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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o crescimento demografico e o processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in dust r ia liza9ao, cada vez mais acelerado, 

gera-se maior produeao de bens duraveis e nao duraveis e consequentemente maior consumo. 

Assim, as Politicas Publicas ambientais sao ferramentas fundamentais para contribuir com a 

redu9ao dos maleficios causados pelos residuos solidos. O objetivo deste trabalho e analisar a 

Politica Nacional de Residuos Solidos em vigor atualmente, identificar os principals 

problemas relacionados com a Gestao dos Residuos Solidos no municipio de Serra Branca-PB 

e verificar os gastos e as transferencias do governo federal com a PNRS, antes e depois da lei. 

A pesquisa constitui-se como bibliografica e descritiva, utilizando fonte de dados secundarios. 

A coleta de dados realizou-se com aplica9ao de entrevista semi-estruturada. Os resultados 

obtidos apontam que no momento atual o municipio de Serra Branca deposita seus residuos 

solidos em lixao a ceu aberto e que a Gestao de Residuos Solidos Urbanos nao esta de acordo 

com as exigencias estabelecidas pela Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS). 

Portanto, conclui-se que apesar da PNRS ter sido institucionalizada no ano de 2010, 

constatou-se atraves do Portal da Transparencia que os gastos e as transferencias de recursos 

do Governo Federal com a96es relacionadas a esta politica, sofreram um declinio 

consideravel, tendo como base os anos de 2008, antes da lei a 2013, depois da lei. Apartir de 

tal analise conclui-se que se torna quase impossivel gerenciar os residuos solidos de acordo 

com a PNRS, sem apoio financeiro do Governo Federal. 

Palavras-chave:Residuos Solidos, Politica Nacional de Residuos Solidos, Gestao Publica. 
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1INTRODUCAO 

A partir do processo da globalizacao, paises, Estados e cidades passaram a buscar cada 

vez mais um crescimento economico de forma acelerada, consequentemente utilizando os 

recursos naturais de forma desenfreada, ao modo que medidas como, por exemplo, leis de 

responsabilidade ambiental foram necessarias serem criadas para regulamentar o uso dos 

recursos naturais. Em conseqiiencia desse fato, destruicoes de grandes florestas foram 

realizadas causando desmatamento, migra9ao e extin9ao de animais, mudan9as no clima, 

queimadas, provocando polui9ao do ar e contribuindo para o aquecimento global, aumento da 

produ9ao industrial, gerando polui9ao no ar, nos rios, nos lagos e no solo, entre outros 

(SILVA, 2011). 

Assim, com o crescimento populacional e o economico que se apresentavam em 

grande escala, surgiu a necessidade de criar medidas para ajudar ou pelo menos controlar os 

recursos naturais existentes, ja que quanta mais seres vivos existem maiores demandas 

surgirao por comida, saude, educa9ao, lazer, entre outros. 

Dessa forma, tratar da tematica ambiental nao e tarefa facil, mas e essencial para 

promover e garantir as futuras gera9oes direito a um meio ambiente saudavel, o qual ganha 

destaque em nivel global em 1992, com a realiza9ao da ECO-92, no Rio de Janeiro, onde 

cento e setenta paises assinaram um importante documento, a agenda 21, na qual estao 

determinadas as responsabilidades dos paises e de todos os seus entes das esferas Federal, 

Estadual e Municipal, para tratarem das questoes ambientais e promoverem o 

desenvolvimento sustentavel. Assim, neste trabalho cientifico procurou-se destacar a Gestao 

dos Residuos Solidos do municipio de Serra Branca-PB. 

A partir do exposto, tratar da problematica dos Residuos Solidos nao e uma tematica 

recente, pois esti inserida nos problemas ambientais ha muito tempo, mas que devido ao 

crescimento demografico e industrial tornou-se pauta importante entre os debates sobre 

problemas ambientais. Assim, 

O modo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9§o industrial e as formas de sociedades que dele decorrem 
foram produzindo e ampliando os problemas nos espa90s e territorios 
urbanos, tais como: o crescimento populacional e habitacional desordenados, 
mobilidade, infraestrutura incompativel com a rede instalada, etc. Esses e 
outros problemas vem gerando muitas preocupa96es ambientais. 
(BESERRA; ARCOVERDE; AGUIAR, 2012, p.l). 
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Com o indice de crescimento demografico surge a necessidade do ser humano consumir 

cada vez mais, por que quanto mais seres humanos vao nascendo mais recursos naturais vao 

sendo demandados, dessa forma Veiga e Zatz (2008, p. 14) mencionam que, "Mais gente 

requer mais comida, espaco, agua, energia e muitos outros recursos. Por isso, nao se pode 

negar que um crescimento vertiginoso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula9ao aumente a pressao sobre a natureza". 

Todavia, devemos nos preocupar com esse vasto crescimento, pois acarretara diretamente os 

recursos naturais, tornando-os mais escassos e conseqiientemente quando o homem ocupa o 

espa90 reservado para nossas florestas gera-se um enorme desmatamento, destruindo fauna e 

flora. 

Com o crescimento demografico e o processo de in dust r ia liza9ao, cada vez mais 

acelerado, gera-se uma maior produ9ao de bens duraveis e nao duraveis e conseqiientemente 

um maior consumo. Desta forma, a produ9ao de residuos solidos torna-se evidente, alem do 

mais quando descartados de forma incorreta causam impactos negativos ao meio ambiente. 

Cabe aos gestores publicos um cuidado especial e uma preocupa9ao redobrada voltada para o 

meio ambiente, preocupa9ao essa que tambem se atribui a sociedade em geral, por serem 

parte integrante do processo de gera9ao de residuos solidos. 

Assim, discutir a tematica ambiental, em especial os problemas ocasionados pelos 

residuos solidos, junto a sociedade civil e fundamental, devido boa parte da sociedade 

contribuir de forma negativa com os problemas ambientais e uma pequena parte colaborar em 

defesa deste. Por essa razao, a Lei 12.305/2010 da Politica Nacional de Residuos Solidos, 

estabelece o papel da sociedade perante os residuos solidos, atraves da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, ou seja, este tern a responsabilidade tanto no 

consumo, quanto pela forma de descarte do produto consumido. 

Para tanto, surge a seguinte problematica, ou sejajcomo gerenciar de maneira eficiente 

os Residuos Solidos coletados na zona urbana do municipio de Serra Branca-PB?/'E dai a 

necessidade, como objetivo geral, de compreender melhor essa Politica Nacional de Residuos 

Solidos - PNRS, o que faremos no presente trabalho. 

