos solidos sao despejos, 

materials solidos ou ate mesmo semi-solidos provenientes das atividades de cunho 

industrial, domestico, hospitalar, da sociedade, agrfcola, de varricao e de servicos. 

Ficam inclufdos os Ifquidos toxicos, nao passiveis de tratamento ou impedidos de 

serem despejados em rede publica. Tambem fazem parte desse rol, os resfduos 
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provenientes de tratamento de agua, de lodo ou lama, aqueles que ficam submersos 

ou nao tern como serem absolvidos pela agua. 

No entendimento de Machado (1999, p. 462): 

" 0 termo 'resfduo solido' no Brasil, significa lixo, refugo e outras descargas 
de materiais solidos, incluindo residuos solidos de materiais provenientes 
de operagoes industriais, comerciais e agn'colas e de atividades da 
comunidade [...] nao inclui materiais s6lidos ou dissolvidos nos esgotos 
domesticos ou outros significativos poluentes existentes nos recursos 
hidricos, tais como a lama, residuos solidos dissolvidos ou suspensos na 
agua, encontrados nos efluentes industriais, e materiais dissolvidos nas 
correntes de irrigagao ou outros poluentes comuns na agua. 

Importante observacao, ja que seria de grande relevancia que fossem citados 

tambem materiais solidos dissolvidos em esgotos domesticos, lama ou, por exemplo, 

aqueles que estao contidos nas varias formas de irrigacao. 

Segundo Ribeiro e Morelli (2009, p. 19): "talvez a criacao de um fndice 

(porcentagem em solidos) que separe os residuos entre solidos e Kquidos pudesse 

solucionar este problema." 

Ja quanto a classificacao, de acordo com a norma NBR-10004/2004 da 

ABNT, os Residuos Solidos podem ser: 

• Residuos classe I - Perigosos, sao aqueles que oferecem risco a 
saude ou risco de poluigao ao meio ambiente devido a suas caracteristicas 
de corrosividade, inflamabilidade, reatividade, toxidade ou patogenidade e 
devem ser tratados de forma correta para evitar danos, necessitam de 
disposicoes especiais, devem ser aterrados em aterros especiais, ou 
incinerados de forma especifica destinada so a esse tipo de atividade, tem-
se como exemplo dessa classe de resfduos, aqueles derivados da 
atividade agricola que utilizam agrotoxicos, como as embalagens dos 
pesticidas; 
• Residuos classe II - Nao perigosos; 
• Residuos classe II A - Nao inertes: sao basicamente os residuos 
provenientes de moradias, de facil solubilidade, por exemplo, o lixo 
domestico que em geral nao apresenta danos serios ao ambiente ou a 
saude; 
• Residuos classe M B - Inertes: sao aqueles que quando dispostos no 
solo ou na agua nao se dissolvem, como por exemplo, os restos e 
entulhos de construcao civil, tambem nao apresentam riscos a saude. 

Ja quanto a sua origem, os residuos podem ser classificados em lixo 

domiciliar, comercial, de varricao, de saude e hospitalar, de servicos, agricolas, 

industriais e entulhos provenientes da construcao civil. 
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Outra classificagao pode ser feita quanto as composigoes qui micas e fisicas, 

quanto a composigao quimica podem ser: organicos ou biodegradaveis, exemplo, 

cascas de frutas, ovos, ossos; e inorganicos ou nao biodegradaveis, exemplo, vidro, 

parafina, lampada. 

Quanto a composigao fisica, podem ser secos, exemplo, papeis, metais, 

couros; ou podem ser molhados, exemplo, legumes, alimentos estragados. 

Essa conceituagao e classificagao se faz importante porque auxilia no que 

tange as formas de destinagao e de tratamento, sao importantes tambem para se 

relacionar a legislagao adequada a cada tipo de residue 

3.2 DIFERENQA ENTRE LIXO E RESIDUO 

A diferenciagao entre lixo e residuo ainda nao e pacificada na doutrina, nem 

tampouco tern alguma mencao na legislagao vigente. 

O Prof. Celso Antonio Pacheco Fiorillo, (2005) define que: 

Lixo e residuo tendem a significar a mesma coisa. De forma generica 
podemos afirmar que constituem toda substantia resultante da nao-
interagao entre o meio e aqueles que o habitam, ou somente entre estes, 
nao incorporada a esse meio, isto e, que determina um descontrole entre 
os fluxos de certos elementos em um dado sistema ecologico. Em outras 
palavras e o 'resto', a 'sobra' nao reaproveitada pelo proprio sistema, 
oriunda de uma desarmonia ecologica... Lixo e o resto sem valor, enquanto 
que residuo e meramente resto. 

Em se tratando dessa diferenciagao, alguns doutrinadores classificam lixo e 

residuo como sendo a mesma coisa, enquanto que outros preferem defmir o lixo 

como o resto sem valor algum, totalmente descartavel e desnecessario, e o residuo 

como aquilo que pode ser reaproveitado, parcialmente utilizado, de forma a gerar 

algum retorno tanto economico como tambem de preservagao. 

Como atesta Povinelli e Bidone (1999): "varias definigoes se apresentam para 

o mesmo fato, fenomeno, resultam sempre materiais diversos. Aqueles considerados 

nao-reutilizaveis eram chamados, ate passado recente, de lixo." 

Nota-se que ha uma vasta discordancia entre as definigoes de lixo e residuos, 

a falta de clareza desses conceitos acarreta uma serie de problemas principalmente 
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no que tange ao gerenciamento desse material, pelo fato de nao serem uniformes 

podem confundir as pessoas e dificultar as acoes voltadas para o tratamento, 

gerenciamento e destinagao final desses materiais. Existe a necessidade de uma 

padronizacao para melhor explicitar tais conceitos. 

3.3 TRATAMENTO E DESTINAQAO FINAL DOS RESfDUOS SOLIDOS 

A materia a ser exposta e basicamente de responsabilidade da engenharia 

ambiental ou sanitaria, contudo, nao se podem negar suas implicacoes juridicas 

principalmente no que tange a ma destinacao para efeitos de responsabilizacao civil, 

cabendo a analise segundo a finalidade do trabalho. 

Em primeiro lugar e de suma importancia salientar que o Brasil adotou um 

principio constante na Convencao Basileia de 1989 no qual, em geral o residuo deve 

ser depositado e tratado no local onde foi gerado, isto e, cada municipio fica 

responsavel pelo lixo gerado em seu interior, podendo impedir a entrada de residuos 

provenientes de outros locais, no entanto, pode haver a remocao do residuo para 

local onde nao tenha sido gerado, configurando uma excecao. 

Segundo Machado (1999, p. 318): 

[...] para que o municipio opte por aceitar o comportamento de excecao -
aceitar lixo alheio - ele devera motivar cabalmente o ato administrativo ou 
a lei que autorizar o procedimento, sob pena de oportuna decisao judicial 
impeditiva. 

Assim, o ato administrativo devera ser devidamente justificado e a Uniao e os 

Estados nao podem impor que determinados municipios aceitem residuos gerados 

em outros locais. Essa regra, tambem e valida para os pafses em geral, todos os 

pafses sao responsaveis pela destinacao e tratamento do resfduo gerado em seu 

interior. Quanto ao tratamento desses residuos, de acordo com a Resolucao 

CONAMA 005/93, o art.1°, III assim disciplina: 

O sistema de tratamento de residuos solidos e o conjunto de unidades, 
processos e procedimentos que alteram as caracteristicas fisicas, quimicas 
ou biologicas dos resfduos e conduzem a minimizacao dos riscos a saude 
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publica e a qualidade do meio ambiente. 

E continua no inciso IV: 

IV O sistema de disposicao final de residuos solidos e o 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. 

Das definigoes acima, extrai-se que os resfduos solidos so poderao ser 

depositados no meio ambiente apos serem tratados a fim de dirimir a degradacao 

causada na natureza e os riscos a saude publica. 

A destinagao final dos resfduos solidos e outra preocupagao, pois o volume 

de resfduos e cada vez maior, principalmente nos grandes centros urbanos, o que 

gera dificuldades orgamentarias para polfticas destinadas ao tratamento e ao espago 

ffsico a eles destinado. As formas utilizadas para a destinagao dos resfduos solidos 

em seguida serao estudadas. 

3.3.1 Deposito a ceu aberto 

Os famosos "lixoes" sao descargas livres realizadas por particulares, 

industrias, ou ate mesmo pelas prefeituras municipals. Apesar da legislagao 

rechagar os depositos de resfduos solidos a ceu aberto e determinar as formas 

adequadas de deposito dos mesmos, o que se observa nas cidades e a nao 

aplicabilidade desses dispositivos legais e um numero exorbitante de lixoes 

inclusive em grandes centros urbanos. 

Machado (1999, p. 465), em sua doutrina critica a utilizagao desse tipo de 

deposito, atentando o leitor para a falta de legislagao federal a respeito menciona: 

A pratica referida nao deveria ficar ao alvedrio dos estados mas ser 
taxativamente proibida por norma federal, com penalidade adequada em 
caso de infracao, para que em medias e pequenas cidades nao continuem a 
proliferar os "lixoes", pondo em risco nao so a saude da coletividade, como 
especificamente dos infelizes que demandam tais depositos como 
"catadores de lixo." 
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3.3.2 Aterro sanitario 

Entende-se por aterros sanitarios os locais escolhidos para deposito dos 

residuos onde diversas cautelas devem ser analisadas para evitar a poluicao dos 

lencois freaticos e do solo. Arruda (2005, p. 45), fala com propriedade sobre o 

deposito em aterros sanitarios ao afirmar que: 

Todo o lixo e compactado e depositado nesses aterros e depois cobertos 
por terra: (i) a cobertura de terra deve ser diaria para evitar vetores, (ii) o 
solo deve ser impermeabilizado, bem como (iii) deve ser controlada a 
drenagem, para evitar poluicao do lencol freatico e (iv) deve haver estacao 
de tratamento do chorume no proprio local.(ARRUDA, 2005, p. 45) 

Machado (apud Sociedade Americana de Engenheiros Civis, 1999, p. 465) 

define: 

E metodo de disposicao de refugo na terra, sem criar prejuizos ou ameacas 
a saude e seguranca publica, pela utilizacao de principios de engenharia 
que confinam o refugo ao menor volume possivel, cobrindo-o com uma 
camada de terra na conclusao de cada dia de operacao, ou mais 
frequentemente de acordo com o necessario.(MACHADO, 1999, p. 465). 

Nao se pode confundir aterro sanitario, com aterro irregular, que sao aqueles 

aterros onde o lixo e depositado no local e coberto diariamente, mas nao ha o 

tratamento adequado, do chorume, Nemo estudo previo para a implementacao 

desses aterros de acordo com as determinacoes das normas sanitarias. 

3.3.3 Incineragao 

Os residuos sao destruidos por via termica, o que reduz o lixo em ate 5% do 

seu volume, e pode haver o aproveitamento de energia. O grande problema da 



34 

incineracao sao os gases produzidos, que muitas vezes podem ser prejudiciais a 

saude humana, o tratamento desses gases liberados possui um custo relativamente 

alto para ser eficaz segundo Arruda (2005, p. 48): 

A incineracao permite o aproveitamento da energia, mas nao a reciclagem 
do material toxico liberado no processo - seja na forma solida (exemplo: 
cinzas), liquida (exemplos: vapores d'agua) e gasosa (exemplo: gases 
poluentes), tendo como beneficio a reducao do volume de material 
organico produzido. 

Na pratica o que se analisa e que nesse tipo de tratamento os resfduos sao 

processados de forma inadequada, o que acarreta a transferencia da poluicao para 

o ar. O ideal seria que se instalassem dispositivos que evitassem ou diminufssem os 

efeitos causados pelos gases decorrentes desse processo. Em certos casos, apesar 

do custo alto, a incineracao e necessaria, como por exemplo, no lixo hospitalar, onde 

e determinacao legal esse tipo de tratamento, viabilizando uma melhor forma de 

destruicao de materiais tidos como prejudiciais ou perigosos a saude humana em 

virtude de seu alto grau de toxidade. 

3.3.4 Compostagem 

A compostagem trata-se do metodo nos quais os resfduos sao transformados 

em compostos e utilizados como adubos ou fertilizantes, de forma geral sao 

retiradas as massas organicas do lixo coletado. Arruda (2005, p. 48) critica essa 

modalidade de destinagao, pois nem sempre sao eliminados todos os parasitas 

constantes nos resfduos solidos o que podera contaminar alimentos a serem 

ingeridos. Outra crftica e que tal metodo exige muito espaco para estocagem do 

material advindo da compostagem. 

A sociedade Renascimento (2003) conceitua compostagem como: 

O processo de reciclagem onde ocorre a degradacao biologica, aerobia ou 
anaerobia, de residuos organicos, que resulta na sua estabilizacao, 
produzindo uma substantia umida utilizavel, em algumas circunstancias, 
como condicionador do solo. 
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Em relagao a esse tipo de procedimento, Machado (1999, p. 468), tambem 

faz sua crftica: "E importante regulamentar o processo para que haja a destruicao de 

agentes patogenicos e de parasitas, pois o adubo advindo desse metodo podera 

contaminar alimentos a serem ingeridos crus." 