A partir do exposto, e que este artigo objetiva-se em analisar a Politica Nacional de 

Residuos Solidos em vigor atualmente, identificar os principais problemas relacionados com a 

Gestao dos Residuos Solidos no municipio de Serra Branca-PB e verificar os gastos e as 

transferencias de recursos do Governo Federal com a PNRS, antes e depois da Lei. 

A pesquisa e bibliografica e descritiva, utilizando fonte de dados secundarios como a 

internet, sites, publica96es de in st itu i9oes nao governamentais, livros, artigos cientificos, 

manuais, entre outras. O Municipio a ser analisado o processo de Gestao dos Residuos 
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Solidos e Serra Branca-PB, localizada na microrregiao do Cariri Ocidental, com area 

territorial de 687 km 2 , e com popula?ao de aproximadamente 12.973 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 T R A J E T O R I A HISTORICA DA P R O B L E M A T I C A AMBIENTAL NO BRASIL 

Levando em consideracao a relevancia da tematica abordada neste trabalho cientifico, 

e fundamental realizar um levantamento bibliografico acerca do resgate historico do tema, que 

muito embora nao seja uma discussao recente, mas apresenta dados importantes e 

preocupa9oes em relacao a inumeros problemas ambientais que merece ser estudado, avaliada 

e posteriormente apresentar soluQoes para sanar ou ameniza-los. Dessa forma, contextualizar-

se-a a partir do cenario internacional, trazendo ao cenario nacional, considerando que 

Embora a preocupacao com o meio ambiente date do seculo XIX, somente 
no seculo XX e, principalmente, a partir dos anos 70 passou a ter 
repercussao na sociedade, com visao de que o problema nao poderia ser de 
Responsabilidade localizada, mas de responsabilidade globalizada. A 
primeira conferencia Mundial sobre o meio Ambiente foi realizada em 
Estocolmo em 1972, com repercussao internacional, e foi um passo na 
conscientizacao da sociedade mundial sobre os problemas ecologicos. Em 
1975, foi realizado um seminario Internacional de Educacao em Belgrado, 
com participacao de varios Paises e resultou na chamada carta de Belgrado. 
Esse documento propunha que qualquer acao de preserva9ao ambiental 
deveria, primeiramente, passar por uma educa9ao ambiental. Os programas 
de educa9ao ambiental a serem desenvolvidos pelos Paises deveriam 
conscientizar as crian9as sobre a importancia de cuidar do meio ambiente. 
(FERREIRA, 2007, p. 12). 

Diante da explana9ao anterior, e possivel entender que a preocupa9ao com as questoes 

ambientais nao sao recentes e que a sociedade remete papel fundamental na execu9ao da 

consciencia aos problemas ambientais, devendo, portanto, a Educa9ao Ambiental ser um 

canal para tal conscientiza9ao. 

Ja em 1988 em Estocolmo foi realizada outra reuniao para discutir sobre as mesmas 

questoes, mas foi em 1992, na cidade do Rio de Janeiro que foi realizada a ECO-92, atraves 

da qual se construiu um documento conhecido como agenda 21, assinado por 170 paises. A 

partir desta epoca os paises envolvidos passaram a ter maior compromisso e responsabilidades 

com questoes ambientais e a incorporarem os conceitos de ambientalmente correto e 

desenvolvimento sustentavel (FERREIRA, 2007, p. 13). 
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A partir da construcao da agenda 21 as nacoes internacionais passaram a ter uma 

responsabilidade consideravel sobre meio ambiente e priorizaram o mesmo. Este documento 

(agenda 21) foi construido na Conferencia das Nafoes Unidas sobre meio ambiente e 

desenvolvimento sustentavel, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e teve como nomenclatura 

ECO - 92. A agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a 

construcao de sociedades sustentaveis, em diferentes bases geograficas, que concilia metodos 

de protecao ambiental,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ju s t i9 a social e eficiencia econdmica, visando a sustentabilidade. 

Neste momento historico, tanto para as na9oes internacionais, quanto para a nacional a 

uma consideravel evolu9ao da tematica ambiental no mundo, que embora seja um tema 

importante por envolver diversos aspectos, houve morosidade para ser destacado entre as 

discussoes de conserva9ao e preserva9ao, assim como para ser constituido um documento ao 

qual se adapte as na9oes. 

Tratando neste momento especificamente do caso brasileiro, algumas con st itu i96es 

abordaram ou pelo menos se dispuseram em intitular em alguns textos constitucionais a 

tematica ambiental, que embora seja um direito fundamental da pessoa humana, so passou a 

ter enfase na con st itu i9ao de 1988, a qual modificou significativamente a tematica dos 

recursos naturais, deixando de lado sua explora9ao, mas acima de tudo ampliando seu foco na 

conserva9ao destes recursos ambientais. Entao, de acordo com seu texto, em seu capitulo V I 

artigo 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 gera9oes. (BRASIL, 2009). 

A partir desta con textualiza9ao, vale destacar que a Politica Nacional do Meio 

Ambiente, foi criada no inicio dos anos 80, e institucionalizada pela Lei n° 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, fortalecida pela Con st itu i9ao Federal de 1988, dispoe sobre a Politica 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de form ula9ao e aplica9ao e da outras 

providencias. Estabelecendo como objetivos a preserva9ao, melhoria e recupera9ao da 

qualidade ambiental propicia a vida, visando assegurar, no Pais, condi96es ao 

desenvolvimento socioeconomico, aos interesses da seguran9a nacional e a prote9ao da 

dignidade da vida humana. Tratando, portanto, de estabelecer em ambito nacional, estadual e 

municipal sobre as diretrizes ambientais a serem seguidas e categoricamente construir em 

coletividade a politica ambiental, constituindo desta forma um marco na historia ambiental do 

pais. 
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2.1 A DIMENSAO E INSTITUCIONALIZACAO DA PROBLEMATIC A AMBIENTAL 

NO BRASIL 

Ao abordar a tematica meio ambiente, faz-se necessario conceituar o que este termo 

significa, que do ponto de vista do direito ambiental, de acordo com Farias (2007, p. 27), 

"Meio ambiente e o lugar onde se manifesta a vida, seja a vida humana ou de qualquer outro 

tipo, e tambem todos os elementos que fazem parte dela". Dessa forma, compreende-se que 

meio ambiente significa a juncao de todos os elementos da natureza, ou seja, o ar, a agua, a 

fauna, a flora, os animais e os seres humanos. E meio pelo qual a vida evolui e o homem 

busca sobrevivencia atraves dos recursos naturais que este meio oferece. 