E importante ressaltar, que a maioria dos resfduos domesticos e de origem 

organica, e, portanto, passiveis de compostagem, seria interessante que esse tipo 

de tecnica fosse utilizada observando-se as maneiras corretas de faze-la de acordo 

com as normas tecnicas. 

3.3.5 Reciclagem 

A reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais, principalmente os 

inertes, atraves do beneficiamento, de forma a recupera-los para serem utilizados 

ate mesmo como materia prima de um novo produto. 

Conforme Arruda (2005, p. 49) "grande parte dos resfduos solidos reciclados 

e inerte; nao organico. Mas, os resfduos solidos organicos tambem sao reciclaveis." 

Pereira Neto (1994, p. 06) coaduna com esse raciocfnio afirmando que: 

As consequencias desta visao restrita sobre a reciclagem do lixo urbano no 
Pals sao nitidas nas tomadas de decisoes sobre os sistemas adotados nos 
Municfpios e nos programas de reciclagem ja instalados. Estes sistemas 
induzem a populacao urbana ao conceito erroneo de que somente os 
materiais "inertes" sao reciclaveis. 

Teoricamente se fala muito em reciclagem como uma boa opcao para o 

problema do lixo, mas o que se observa na pratica e que os materiais que realmente 

importam as grandes empresas sao aqueles que trazem retorno lucrative 

Como exemplo, poderia ser citado o caso dos Estados Unidos, onde a alta 

dos combustfveis convencionais aliada a dificuldade de encontra-los, fizeram com 

que os resfduos solidos fossem vistos de forma diferente, hoje sao utilizados como 

uma boa e rentavel fonte de energia. 

Varios programas existentes no Brasil ja estimulam a populacao a reciclar 

seus materiais descartados, inclusive aquelas pessoas mais pobres que sao 
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acompanhadas por programas de cunho assistencialista, mas o numero ainda e 

pequeno se comparado com a produgao diaria de residuos em nosso pais. 

3.3.6 Coleta seletiva 

A coleta seletiva consiste num sistema onde se recolhe de forma separada 

parcela do lixo considerada apta para a reciclagem, separa-se o lixo inorganico do 

lixo organico nos proprios locais onde o lixo foi gerado, como por exemplo, nas 

residencias ou nos estabelecimentos comerciais. 

De acordo com Calderoni (2003): 

Adotando medidas integradas para se tratar o lixo, como reciclagem, 
compostagem e incineracao, inclusive com possibilidades de geracao de 
energia eletrica nos dois ultimos casos, reduziriam bastante os residuos. 
Assim, apenas 10% do lixo urbano nao seria aproveitado e seria 
encaminhado para aterros. 

O objetivo desse estudo nao e esgotar nem delimitar as diferentes maneiras 

de tratamento e destinagao desses materiais. O que se torna importante para essa 

observagao e a verificagao de medidas possiveis para o problema da ma destinagao 

dos residuos solidos, que nao sao observadas no cotidiano, causando os varios 

problemas relacionados a saude publica, problemas esses, que poderiam ser 

facilmente resolvidos se fossem observadas as formas corretas de destinagao assim 

como as mais adequadas a cada tipo de situagao. 

3.4 RESIDUOS S6LIDOS DOMESTICOS 

O processo de urbanizagao do Brasil seguiu o modelo dos paises de terceiro 

mundo, onde o crescimento das cidades se desenvolveu de forma desenfreada, com 

a migragao dos habitantes que viviam no campo para as cidades, nao havendo 

preparagao nem estrutura suficiente para absorver as pessoas e os problemas 

decorrentes do lixo produzido por elas, que se tornaram cada vez mais graves. 

Os residuos domesticos sao uma massa de residuos produzidos de forma 
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continua e reiterada, resultantes das atividades humanas, provenientes na maioria 

de sua parte das residencias, produzidos tambem pelos estabelecimentos 

comerciais, escritorios e por pequenas empresas; nao se inclui os residuos 

provenientes de estabelecimentos de saude e das industrias. Conforme Pereira Neto 

(1999), a principal preocupagao com os residuos produzidos nas cidades e o fato de 

serem em sua maioria umidos e de nao haver um gerenciamento adequado desse 

material, gerando um dos grandes problemas ambientais da atualidade. 

Na visao de Zanta e Ferreira (2003), "residuos domesticos sao os residuos 

domiciliares e, tambem, aqueles com caracteristicas similares, como os comerciais e 

os residuos da limpeza publica, normalmente, encaminhados para a disposigao em 

aterros". 

De acordo com a revista Resol, 2003, "Residuos solidos domiciliares ou 

residenciais sao aqueles gerados e coletados diretamente no domicilio e/ou 

residential 

No geral esses residuos domesticos, sao compostos em sua maioria, de 

materia organica, que pode ser superior a 50% de todo o material, isso nao e 

taxativo, esses residuos solidos domesticos tambem podem confer alguns materiais 

toxicos em sua composigao. 

Quanto a geragao desses residuos, Lima (1995) afirma: 

A geracao de resfduos depende de fatores culturais , nfvel e habito de 
consumo, renda e padrao de vida das populacoes, fatores climaticos e das 
caracteristicas de sexo e idade dos grupos populacionais. 

Essa problematica da geragao ainda nao e contemplada em nossa realidade, 

o que se analisa na pratica sao fatores ligados a minimizagao desses residuos, os 

problemas de disposigao e final e de manejo. Em outros paises mais desenvolvidos 

esse tipo de observancia ja faz parte de suas politicas de saneamento, como e o 

caso da Belgica, que adota um programa de minimizagao e prevengao da geracao 

de residuos solidos, atribuindo a politica do "poluidor-pagador", ja na residencia das 

pessoas, os cidadaos ficam obrigados a separar seus residuos reciclaveis sob pena 

de pagamento de uma taxa crescente a cada ano. 

Na realidade brasileira, nota-se que os aspectos analisados quanto a solugao 

dos residuos solidos urbanos apresentam-se com predominancia no final do ciclo de 
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consume-, apos o uso e descarte pelo consumidor, fala-se muito em disposicao final, 

o que contribui para a nao participacao e nao conscientizacao da populacao quanto 

a importancia de cada um, principalmente no que tange a maneira como sao 

gerados e descartados os residuos. 

O reaparecimento de doencas que no passado haviam sido controladas ou 

erradicadas, como a dengue e a febre amarela e justificado pelo professor Forattini 

(2000), que afirma ser o saneamento ambiental o grande responsavel principalmente 

quanto a proliferacao de moscas decorrente da destinacao impropria dos residuos 

solidos domesticos. 

Hodiernamente apesar da populagao brasileira, ainda, fazer parte do mundo 

subdesenvolvido, preocupa-se, juntamente com movimentos ambientalistas, com o 

bem maior, e atraves do esclarecimento de toda a sociedade, podera exigir do poder 

publico uma forma de dirimir o problema dos Residuos Solidos Urbanos. 
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4 RESPONSABILIDADE CIVL DECORRENTE DO DANO AMBIENTAL CAUSADO 
POR RESiDUOS S6LIDOS DOMESTICOS 

A poluicao iniciou-se desde o tempo em que os homens deixaram de 

sobreviver exclusivamente da atividade extrativista, passaram a cultivar outras 

formas de alimentacao baseadas na agricultura e se fixaram em locais determinados 

durante mais tempo, com isso, comecou a haver o acumulo de materiais ja utilizados 

e descartados, bem como as outras formas de poluicao. 

Por ser de pequena monta esses danos ao meio ambiente inicialmente quase 

nao eram notados. Contudo, apos o initio da industrializagao, a humanidade passou 

a perceber que os recursos naturais eram finitos e a poluicao contribuia para o 

desaparecimento dos mesmos. 

O fenomeno da Revolucao Industrial nao foi acompanhado do conhecimento 

de que os recursos advindos da natureza eram inesgotaveis, e as pessoas 

utilizavam-se de tudo que era necessario como materia-prima, sem a devida 

preocupagao em preservacao e manutencao desses recursos. 

O que pode-se notar a principio foram as devas ta tes perceptfveis, por 

exemplo, a diminuicao das florestas. Ainda, nao se tinha atentado para as 

devolucoes ao meio ambiente dos restos gerados pela produgao e pela utilizagao 

dos bens ja consumidos e utilizados pelos seres humanos. 

4.1 POLUigAO CAUSADA PELOS RESiDUOS S6LIDOS DOMESTICOS 

No ordenamento patrio, o tema poluigao, foi inicialmente tratado pelo Decreto 

n° 50.877/1961, conceituando poluigao da seguinte forma: 

Qualquer alteracao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas das 
aguas, que possa impostar em prejulzo a saude, a seguranca e ao bem-
estar das populacoes e ainda comprometer a sua utilizacao para fins 
agricolas, industriais e comerciais e principalmente a existencia normal da 
fauna aquatica. 
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Com o passar do tempo foi observada a importancia de se ampliar o conceito 

acima verificado, com o objetivo de abarcar nao somente as aguas, mas todo o bem 

ambiental, fundamental para a sobrevivencia e o bem estar humano. 

O art 3° da Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente, conceitua poluigao em 

seu inciso III: 

III - poluigao, a degradagao da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saude, a seguranga e o bem-estar da populacao; 
b) criem condigoes adversas as atividades sociais e economicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condicoes esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 
e) lancem materias ou energia em desacordo com os padroes ambientais 

estabelecidos; 

Tutela-se o bem maior do ser humano, que e a vida, baseada na sadia 

qualidade de vida e no equilfbrio dos fatores acima relacionados nas alineas do 

referido artigo. 

E esclarecedora a ligao de Silva (2003, p. 32), em sua obra, que: 

Sao aquelas substancias solidas, liquidas, gasosas ou em qualquer estado 
da materia que geram a poluigao. Ou em sentido ainda mais abrangente: 
"poluente e todo fator de perturbagao das condigoes ambientais, nao 
importa a sua natureza, viva ou nao, quimica ou flsica, organica ou 
inorganica. 

Dessa definigao tem-se que a poluigao constitui uma modificagao nas esferas 

ambientais, vivas ou nao, quimicas, fisicas, organicas e inorganicas, onde 

substancias em qualquer estado geram a mudanga das condigoes ambientais para 

pior. 

Pompeu (1976, p. 43), em sua obra, afirma que: 

No sentido mais amplo da expressao, a poluigao pode ser entendida como 
qualquer modificagao de caracteristicas de um ambiente de modo torna-lo 
improprio as formas de vida que ele normalmente abriga; num sentido mais 
restrito e pratico, a definicao de poluigao deve incluir um elemento 
indicador de prejuizo sanitario, economico ou simplesmente estetico. A 
modificagao do ambiente, para ser considerada poluigao, deve afetar, de 
maneira nociva, direta ou indiretamente, a vida e o bem-estar humano. 
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De modo geral o que deve ser considerado como poluigao e tudo aquilo que 

modifica de forma a prejudicar ate mesmo de esteticamente, o ambiente tornando o 

mesmo improprio a vida saudavel. 

Todos os conceitos analisados acima, inclusive aquele determinado pela lei, 

abarcam em geral as formas de poluigao, seja das aguas, do ar atmosferico, do 

som, do solo, entre outras. Tratando poluigao como, em sfntese, a modificagao do 

ambiente natural ou ate mesmo artificial, que prejudique a saude, o bem-estar das 

pessoas, a flora e a fauna. 

Quanto a poluicao designada por residuos solidos domesticos, foco do 

trabalho, pode-se analisar que a preocupagao com os despachos indevidos dos 

residuos solidos, nao e recente, o art. 12 da Lei n° 2.312, de 03/09/1961, que foi 

regulamentada pelo Decreto n° 49.974 de 21/01/1961 determinava que: 

A coleta, o transporte e destino final do lixo deverao processar-se em 
condicoes que nao tragam inconvenientes a saude e ao bem estar publico, 
nos termos da regulamentacao a ser baixada. 

Descargas de residuos solidos domesticos, a ceu aberto, de forma livre ou 

indevidamente em outros tipos de aterros ou ambientes constituem poluigao. Dentre 

as formas de poluigao do meio ambiente causada pelos residuos solidos 

domesticos, os depositos a ceu aberto e os aterros sanitarios, sao os mais 

frequentes, e ja que nao tratam devidamente o chorume produzido, causam danos 

principalmente dos lengois freaticos e do solo, como tambem os alimentos que 

possam ser irrigados com aguas contaminadas. O chorume ainda pode atrair 

moscas e outros insetos ou animais que podem ser responsaveis por varias doengas 

Outras formas de poluigao por residuos solidos domesticos podem ser, o 

descontrole das usinas de compostagem ou de incineragao que, neste caso podem 

liberar no ato do tratamento, toxinas prejudiciais ao ar e aos alimentos. A falta de 

periodicidade no recolhimento do lixo tambem pode constituir uma forma de poluigao 

do meio ambiente, pois o lixo acumulado atrai animais, insetos e outros causadores 

de doengas, bem como modifica o espago causando ate mesmo uma poluigao 

visual. 
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4.2 DANO AMBIENTAL 

Dano e acao de uma pessoa prejudicial a um terceiro, que podera exigir, 

pelos meios cabais alguma forma a reparacao. 