Outra definicao importante e da Lei n° 6.938/81, da Politica Nacional do Meio 

Ambiente, que o define em seu artigo 3°, inciso I , como "conjunto de condicoes, leis, 

influencias e interacoes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas form as". 

A partir das definicdes, destaca-se que os recursos naturais sao escassos e quando 

utilizados de forma inadequada a tendencia e acabar rapidamente, por isso e importante 

destacar que cada ser humano, componente da sociedade e responsavel pelo uso destes 

recursos, mas, mais responsavel ainda por manter e colaborar com o equilibrio do meio 

ambiente de forma sustentavel, sem precisar acabar com os ecossistemas existentes, 

garantindo as geracoes futuras o usufruto deste. 

Conseqiientemente, discutir esta tematica tambem e tarefa fundamental para o 

Municipio em especial, devido o meio ambiente necessitar de muita atencao e cuidados 

especiais ja que os recursos naturais sao escassos, e as geracoes atuais devem se preocupar em 

manter em equilibrio os ecossistemas para as futuras geracoes, para que possam viver no meio 

ambiente ecologicamente correto e equilibrado. 

Todavia, com a efetivacao da Lei n° 6.938/81 da Politica Nacional do Meio Ambiente, 

com a promulgacao da Constituicao Federal de 1988 no Brasil e com a realizacao da ECO-92 

no Rio de Janeiro, obteve-se a partir destes momentos historicos, mudancas no processo de 

controle de degradacoes ambientais com maior rigor, bem como responsabilizacoes por atos 

danosos ao meio ambiente, realizados atraves de instituicoes responsaveis pela tematica, 

como por exemplo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA), o Ministerio do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e as Secretarias de Meio Ambiente das Cidades, as quais se responsabilizam na 
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protecao e na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo as futuras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gera96es o usufruto deste. Para firmar a ideia Silva (2011), enfatiza que: 

O meio ambiente, na verdade, so veio ganhar destaque no cenario politico 
nacional entre os anos de 1989 e 1992, instigados pela discussao 
internacional, desde a conven9ao de Estocolmo (1972), mas ainda dando 
enfase ao meio ambiente como um problema global e nao local, apesar da 
existencia de uma lei que instituiu a Politica Nacional do Meio Ambiente e 
da amplia9ao dessa institucionalizacao juridica do tema na Constitui9ao de 
1988. (SILVA, 2011,p.254). 

Cabe destacar ainda que e de competencia das esferas de governo, ou seja, Uniao, 

Estados e Municipios proteger o meio ambiente, conforme esta disposto no Art.24 da 

Con st itu i9ao Federal, em seu inciso V I : "Compete a uniao, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: V I - florestas, ca9a, pesca, fauna, conserva9ao da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, prote9ao do meio ambiente e controle da pohmjao". 

Desta forma, os entes mencionados tern por responsabilidade criar leis para prote9ao do meio 

ambiente, bem como para manter os ecossistemas em equilibrio, com base nos dispositivos da 

Con st itu i9ao Federal Brasileira, destacando neste trabalho o ambito Municipal. 

2.2 A INSTITUCIONALIZACAO DAS POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS NA 

GESTAO PUBLICA 

Levando em considera9ao o meio ambiente como elemento fundamental e 

indispensavel a sobrevivencia humana na terra, tornam-se cada vez mais evidentes sua 

preserva9ao e de seus recursos naturais. Todavia, devido a inumeros problemas ocasionados, 

por exemplo, pelo crescimento industrial, economico, demografico, entre outros, e que se tem 

elementos cada vez mais rigidos para combater ou amenizar os danos causados ao meio 

ambiente. 

No entanto, a Lei n° 6.938/81, da Politica Nacional do Meio Ambiente, e uma 

ferramenta fundamental para efetiva9ao e pun i9ao das in fra96es causadas a este, a qual 

reconhece juridicamente o meio ambiente como um direito fundamental da pessoa humana, 

delineando em seu texto sobre os principios, objetivos, instrumentos e diretrizes aplicaveis ao 

meio ambiente. Posteriormente, a Con st itu i9ao Federal de 1988, efetiva-se como uma 

ferramenta importante para efeitos desta legislate, mediante o art. 225, que trata 

especificamente do meio ambiente com foco na conserva9ao dos recursos naturais. 
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Assim, tendo em vista que a Constituicao Federal de 1988 seja um marco na historia do 

pais a qual trata sobre todas as esferas de governo delineando sobre os direitos, deveres e 

garantias fundamentals da pessoa humana, nao poderiam ser diferentes quando responsabiliza 

o Estado e o poder publico a programar Politicas Publicas, seja de cunho social, educacional, 

economico, cultural, ambiental, entre outras, para garantir direitos a uma determinada classe 

de individuos e atender a determinadas necessidades especificas,seja para o momento ou em 

longo prazo. 

Torna-se importante definir nas palavras do Sebrae (2008, p.5), o que sao Politicas 

Publicas: "as Politicas Piiblicas sao a totalidade de acoes, metas e pianos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipals) tra9am para alcancar o bem-estar da sociedade e o 

interesse publico". Compreende-se assim que, as Politicas Publicas sao acoes governamentais 

voltadas para atender a determinadas necessidades da sociedade, objetivando-se em 

concretizar direitos previstos na Constituicao Federal a fim de contemplar o exercicio de 

cidadania. 

Outra deflni9ao para se compreender o que sao Politicas Publicas nas palavras de 

Gelinski e Seibel (2008), e: 

As politicas publicas saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es governamentais dirigidas a resolver 
determinadas necessidades publicas. As politicas podem ser social (saude, 
assistencia, habita9ao, educa9ao, emprego, renda ou previdencia), macro 
economico (fiscal, monetaria, cambial, industrial), ou outras (cientificas e 
tecnologicas, cultural, agricola, agraria). (GELINSKI; SEIBEL, 2008, p. 
228). 

A partir do exposto e importante destacar que a Gestao Publica e responsavel pela 

implementa9ao, execu9ao e avalia9ao das Politicas Publicas, as quais se destacam neste 

trabalho as de cunho ambiental, voltadas especialmente para os residuos solidos, problema 

que merece total aten9ao e Politicas Publicas voltadas especificamente para reduzir os 

maleficios que estes provocam ao meio ambiente, devendo ter total aten9ao das 

Administra9oes Publicas Municipals, onde na maioria das vezes nao tern ou entao, como 

destaca Silva (2011, p.252), "na administra9ao publica brasileira, tanto federal quanto 

estadual ou municipal, um dos maiores problemas e justamente a nao compreensao do que 

venha a ser uma Politica Publica". Nessa perspective e possivel mencionar tal importancia da 

compreensao do que seja uma Politica Publica, a fim de que haja um bom planejamento para 

sua implementa9ao, execu9&o e conseqiientemente a avalia9ao, momento de fundamental 
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importancia para saber se a politica esta dando certo ou nao e se esta atingindo aos objetivos 

planejados. 

Portanto, as fases que constituem uma Politica Publica sao: formulacao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA im plem en ta9ao e 

avaliacao, consideradas para Souza (2006, p. 26), que: "A form ula9ao de politicas publicas 

constitui-se no estagio em que os governos democraticos traduzem seus propositos e 

plataformas eleitorais em programas e a96es que produzirao resultados ou mudan9as no 

mundo real". Ainda para Souza (2003, p. 14) "quando postas em a9ao, sao implementadas, 

ficando, entao, submetidas a sistemas de acompanhamento e avalia9ao e a analise dos 

pesquisadores". Para tanto, a fase de avalia9ao consiste para Costa e Castanhar (2003, p. 972) 

que: "o proposito da avalia9ao e guiar os tomadores de decisao, orientando-os quanto a 

continuidade, necessidade de corre9oes ou mesmo suspensao de uma determinada politica ou 

programa". Portanto, vale destacar que as tres fases de uma politica publica, sao fundamentals 

para execu9ao do objetivo a que esta se propoe. 

3 RESIDUOS SOLIDOS: CONCEITUACAO, CLASSIFICACAO E 

CARACTERIZACAO 

Compreende-se, no entanto, que Residuo Solido, termo mais conhecido popularmente 

como "lixo" e considerado algo desprezivel, negativo, ou seja, que nao tern nenhuma utilidade 

e que representa sujeira. Gerado pela atividade humana, quando nao necessitam mais daquele 

objeto, considera-o como inutil e que nao tern nenhum valor, eliminando-o. No entanto, de 

acordo com MonteirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2001, p. 25, "residuo solido ou simplesmente "lixo" e todo 

material solido ou semi-solido indesejavel e que necessita ser removido por ter sido 

considerado inutil por quern o descarta em qualquer recipiente destinado a este ato". Outra 

defini9ao e na visao de Barbosa, (2008 p. 8,) "o termo residuo solido, que muitas vezes e 

sinonimo de lixo, deriva do latim "residuu" significa sobra de substancia acrescida de solido 

para se diferenciar de residuos liquidos ou gasosos". 

Ja a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, define em seu capitulo I I , art 3°, inciso X V I , 

que os residuos solidos sao material, substancia, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, cuja destina9ao final se procede, se propoe proceder ou se 

esta obrigado a proceder, nos estados solido ou semissolido, bem como gases contidos em 

recipientes e liquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu lan9am en to na rede publica 

de esgotos ou em corpos d'agua, ou exijam para isso solu9oes tecnica ou economicamente 

inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel. 
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Classificam-se de acordo com a Lei da Politica Nacional dos Residuos Solidos-PNRS, 

da seguinte forma: quanto a sua origem, a) residuos domiciliares: os originarios de atividades 

domesticas em residencias urbanas; b) residuos de limpeza urbana: os originarios da varri^ao, 

limpeza de logradouros e vias publicas e outros servi?os de limpeza urbana; c) residuos 

solidos urbanos: os englobados nas alineas "a" e "b"; d) residuos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de servicos: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos 

nas alineas "b", "e", "g", "h" e " j " ; e) residuos dos servicos publicos de saneamento basico: 

os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alinea "c"; f) residuos industrials: os 

gerados nos processos produtivos e instalacoes industrials; g) residuos de servi?os de saude: 

os gerados nos servi?os de saude, conforme definido em regulamento ou em normas 

estabelecidas pelos orgaos do Sisnama e do SNVS; h) residuos da constru?ao civil: os gerados 

nas construcoes, reformas, reparos e demolicSes de obras de construcao civil, incluidos os 

resultantes da preparacao e escava9ao de terrenos para obras civis; i) residuos 

agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuarias e silviculturais, incluidos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades; j ) residuos de servicos de transportes: os 

originarios de portos, aeroportos, terminais alfandegarios, rodoviarios e ferroviarios e 

passagens de fronteira; k) residuos de minera9ao: os gerados na atividade de pesquisa, 

extracao ou beneficiamento de minerios. 

Quanto a sua periculosidade, a) residuos perigosos: aqueles que, em razao de suas 

caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco a saude 

publica ou a qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma tecnica; b) 

residuos nao perigosos: aqueles nao enquadrados na alinea "a". 

Quanto a suas caracteristicas, de acordo com MonteirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2001, p.33), "As 

caracteristicas do lixo podem variar em funcao de aspectos sociais, economicos, culturais, 

geograficos e climaticos, ou seja, os mesmos fatores que tambem diferenciam entre si e as 

proprias cidades". Portanto, e importante na gestao de residuos solidos, em especial dos 

municipios, observar e diferenciar cada tipo de residuo produzido pela sociedade seja ele 

domestico, industrial, da constru9ao civil, da varri9ao de logradouros, entre outros, a fim de 

obter a parti de suas caracteristicas a destina9ao adequada. No entanto, com a promulga9ao da 

Lei 12.305/2010 da PNRS, a gestao dos residuos solidos passa a ser de responsabilidade 

municipal. 

Atualmente, os Residuos Solidos sao apresentados como um dos grandes problemas 

ambientais, ocasionados em geral por alguns fatores: 
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Aumento populacional e o consequente aumento da producao de 
residuos;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Industrializa9ao: os processos industrials geram produtos em 
velocidade cada vez maior, contribuindo para o aumento da producao de 
residuos, seja durante o processo de fabricacao, seja pelo estimulo ao 
consumo; Periculosidade dos novos residuos; Estilo da producao em 
massa e do descartavel. (FEITOSA; ALMEIDA, 2011, p. 7). 

Dessa forma, e importante compreender que alguns desses fatores nao sao possiveis 

serem solucionados de imediato, mas torna-se fundamental aplicar medidas eficientes e cada 

vez mais conscientizadores quanto a producao e o consumo em massa, a fim de contribuir 

com a reducao dos residuos solidos e seus maleficios. 