Principalmente para efeitos de responsabilidade deve ser feita a analise do 

conceito de dano ambiental, o dano ambiental e de antemao, requisito essencial 

para a caracterizacao da responsabilidade extracontratual, norte do trabalho em 

questao. 

Antunes, (2009, p. 247) lembra que: 

A toda evidencia, nao se pode definir qual o ressarcimento devido se o 
dano a ser reparado nao estiver suficientemente classificado, especificado 
e quantificado. Com efeito, sem a existencia do dano, inexiste 
responsabilidade. 

E importante salientar que nem todas as alteracoes ecologicas constituem 

dano ambiental reparavel pelo Direito vigente, nao sao todas as modificacoes que 

ocasionam prejuizos, muitas vezes o ambiente pode mudar de forma natural ou ate 

mesmo artificial, mas para melhor estado. O meio ambiente vive em transformacao 

constante desde sempre. 

O dano ambiental consiste na acao danosa ao meio ambiente, bem juridico 

protegido, pertencente e de responsabilidade de todos da sociedade podendo ser 

reversfvel ou irreversivel. 

A Lei n° 6.938/1981, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, 

conceitua dano como "alteracao adversa das caracterfsticas do meio ambiente." 

Para Rodrigues (2002, p. 210), o dano ambiental e 

[...] podemos dizer que existe o dano ambiental quando ha lesao ao 
equilibrio ecologico decorrente de afetacao adversa dos componentes 
ambientais. Essa lesao pode gerar um desequilibrio ao ecossistema social 
ou natural, mas sempre a partir da lesao ao equilibrio ecologico, que e o 
bem juridico tutelado pelo direito ambiental. Exatamente porque o meio 
ambiente (e seus componentes e fatores) constitui um bem juridico 
autonomo, imaterial, difuso, incindivel, de uso comum de todos, a lesao 
que o atinge sera, ipso facto, uma lesao difusa e indivisivel, cuja reparacao 
sera, igualmente, erga omnes. 
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O dano ambiental tern como ponto de partida o desequilibrio ecologico, nesse 

entendimento deve gerar uma modificagao do ecossistema, de forma negativa, onde 

o equilibrio ecologico e o bem tutelado juridicamente pelo Direito ambiental, e a 

reparacao sera feita de forma a englobar o todo, ja que todos os componentes do 

bem juridico "natureza" sao indivisiveis. 

4.2.1 Dano moral ambiental 

O dano moral ambiental tern natureza subjetiva de dificil valoracao, pode ser 

fundamentado no sentimento de perda advinda de um fato danoso ao meio de 

vivencia das pessoas, atentando direta ou indiretamente contra a propria vida 

humana, o dano moral ambiental tern ligacao com todo prejuizo que nao seja 

economico, causado a coletividade, em razao da lesao ao meio-ambiente. 

Essa modalidade de dano ambiental e recente, mas se tornou um instrumento 

importante no sentido de coibir ainda mais as praticas danosas que ocasionam 

efeitos graves no meio ambiente. Deve ser analisada a lesao de acordo com 

desequilibrio ambiental refletido na qualidade de vida das pessoas dependentes 

desse meio, nao apenas a agressao a natureza que deve ser objeto de reparacao, 

mas tambem a privacao do equilibrio ecologico, do bem estar e da qualidade de vida 

imposta a coletividade. 

Sao cumulaveis as indenizacoes por dano patrimonial e dano moral oriundas 

de um mesmo fato danoso. 

4.3 FORMAS DE REPARAQAO DO DANO AMBIENTAL CAUSADO POR 

RESIDUOS S6LIDOS 

As condenacoes de reparacao dos danos ambientais provocados por 

residuos solidos domesticos, podem se dar em: obrigacao de nao fazer, obrigacao 

de fazer e no pagamento de indenizacao. 

Convem ratificar, que as formas de reparacao do dano ambiental obedecem a 
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uma ordem hierarquica. Primeiramente, busca-se a recuperacao do bem lesado; 

posteriormente, de forma subsidiaria, a indenizacao pecuniaria, nos casos em que a 

reparacao nao e possivel. Portanto, a principal opcao da responsabilidade civil 

ambiental nao e a justa compensacao monetaria da vitima, mas a prevencao do 

dano ecologico e a reintegracao dos bens ambientais lesados. 

A obrigacao de nao fazer, caracteriza-se pela abstencao da conduta que 

causou o dano ambiental, como por exemplo, a cessagao de atividades que gerem o 

lancamento de residuos solidos domesticos em local inadequado ou proibido, ou ate 

mesmo a cessagao da disposicao de determinados residuos em locais improprios. 

Quanto a obrigacao de fazer, esta implica que pode haver uma determinacao 

de possiveis acoes que visem a reparacao ou recuperacao do meio ambiente ao 

status quo ante, atraves de medidas do tipo: retirada de residuos de determinado 

local, ou ainda, a demolicao de obras realizadas sem a devida licenca ambiental, 

como por exemplo, usinas de incineracao que degradem o meio ambiente e estao 

em situacao irregular. 

Importante salientar, que a obrigacao de fazer pode consistir em obrigacao de 

prestar educagao ambiental dos prepostos para, por exemplo, nao haver 

reincidencia da conduta lesiva ao meio ambiente. 

Vale salientar ainda, que em ambas as obrigacoes, tanto a de fazer como a 

de nao fazer, podera ser determinado o pagamento de multa pelo inadimplemento 

das mesmas. 

Se forem realizadas obras para, por exemplo, a remocao de residuos solidos 

urbanos indevidamente lancados, o pagamento de valor pecuniario referente a 

indenizacao deve conter as despesas referentes as mesmas. 

A indenizacao de dano a bem ambiental publico deve ser destinada a fundos 

regulados por lei. 

4.4 RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS CAUSADOS PELA POLUIQAO 

POR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS 

Responsabilidade vem do latim responsus, do verbo respondere, que tern o 

sentido de responder. Dai que a responsabilidade decorre da ideia de cumprir uma 
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obrigacao de carater transitorio estabelecida entre um credor e um devedor. 

Venosa (2007, p. 1), define que "o termo responsabilidade e utilizado em 

qualquer situacao na qual uma pessoa, natural ou juridica, deva arcar com as 

consequencias de um ato, fato ou negocio danoso." 

Na definicao de Diniz (2002, p. 34): 

Responsabilidade e a "aplicacao de medidas que obriguem uma pessoa a 
reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razao de ato por 
ela mesma praticado, por pessoa ou por quern ela responde, por alguma 
coisa a ela pertencente ou da simples imposicao legal." 