Levando em conta a geracao de Residuos Solidos, de acordo com Barbosa Filho, 

(2011, p. 357) "Estima-se que, diariamente, em media, o cidadao brasileiro gere 0,6 kg de 

lixo". E segundo Ferreira (1995, p. 314) "No Brasil, a producao de residuos domiciliares e da 

ordem de 100 mil t/dia (1992)". Esses fatores revelam a preocupacao para diminuicao e para 

conscientizacao da populacao atraves da Educacao Ambiental, para que se tomem medidas 

eficientes para diminuicao da producao excessiva de residuos solidos. 

Para se descartar o lixo, na maioria das cidades brasileiras, a destina?ao final acontece 

nos lixSes, medida considerada ambientalmente incorreta, onde os residuos solidos sao 

jogados a ceu aberto, sem nenhuma forma de tratamento adequada, assim Monteiro, (2001, p. 

3) diz que "Mais de 80% dos municipios vazam seus residuos em locais a ceu aberto, em 

cursos d agua ou em areas ambientalmente protegidas, a maioria com a presenca de catadores 

- entre eles crian?as-, denunciando os problemas sociais que a ma gestao do lixo acarreta". 

Diante de tal explana?ao, a pesquisa realizada pela Abrelpe, revela que: 

Merecem destaque os niimeros relacionados a destina9ao final dos residuos 
coletados, cuja pesquisa revelou que 58% seguiram para aterros sanitarios 
em 2012, praticamente sem altera9ao do cenario registrado no ano anterior. 
Nesse sentido, e importante ressaltar que os 42% restantes correspondem a 
76 mil toneladas diarias, que sao encaminhadas para lixoes ou aterros 
controlados, os quais pouco se diferenciam dos lixoes, uma vez que ambos 
nao possuem o conjunto de sistemas e medidas necessarios para prote9ao do 
meio ambiente contra danos e degrada96es. (ASSOCIACAO 
BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E 
RESIDUOS ESPECIAIS, 2012, p. 39). 

Destacam-se tambem outros inumeros problemas ocasionados pelos lixoes, como por 

exemplo, a atra9ao de animais como gatos, cachorro, porcos, cavalos, caprinos, entre outros, 

contamina9ao de len9ois freaticos, contamina9ao do solo, presen9a de catadores, polui9ao do 
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ar, poluicao visual, incendios gerados pelos gases toxicos, mau cheiro, proliferacao de vetores 

como, por exemplo, ratos, baratas, moscas, mosquitos, formigas, escorpioes, entre outros. No 

entanto, esses problemas alem de afetar a qualidade do meio ambiente tambem colaboram de 

forma negativa na qualidade de vida do ser humano, uma vez que apresenta serios riscos a 

saude. 

3.1 A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PNRS) 

Como ja citado em topicos anteriores, as preocupacoes com o meio ambiente nao sao 

recentes, entre estas os problemas ocasionados pela geracao de residuos solidos, que de 

acordo com MonteirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, (2001, p . l ) : 

No Brasil, o servico sistematico de limpeza urbana foi iniciado oficialmente 
em 25 de novembro de 1880, na cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, 
entao capital do Imperio. Nesse dia, o imperador D. Pedro II assinou o 
Decreto n° 3024, aprovando o contrato de "limpeza e irrigacao" da cidade, 
que foi executado por Aleixo Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco 
Gary, de cujo sobrenome origina-se a palavra gari, que hoje se denomina os 
trabalhadores da limpeza urbana em muitas cidades brasileiras. 

Os Residuos Solidos ganham enfase a partir da promulgacao da Constituicao Federal 

de 1988, que dispoe em seu art. 23, incisos V I e IX, que os responsaveis pelos mesmos sao: a 

Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios. Todavia, apesar da geracao de residuos 

solidos nao datar apenas deste periodo, mas por existir desde os primordios da humanidade e 

que por diversos outros historicos de problemas ambientais, ja relatados em topicos 

anteriores, e que a Constituicao Federal, torna-se uma ferramenta juridica de importancia 

fundamental para elaboracao de leis no pais. 

Paralelamente a esses e a outros problemas j a citados anteriormente, e possivel entender 

que uma legislacao especifica como, por exemplo, a Lei n° 12.305/2010, fosse criada no 

intuito de minimizar os residuos solidos gerados no Brasil e seus inumeros problemas. No 

entanto, em meio a outras legislacoes ambientais ja aprovadas e institucionalizadas como a 

Lei n° 6.938/1981 da Politica Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9.795/1999 da Politica 

Nacional de Educacao Ambiental, a Lei n° 11.445/2007 do Saneamento Basico, assim como a 

promulgacao da Constituicao Federal de 1988, levou um determinado tempo para ser 

aprovada, com a Lei 12.305/2010 da Politica Nacional de Residuos Solidos nao foi diferente, 

segundo Juras (2012, p. 33), esta so foi "aprovada apos mais de 20 anos de discussao no 
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Congresso Nacional, veio preencher importante lacuna na legisla?ao ambiental brasileira ao 

instituir a Politica Nacional de Residuos Solidos". Com essa morosidade, e possivel perceber 

que muito tempo se perdeu para efetivacao da lei que pune as irregularidades cometidas 

apartir do mau gerenciamento dos residuos solidos no pais. 

Assim, os crescentes problemas ambientais urbanos, ocasionados por diversos fatores, 

podem ser observados apartir do desenvolvimento desenfreado 

As evidencias mais contundentes desse modelo perverso de desenvolvimento 
sao claramente observados nas cidades. Quase metade da populafao mundial 
vive atualmente em areas urbanas e a estimativa e que em 2050 tal cifra 
chegara a 65%, e o mais grave, numa concentracao marcante nas regioes 
mais pobres do planeta. (JURAS, 2012, p.4). 

Desta forma, a concentracao da populacao nas areas urbanas compromete e desafia cada 

vez mais as Administracoes Publicas a solucionar os problemas acarretados por estes, 

devendo adotar medidas para diminuicao da concentracao populacional principalmente nas 

areas urbanas mais pobres. 

De acordo com a Cempre (2010) e um: 

Marco historico da gestao ambiental no Brasil, a lei que estabelece a Politica 
Nacional de Residuos Solidos lanca uma visao modema na luta contra um 
dos maiores problemas do planeta: o lixo urbano. Tendo como principio a 
responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e populacao, a nova 
legislacao impulsiona o retorno dos produtos as industrias apos o consumo e 
obriga o poder publico a realizar pianos para o gerenciamento do lixo. 
(CEMPRE, 2010, p.l). 

Nesta perspectiva e que a Politica Nacional de Residuos Solidos, apesar de ter 

proporcionado muitos desafios para a Gestao Publica, no que se refere as responsabilidades 

voltadas para esta esfera de governo, onde os residuos solidos devem estar inseridos no 

planejamento municipal, e uma condicionante excepcional para estes contribuir de forma 

significante com a preservacao e conserva9ao dos recursos naturais em seus territorios, 

levando em considera9ao o vies social, como por exemplo, a inser9ao dos catadores de 

materiais reciclaveis e a implanta9ao da coleta seletiva nos municipios. 

Algumas mudan9as no cenario dos Residuos Solidos ocorreram apos a regulamenta9ao 

atraves da Lei 12.305/2010, principalmente no que compete ao poder publico, como por 

exemplo, destaca a Cempre (2010, p.3) que antes e depois da lei: 
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Existia falta de prioridade para o lixo urbano; Existencia de lixoes na 
maioria dos municipios; Residuo organico sem aproveitamento; Coleta 
seletiva cara e ineficiente. Depois da lei, Municipios farao piano de metas 
sobre residuos solidos com participacao dos catadores; Os lixoes precisam 
ser erradicados em 4 anos; Prefeituras passam a fazer compostagem; E 
obrigatorio controlar custos e medir a qualidade do service (CEMPRE, 
2010, p.3). 

Tratando ainda dessas mudancas, a logistica reversa e um elemento fundamental na 

gestao dos residuos solidos, da qual empresas, lojas, industria, supermercados, entre outros 

segmentos produtores, assim como os consumidores de forma geral, tern a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, no entanto a Cempre (2010), divulga que antes 

da lei havia: 

Inexistencia de lei nacional para nortear os investimentos das empresas; 
Falta de incentivos financeiros; Baixo retorno de produtos eletroeletronicos 
pos-consumo; Desperdicio economico sem a reciclagem; Depois da lei, 
Marco legal estimulara a?6es empresariais; novos instrumentos financeiros 
impulsionarao a reciclagem; Mais produtos retornarao a industria apos o uso 
pelo consumidor; Reciclagem avancara e gerara mais negocios com impacto 
na geracao de renda. (CEMPRE, 2010, p.4). 

Portanto, como parte integrante de todas essas mudancas, ja citadas em paragrafos 

anteriores, no cenario dos residuos solidos, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula9ao remete papel fundamental, ao que 

cabe a esta separar em suas residencias, em seus locais de trabalho, de lazer, entre outros os 

residuos gerados apos o uso, como por exemplo, plastico, papel, metal, vidros e residuos 

umidos, colaborando desta forma, para redu9ao do lixo, para d im in u i9ao dos problemas 

ambientais e para o trabalho dos catadores de materiais reciclaveis, assim como para o 

exercicio de seus deveres enquanto cidadao. 

A partir das abordagens ja mencionadas, torna-se fundamental elencar que a Politica 

Nacional de Residuos Solidos e um instrumento juridico muito importante para guiar os entes 

de governo, sobre a organ iza9ao e gerenciamento dos residuos solidos em cada territorialidade 

de forma mais adequada, uma vez que devem observar o que determina a lei. Uma das 

atr ibui9oes aos entes federados e a elabora9ao dos Pianos Integrados de Gestao de residuos 

solidos, sendo estes uma con di9ao para os entes obterem recursos federals. Todavia, 

demonstra-se a seguir atraves do quadro 1 os gastos realizados pelo Governo Federal, antes e 

depois da Lei n° 12.305/2010, com a96es relacionadas com os residuos solidos e a PNRS. 
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A partir dos dados dispostos no quadro a seguir, considerando dois anos antes da lei e 

tres anos apos, destaca-se que, apesar da Politica Nacional de Residuos Solidos ter sido 

promulgada em 2010, verifica-se que os gastos do governo federal com acoes relacionadas 

aos residuos solidos e a PNRS, sofrem oscilacoes e declinios, ou seja, analisando o ano de 

2008, que teve como gasto geral R$ 815.981,21, esse valor diminui em 2009, com gastos de 

R$ 619.438,65,em seguida no ano de 2010 em que a lei e promulgada esses gastos continuam 

a cair, sendo gastos R$ 517.048,98, ja em 2011,um ano apos a Lei, o valor aumenta em 

relacao a 2010, sendo gasto R$ 566.802,77, ja dois anos apos a lei em que seria o prazo 

maximo para elaboracao dos Pianos de Gestao Integrada e implantacao destes, os gastos 

voltam a cair outra vez para R$ 544.148,31 e finalmente em 2013 ha uma consideravel queda 

no valor dos gastos federals, efetuando-se em R$ 43.275,33, em rela9ao a todos os anos em 

analise neste trabalho. Portanto, nota-se ausencia de prioridade nas a^oes da PNRS, uma vez 

que as administracoes publicas necessitam de investimentos para executarem tais a9oes. 



Quadro 1 - Gastos do Governo Federal com Residuos Solidos Urbanos 

Funcao Subfuncao Acao 2008 (R$) 2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013(R$) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GestSo 

Ambiental 

Administracao 

Geral 
Gestao e Administracao do programa 

483.089,24 570.138,65 435.366,31 393.625,35 8.370,00 

Gestao 

Ambiental 

Formacao de 

Recursos 

Humanos 

Desenvolvimento Institucional para a 

Gestao Integrada de Residuos S61idos 

Urbanos 
21.992,58 49.300,00 29.970,83 173.177,42 6.822,58 

Saneamento 
Saneamento 

Basico Urbano 

Apoio a Sistemas Publicos de Manejo de 

Residuos S61idos em Municipios com mais 

de 50 mil Habitantes ou Integrantes de 

Regi5es Metropolitanas 51.711,84 

Gestao 

Ambiental 

Controle 

Ambiental 

Implementa9ao da Politica Nacional de 

Residuos Sdlidos 528.955,73 38.575,33 

Saneamento 
Saneamento 

Basico Urbano 

Apoio a Sistemas Publicos de Manejo de 

Residuos S61idos em Municipios com 

Populacao Superior a 50 mil Habitantes ou 

Municipios Integrantes de RegiSes 

Metropolitanas ou de RegiOes Integradas de 

Desenvolvimento 24.656,64 
4.700,00 

Saneamento 
Saneamento 

Basico Urbano 

Apoio a Implementacao e Ampliacao de 

Sistemas Publicos de Manejo de Residuos 

S61idos Urbanos em Municipios com 

Populacao Superior a 250.000 Habitantes 

ou Integrantes de RegiSes Metropolitanas 12.500,00 

Saude 
Saneamento 

Basico Urbano 

Implantacao, Ampliacao ou Melhoria do 

Sistema Publico de Coleta, Tratamento e 

Destinacao Final de Residuos S61idos para 

a Prevenc3o e Controle de Agravos em 

Municipios de ate" 30.000 Habitantes ou 

com Risco de Transmissao de Dengue 
273. 742,75 

TOTAL NO ANO 815.981,21 619.438,65 517.048,98 566.802,77 544.148^1 43.275,33 

Fonte: Portal da Transparencia do Governo Federal, 2014. 
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3.2 O DESENHO DA PNRS 