Dos conceitos elencados acima, verifica-se que a ideia de responsabilidade 

esta atrelada a um fato danoso, uma lesao a um bem juridico protegido. 

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil se da da forma 

objetiva, na qual so e necessario que se demonstre o dano e o nexo causal 

decorrente da conduta e atividade do agente, independente da comprovacao da 

culpa, como corrobora o art 14, § 1° da Lei n° 6.938/81, instituidora da Politica 

Nacional do Meio Ambiente, in verbis: 

Sem obstar a aplicacao das penalidades previstas neste artigo, e o poluidor 
obrigado, independentemente de existencia de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. 0 Ministerio Publico da Uniao e dos Estados tera 
legitimidade para propor acao de responsabilidade civil e criminal por 
danos causados ao meio ambiente. 

A grande preocupagao no campo ambiental e a reparagao do dano, nao se 

leva em consideragao se a conduta foi culposa ou dolosa, bem como se foi 

decorrente de ato legal ou ilegal bastando que ocorra o dano ao meio ambiente. O 

agente sera responsabilizado independente de erro ou fraude em sua conduta, basta 

existir a relagao de causalidade entre a conduta, que, inclusive, pode ser Ifcita, e o 

dano. 

O que se aprecia e o resultado da devida conduta danosa que torna 

prejudicial a vida humana e seu habitat, se considera que a lesao ocorrida gerou 

uma apropriagao indevida dos direitos de todos a ter uma vida saudavel baseada no 

ar puro, na agua limpa, etc. 

A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental pela poluigao por 
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residuos solidos sera sempre objetiva e extracontratual, por se tratar de relacao nao 

estabelecida via contrato. 

As caracteristicas do ato, como ocorrencia de culpa, dolo, erro, fraude, entre 

outras, apenas podem influir na dosagem da pena e na sua aplicabilidade, nao 

eximindo da responsabilizagao o causador do dano, que pode ter direito de 

regresso. 

4.4.1 Teoria do risco integral 

A teoria do risco integral se caracteriza por ser desnecessaria a comprovagao 

de culpa, mas e considerada extremista por alguns doutrinadores por nao admitir 

causas excludentes da responsabilidade. 

Cavalieri Filho (2003, p. 154), ao comentar o artigo 14, § 1° da Lei 6.938/81, 

ressalta que: 

O artigo 225 § 3°, da Constituicao, recepcionou o ja citado art. 14 § 1°, da 
Lei 6.938/81, criando a responsabilidade objetiva baseada no risco integral, 
ou seja, na teoria segundo a qual nao se admitem excludentes de 
responsabilidade. 0 autor aduz que "se fosse possivel invocar o caso 
fortuito ou a forca maior como causas excludentes de responsabilidade civil 
por dano ecologico, ficaria fora da incidencia da lei a maior parte dos casos 
de poluicao ambiental. 

Apesar das divergencias doutrinarias, adota-se a teoria acima citada, na qual, 

todo aquele que ocasionar um dano ambiental decorrente da agao ou omissao que 

acarrete poluicao por residuos solidos urbanos, deve ser responsabilizado 

civilmente, de maneira a ressarcir todos os prejufzos causados independentemente 

de culpa. 

As causas excludentes da responsabilidade como, caso fortuito ou forga 

maior, dolo de terceiro, culpa da vitima, nao excluem a responsabilidade nesses 

casos, o argumento utilizado por aqueles que defendem essa teoria e que essas 

causas excludentes nao podem ser superiores aos interesses da coletividade, os 

direitos individuals nao poderao se sobrepor aos direitos coletivos. 
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Importante ressaltar, que nao se deve confundir acao ou omissao com 

comportamento. Como exemplo, se um particular deposita o lixo de sua residencia 

em via publica, deve ser responsabilizado pela devida conduta reprovavel e ilegal, 

mas se por acaso, era de costume despejar lixo domestico em determinado local 

onde diariamente a coleta desses residuos era feita justamente para evitar a 

proliferacao da poluicao, atendendo as normas legais, e a coleta nao aconteceu, por 

fatos alheios ao particular, este nao sera responsabilizado pelo fato, pois, nao houve 

manifestamente uma acao comissiva ou omissiva que desencadeasse o dano 

decorrente da poluicao, e sim um comportamento ja realizado costumeiramente, por 

todos da comunidade, o que nao geraria a responsabilizacao. 

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

responsabilizacao total daqueles que agirem de forma ilegal e terminarem por 

causar danos a coletividade, esta defende que, da mesma forma em que houve 

apropriacao do bonus trazido pela atividade danosa, o poluidor deve arcar tambem o 

onus do ressarcimento do prejuizo causado para aqueles que direta ou 

indiretamente sofreram o dano. 

4.4.2 Do agente ativo e do agente passivo 

O sujeito passivo da acao e aquele que assumiu o risco da atividade 

determinada ou aquele que responde por ato de terceiro preposto. 

Em regra, os interesses ambientais tutelados sao difusos, nesse caso o polo 

ativo de uma acao indenizatoria seria a coletividade, mas pode haver ainda 

interesses part iculars ou individuals a serem analisados em cada caso concreto. No 

caso dos residuos solidos urbanos, na maioria das vezes atua como sujeito ativo 

das acoes, a coletividade, como por exemplo, uma comunidade que necessita da 

agua de um reservatorio que foi contaminado pela disposicao de lixo em suas 

margens. 

Pode haver ainda a solidariedade passiva, onde duas ou mais pessoas 

respondem concorrentemente pelo dano, sua reparacao e prevencao, em termos 

exemplificativos poderia ser observado o caso de um distrito industrial, se nao for 

possivel elencar individualmente os responsaveis por danos ambientais ali 
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causados, todos que fazem parte do distrito respondem solidariamente, visando 

assim reparar o interesse publico de ressarcimento total do prejuizo ambiental da 

forma mais rapida possivel atendendo sempre aos interesses da coletividade. Se 

houver mais de um responsavel para o mesmo dano com a responsabilizacao 

apenas de um deles, cabera direito de regresso deste contra os outros. 

4.4.3 Responsabilidade civil das pessoas juridicas de direito privado 

Quanto a responsabilidade de pessoa juridica de direito privado, o sujeito 

respondera de forma objetiva pelos danos causados por residuos solidos urbanos, 

nao fazendo a distincao entre as pessoas ffsicas do seu proprietario ou de seus 

prepostos, a pessoa jurfdica de direito privado responde como preponente de seus 

empregados, bem como pelos seus orgaos. Nao e necessario que se demonstre a 

intencao do estabelecimento em violar a lei, nem que esta agiu com imprudencia ou 

impericia. O simples fato de gerar o residuo e sua destinagao inadequada, mesmo 

que seja realizada por terceiros, e fato suficiente para gerar o dever de reparar o 

dano. 