Em face ao imenso aumento da geracao de Residuos Solidos e em meio a diversos 

problemas ocasionados por este fator no Brasil, e que se criou uma Lei Federal para contribuir 

com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA redu9ao dos maleficios ocasionados por estes. Fala-se portanto, da Lei 12.305, de 02 

de agosto de 2010, a qual institui a Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS), devendo 

ser criada em parceria com a sociedade, visando desta forma a responsabilidade 

compartilhada e elaborada atraves de audiencias publicas, discutidas em ambito Federal, 

Estadual e Municipal, visando a transparencia e a coletividade, uma vez que as pessoas fisicas 

ou juridicas de direito publico ou privado, sao responsaveis, direta ou indiretamente pela 

gera9ao de Residuos Solidos, assim como tambem os que desenvolvem a9oes relacionadas a 

Gestao Integrada, desde o poder publico ao empresarial, ou ao gerenciamento de Residuos 

Solidos (BRASIL, 2010). 

A Lei da PNRS, em seu art. 1° dispoe sobre seus principios, objetivos e instrumentos, 

bem como sobre as diretrizes relativas a Gestao integrada e ao gerenciamento de Residuos 

Solidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos 

instrumentos economicos aplicaveis (BRASIL, 2010). 

A Lei 12.305/2010 visa como objetivos principals os seguintes: a prote9ao da saude 

publica, e da qualidade do meio ambiente; a nao gera9ao, redu9ao, r eu t iliza9ao, reciclagem e 

tratamento dos residuos solidos, bem como disposi9ao final ambientalmente adequada dos 

rejeitos; ado9ao, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; incentivo a industria da reciclagem, tendo em vista fomentar 

o uso de materias primas e insumos derivados de materials reciclaveis e reciclados; gestao 

integrada de residuos solidos; capacita9ao tecnica continuada na area de residuos solidos; 

prioridade nas aquisi96es e contrata9oes governamentais, para: a) produtos reciclados e 

reciclaveis; b) bens, servi90 s e obras que considerem criterios compativeis com padroes de 

consumo social e ambientalmente sustentaveis; in tegra9ao dos catadores de materials 

reutilizaveis e reciclaveis nas a9oes que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos; estimulo a rotulagem ambiental e ao consumo sustentavel 

(BRASIL, 2010). 

E importante destacar alguns dos principais instrumentos da PNRS, quais sejam: os 

pianos de residuos solidos; a coleta seletiva, os sistemas de logistica reversa e outras 

ferramentas relacionadas a im plem en ta9ao da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; o incentivo a cria9&o e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 
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formas de associacao de catadores de materials reutilizaveis e reciclaveis; o monitoramento e 

a fiscalizacao ambiental, sanitaria e agropecuaria; a cooperacao tecnica e financeira entre os 

setores publicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, metodos, 

processos e tecnologias de gestao, reciclagem, reutilizacao, tratamento de residuos e 

disposicao final ambientalmente adequada de rejeitos; a educacao ambiental; os conselhos de 

meio ambiente e, no que couberem, os de saude; o incentivo a adocao de consorcios ou de 

outras formas de cooperacao entre os entes federados, com vistas a elevacao das escalas de 

aproveitamento e a reducao dos custos envolvidos, entre outros (BRASIL, 2010). 

Com finalidade em contemplar um melhor esclarecimento e entendimento de alguns 

termos, considerando ser importante para compreensao da elabora^o da Politica Nacional de 

Residuos Solidos, a Lei 12.305/2010, contempla algumas definicoes, tais quais: acordo 

setorial, area contaminada, ciclo de vida do produto, coleta seletiva, controle social, 

destinacao final ambientalmente adequada, disposicao final ambientalmente adequada, 

geradores de residuos solidos, gerenciamento de residuos solidos, gestao integrada de 

residuos solidos, logistica reversa, reciclagem, rejeitos, residuos solidos, reutilizacao, dentre 

outros (BRASIL, 2010). 

A PNRS, no capitulo I I , art. 6°, trata sobre os principios, aos quais se propoe a lei, em 

enfase neste trabalho alguns destes, considerados de extrema relevancia, sao os seguintes: a 

prevencao e a precaucao; o poluidor-pagador e o protetor recebedor; a visao sistemica, na 

gestao dos residuos solidos, que considere as variaveis ambiental, social, cultural, economica, 

tecnologica e de saude publica; o desenvolvimento sustentavel; a ecoeficiencia; a cooperacao 

entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e demais segmentos da 

sociedade; a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o 

reconhecimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel como um bem economico e de 

valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; o respeito as diversidades 

locais e regionais; o direito da sociedade a informacao e ao controle social; a razoabilidade e a 

proporcionalidade (BRASIL, 2010). 

Sendo a Logistica Reversa um instrumento da PNRS, esta definida na Lei 12.305/2010, 

da seguinte forma: e um instrumento de desenvolvimento economico e social caracterizado 

por um conjunto de acoes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituicao dos residuos solidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinacao final ambientalmente adequada. Desta forma, 

determina-se dentro desta modalidade, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, sendo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, 
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mediante retorno dos produtos apos o uso pelo consumidor, de forma independente do servico 

publico de limpeza urbana e de manejo dos residuos solidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: agrotoxicos, pilhas e baterias, pneus, oleos lubrificantes, 

seus residuos e embalagens,lampadas fluorescentes, de vapor e de sodio e mercurio e de luz 

mista, produtos eletroeletronicos e seus componentes (BRASIL, 2010). 