4.4.4 Responsabilidade civil das pessoas de direito publico 

A responsabilidade juridica de pessoa de direito publico se enquadra na teoria 

do risco integral ja mencionada anteriormente, independentemente de ser a conduta 

licita ou ilicita, comissiva ou omissiva, nos termos do art. 37, § 6° da CF/88, pois, e 

obrigacao do Estado a protegao do meio ambiente, bem como a utilizagao 

sustentavel dos recursos ambientais e a adogao de medidas e politicas voltadas 

para coibir o desenvolvimento desenfreado baseado na degradagao. O Estado, 

entao, passa a ter responsabilidades equiparadas as de uma pessoa comum. 

Nesse sentido, Stoco (2001, p. 90), defende que o pressuposto da 

responsabilidade objetiva por parte do poder publico, resulta da propria Carta 

Magna, no art 37, § 6°, bem como do art. 21, XXIII, c, que preceitua que "a 
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responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa", aplicando-se assim, 

por analogia aos danos decorrentes de outras condutas, como e o caso dos 

residuos solidos urbanos. 

Arruda (2005, p. 93) corrobora com esse entendimento e reforga seu 

posicionamento ao afirmar que: 

O tema da responsabilidade do Estado foi bordado na Conferencia das 
Nacoes Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, consagrando que 
os Estados tern o direito de explorar seus recursos, desde que nao sejam 
causados danos a outros Estados, cooperando na erradicacao da pobreza, 
sob pena de se negar vigencia ao desenvolvimento sustentavel [...] vale 
ressaltar que o principio n° 10 que orienta os Estados a viabilizarem o 
acesso aos procedimentos administrativos e processos judiciais, inclusive, 
para indenizacao e ressarcimento de eventuais danos causados. 

Essa responsabilidade civil por parte do poder publico pode decorrer de 

conduta comissiva, omissiva, licita ou ilfcita, se enquadrando na teoria do risco 

referida anteriormente. 

O Estado responde solidariamente por danos causados por terceiros 

independentemente da comprovagao de culpa, devido ao seu dever de prestar 

protecao ao meio ambiente atraves de medidas de protecao e de controle. 

Outra corrente defendida e a de que o particular que obter licenca ambiental 

do Estado para atuar de forma licita, mas, age fora dos limites estabelecidos 

responde objetivamente, enquanto que o Estado responde subjetivamente, pois 

haveria a necessidade de comprovagao de que a falta do servigo de fiscalizagao 

desse particular, contribuiu para eventual dano. 

Os que defendem a teoria subjetiva atestam que a responsabilidade so seria 

objetiva se o Estado concedesse licenga ilegal por mau desempenho do servigo 

publico, no entanto nao e o posicionamento dominante. 

4.4.5 Cumulacao das sangoes de natureza civil, penal e administrativa 

E permitida a cumulagao dessas sangoes, visto que sao de natureza 

diferente, nas esferas administrativas e penais, nao se faz necessario o pressuposto 
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do dano ambiental, basta haver a conduta lesiva ilicita. Arruda (2005, p. 102), 

justifies com sapiencia essa afirmacao: 

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 no art. 225, § 3°, 
[...] que utiliza a conjungao "e" para definir as modalidades de 
responsabilizacao a que esta sujeito o poluidor. 

0 fato e que, independentemente da aplicacao e comprovagao de condutas 

ilegais, a sangao civil podera acontecer, baseada sempre na comprovagao no dano 

causado ao meio ambiente. 

4.4.6 Imprescritibilidade da reparagao dos danos ambientais 

Por se tratar de direitos tidos como fundamentals, se torna imprescritfvel esse 

tipo de reparagao, sao direitos difusos que nao possuem titular determinado a nao 

ser a coletividade, sem falar que os danos ambientais em sua maioria sao 

produzidos a longo prazo com a verificagao dos resultados danosos muito apos o 

seu initio, o que dificulta a precisa afericao da data initial do dano. 

4.4.7 Formas de reparagao do dano ambiental 

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

ressarcidos de forma integral, deve ser possibilitada a restitio in integrum, devendo 

se aproximar ao maximo do status quo ante no qual se inseria a natureza 

anteriormente. 

No entanto, em alguns casos nao e possfvel esse tipo de reparagao visto que 

os danos ja se tornaram totalmente irreversfveis, para esses casos as formas de 

condenagao podem consistir em: (i) obrigagao de incentivo a medidas de 

planejamento de atividades relativas a poluigao ambiental; (ii) incentivo a educagao 

ambiental em todos os niveis; (iii) incentivo fiscal para membros da industria que se 
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comprometerem com o piano de redugao ate mesmo na producao de residuos 

solidos domesticos, dentre outros. 

Para os demais casos, outras formas de responsabilizacao civil sao: (i) 

indenizagao por dano causado pelo acumulo de lixo em local proximo a lencol 

freatico gerando poluigao das aguas; (ii) condenagao em obrigagao de nao fazer 

consistindo na abstengao de disposigao de lixo a ceu aberto; (iii) condenagao em 

obrigagao de fazer, podendo consistir na obrigagao de prestar educagao ambiental 

aos prepostos ou ate mesmo na adequagao das condigoes de lixo ja depositado; 

condenagao em obrigagao de construir aterro sanitario adequado; cominagao de 

pena de multa diaria caso nao sejam cumpridas as obrigagoes determinadas; dentre 

outras. 

Essas sao as formas de reparagao mais observadas no cotidiano da realidade 

brasileira. 

4.5 EFICACIA DA RESPONSABILIZAQAO 

As dificuldades para demonstragao dos elementos da responsabilizagao em 

materia ambiental sao inumeras. 

O dano e de diffcil comprovagao, ainda que decorrente de agao comissiva ou 

omissiva, pois, a destinagao irregular dos residuos solidos urbanos domesticos, na 

maioria das vezes perdura no tempo acumulando pequenos resultados que so com 

o passar do tempo acumulam um dano de maior proporgao e percepgao. 

Outra questao, e que alem dessa dificuldade de mensuragao, de forma 

imediata, da proporgao do dano, o mesmo decorre de condutas reiteradas de 

diversos agentes, o que dificulta a prova dos elementos para a responsabilizagao, 

sem falar que os danos ainda podem ser anonimos, como, por exemplo, nos casos 

de disposigao de lixo em terrenos baldios, durante o periodo noturno. 

Um fato importante a ser e analisado, e que todas as agoes oriundas dos 

seres humanos geram algum tipo de dano ambiental, portanto deve-se ter um meio 

termo entre as condutas realmente lesivas e repreendieis em termos de 

responsabilizagao e as condutas de menor potencial lesivo. O fato de um particular 

depositar seu lixo em terrenos baldios, por exemplo, e um fato reprovavel e contrario 
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a lei, mas se todas as condutas desse tipo fossem analisadas pelo poder publico, 

um numero incontavel de acoes seriam ajuizadas abarrotando as dependencias 

juridicas do pais. 

Deve ser levado em consideracao, o que realmente e punivel a tftulo de 

responsabilizacao, como por exemplo, a disposicao de residuos solidos urbanos a 

ceu aberto pelas prefeituras municipais, o que podera causar grandes transtornos a 

toda uma comunidade, esse tipo de comportamento deve ser atacado por todos os 

meios juridicos cabiveis, a responsabilizacao dos entes publicos perante esse tipo 

de situacao diminuiria significativamente os problemas ambientais e de saude 

publica relacionados ao lixo. Enquanto, a sociedade permanecer inerte e nao cobrar 

um pagamento pelos danos sofridos, o instituto da responsabilizagao civil nao sera 

eficaz. 
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5 CONCLUSAO 

Uma das materias mais importantes no campo do Direito Ambiental e a 

responsabilizacao por danos causados aos recursos ambientais, devido a sua 

relevancia perante o ordenamento patrio que elevou como direito fundamental o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Um fato alarmante verificado nos ultimos anos e a questao da poluigao 

causada pelos residuos solidos urbanos. Ate pouco tempo atras o assunto nao era 

foco de discussoes, tambem nao era considerado importante principalmente quando 

comparado a outros problemas ambientais de repercuto maior. 

Na realidade, a poluigao por residuos solidos domesticos atenta contra o 

desenvolvimento sustentavel, comprometendo recursos naturais vitais ao ser 

humano e a natureza como um todo. 

As pessoas, os entes publicos, as empresas, todos depositando seus 

residuos na natureza, sem nenhum cuidado ou preocupagao, um fato que poderia 

ser aceito ate seculo passado, mas que hoje e inadmissivel, o descarte de resfduos 

nao pode se tornar um obstaculo ao desenvolvimento humano. 

Hodiernamente a sociedade tomou partido do problema devido ao 

crescimento da conscientizagao ambiental, mas, para a minimizagao desses efeitos 

poluentes e degradantes, nao e possfvel impedir a produgao de resfduos solidos 

domesticos, sob pena de paralisagao do crescimento economico e a propria 

sobrevivencia do ser humano. Porem, busca-se um equilfbrio entre meio ambiente e 

produgao, nao se admite que o poluidor, que excede esses limites saia incolume de 

suas agoes. 

Os resfduos solidos domesticos com o passar do tempo e o aumento das 

tecnologias, paradoxalmente se tornam cada vez mais toxicos e prejudiciais a 

saude, alem disso, o grande volume da produgao vai de encontro a falta de espago 

suficiente para a destinagao final dos mesmos, tornando concretos os danos 

ambientais, sujeitos a responsabilizagao. 

O norte dessa investigacao esta nos campos do Direito Ambiental e do Direito 

Civil. A responsabilidade civil se da da forma em que devem ser reparados ou 

compensados os danos causados a outrem, que sofreu com o dano ambiental ou 

ecologico algum tipo de prejufzo. Esse dano pode ser ate mesmo moral, de dificil 
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avaliacao, mas plenamente possivel para aquele que se sentir lesado em sua 

qualidade de vida, saude e bem-estar. 

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. 

Ao adotar-se a teoria do risco integral, tem-se em foco o total ressarcimento 

de forma realmente eficaz do dano causado ao meio ambiente, e, por ele ser 

considerado direito fundamental, tern prevalencia sobre outros institutos, como por 

exemplo, o direito de propriedade. 

Constatou-se, que em toda e qualquer atividade lesiva ao meio ambiente, 

decorrente da ma destinagao e do mau gerenciamento desses resfduos, enseja 

responsabilizagao civil, desde que seja possfvel a indicagao do responsavel pela 

conduta danosa. 

Vez que a atividade poluidora sendo Ifcita, existe a possibilidade de 

responsabilizagao como, por exemplo, no caso das usinas de incineracao ou aterros 

sanitarios que estejam funcionando de acordo com as normas estabelecidas mas 

podem nao ser suficientes para evitar danos ao meio ambiente. 

Nao se faz distingao entre as pessoas juridicas ou ffsicas, de direito publico 

ou privado, interpondo-se ate mesmo aos orgaos estatais, a responsabilizagao por 

danos decorrentes dos resfduos solidos domesticos, especialmente nos casos em 

que for provado algum tipo de negligencia no dever de fiscalizar e ate mesmo de 

disponibilizar formas corretas de destinagao desses resfduos, zelando pelos 

interesses de toda uma sociedade. 

Outro fator importante, e que o dano a ser ressarcido deve ser o dano certo e 

atual, nao se pode prover a responsabilizagao por danos causados por resfduos 

solidos domesticos que sejam hipoteticos, nao pode ser punido um dano futuro, que 

nao deve ser confundido com dano presumido. O dano presumido trata-se de um 

dano de diffcil reparagao e valoragao, e apesar da grande possibilidade de acerto 

quanto a esses danos futuros, existem muitas divergencias nesse sentido, porem, o 

entendimento majorante aponta que mesmo nos danos cronicos, com os efeitos 

futuros totalmente dimensionados, nao se aplica a sangao da responsabilidade civil, 

o que se pode fazer e condenar o agente ao pagamento de indenizacao pela parcela 

passada e a obrigagao de nao fazer, proibindo a atividade para o futuro. 
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Torna-se indiscutivel a natureza objetiva da responsabilizagao civil imputada 

ao causador de dano ambiental por destinagao de residuos solidos domesticos, 

pode haver ainda, a imputagao cumulada de sangoes de cunho administrativo, penal 

e civil. 

Vale salientar, que os bens ambientais ao possuirem a natureza de direitos 

fundamentals, geram um direito imprescritivel. 

E importante a analise do estudo da responsabilizagao com efeito nos danos 

causados pela ma destinacao dos residuos solidos domesticos, avaliagao da teoria 

do risco integral e dos meios de reparagao dos danos causados por eles, pelo 

simples fato de que a sociedade precisa de um aparato jurisdicional em defesa de 

seus interesses difusos, sobretudo porque tais agoes evitarao desvios na coleta e 

destinagao dos residuos solidos e, em consequencia, prejuizos ao meio ambiente e 

a sadia qualidade de vida. 
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