A Lei 12.305/2010 trata tambem das disposicSes gerais para construcao dos pianos de 

Residuos Solidos, dentre os quais se destacam o piano Nacional, os Pianos Estaduais, os 

Pianos microrregionais, os pianos Intermunicipais, os pianos de gerenciamento de residuos 

solidos e em destaque neste trabalho os pianos municipals de gestSo integrada de residuos 

solidos. A estes e assegurada ampla publicidade ao conteiido, bem como controle social em 

sua formulacao, implementacao e operacionalizagao, observado o disposto na Lei n° 10.650, 

de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei n° 11.445, de 2007, (BRASIL, 2010). 

O art. 18, da Lei 12.305/2010, enfatiza que a elabora?ao de piano municipal de gestao 

integrada de residuos solidos, nos termos previstos por esta Lei, e condi?ao para o Distrito 

Federal e os Municipios terem acessos a recursos da Uniao, ou por ela controlados, destinados 

a empreendimentos e servicos relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos solidos, 

ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federals de credito 

ou fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010). 

A Lei estabelece que os municipios tinham ate 2 de agosto de 2012 para elaboracao de 

seus Pianos de Gestao integrada de Residuos S61idos,o fato e que mesmo com a publicacao da 

lei, passados mais de 2 anos do prazo, muitos municipios ainda nao possuem o piano 

elaborado, ou ainda estao elaborando. Estabelece ainda, que depois de elaborado seus pianos, 

os municipios tern ate 2 de agosto de 2014 para acabar com os lixoes e encaminhar os 

residuos solidos para local ambientalmente adequado. 

No entanto, a PNRS determina que nos pianos municipals de gestao integrada de 

residuos solidos, serao priorizados no acesso aos recursos da Uniao os Municipios que 

implantarem a coleta seletiva com a participacao de cooperativas ou outras formas de 

associacao de catadores de materials reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas 

de baixa renda. Todavia, para atender aos requisitos da lei, orienta-se encaminhar os rejeitos 

para aterros sanitarios, os quais devem obedecer as normas ambientais adequadas, sendo 

proibidas as seguintes atividades no local: utiliza9ao dos rejeitos como alimenta9ao, cato9ao, 

cria9ao de animais domesticos e habit^oes temporarias ou permanentes (BRASIL, 2010). 

De acordo com a PNRS, sao previstos tambem nos pianos municipals, os conteudos 

minimos adotados por este devem conter: diagnostico da situa9ao dos residuos solidos 
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gerados no respectivo territorio, contendo a origem, o volume, a caracterizacao dos residuos e 

as formas de destinacao e disposicao final adotadas; identifica9ao de areas favoraveis para 

disposicpSo final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o piano diretor de que trata 

o § 1° do art. 182 da Constituifao Federal e o zoneamento ambiental, se houver; programas e 

a9oes de educa9ao ambiental que promovam a nao gera9ao, a redu9ao, a reutiliza9ao e a 

reciclagem de residuos solidos; mecanismos para a cria9ao de fontes de negocios, emprego e 

renda, mediante a valoriza9ao dos residuos solidos; metas de redu9ao, reutiliza9ao, coleta 

seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados 

para disposi9ao final ambientalmente adequada; descri9ao das formas e dos limites da 

participa9ao do poder publico local na coleta seletiva e na logistica reversa, respeitado o 

disposto no art. 33, e de outras a9oes relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, entre outros (BRASIL, 2010). 

Portanto, os pianos estaduais e municipals de gestao integrada de residuos solidos 

devem tambem observar na sua formula9ao as Leis n° 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 da 

Politica Nacional de Saneamento basico e a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 da Politica 

Nacional de Educa9ao Ambiental, por serem ferramentas fundamentals para constru9ao da 

Politica Nacional de Residuos Solidos (BRASIL, 2010). 

3.3 PRINCIPAIS ATORES DA PNRS 

A Lei 12.305/2010 elenca como atores fundamentals para execu9ao da Politica 

Nacional de Residuos Solidos: a Uniao, o Distrito Federal, os Estados, os Municipios, os 

consumidores, as empresas e os fabricantes, contemplando e convocando desta forma a todos 

os componentes da sociedade, atraves da legitimidade a fazerem parte da responsabilidade 

compartilhada, uma vez que todos, direta ou indiretamente participam do processo de gera9ao 

e produ9ao excessiva de Residuos Solidos no pais. 

A Politica Nacional de Residuos Solidos em seu capitulo I I I , define sobre as 

disposi9oes gerais das responsabilidades dos geradores e do poder publico, respectivamente 

no art. 25, o poder publico, o setor empresarial e a coletividade sao responsaveis pela 

efetividade das a9oes voltadas para assegurar a observancia da Politica Nacional de Residuos 

Solidos e das diretrizes e demais determina9oes estabelecidas nesta Lei e em seu 

regulamento (BRASIL, 2010). 
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A PNRS determina no art. 26, que o titular dos servicos publicos de limpeza urbana e 

de manejo de residuos solidos e responsavel pela organizacao e prestacao direta ou indireta 

desses servicos, observados o respectivo piano municipal de gestSo integrada de residuos 

solidos, a Lei n° 11.445, de 2007, e as disposicoes desta Lei e seu regulamento. Contudo, 

enfatiza-se no art. 29, que cabe ao poder publico atuar, subsidiariamente, com vistas a 

minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente 

ou a saude publica relacionado ao gerenciamento de residuos solidos. Portanto, e fundamental 

destacar que a PNRS foca na obrigacao do poder publico em formular os pianos de 

gerenciamento de residuos solidos (BRASIL, 2010). 

Trata-se no art. 28, da Lei 12.305/2010, sobre o papel do gerador de residuos solidos 

domiciliares que tern cessada sua responsabilidade pelos residuos com a disponibilizacao 

adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolucao. Desta forma, 

evidencia-se da logistica reversa, a qual determina o retorno dos produtos apos o uso pelo 

consumidor, destacando-se os produtos considerados perigosos, tanto para saude, quanto para 

o meio ambiente, como por exemplo, os agrotoxicos, pilhas e baterias, pneus, oleos 

lubrificantes, lampadas fluorescentes e produtos eletroeletronicos, devolvendo-os aos 

comerciantes ou distribuidores, os quais devolvem aos fabricantes ou importadores dos 

produtos e embalagens, que na oportunidade efetuarao a destinacao final ambientalmente 

adequada (BRASIL, 2010). 

No entanto, o art. 35, da PNRS refere-se a obrigacao dos consumidores, uma vez que 

estabelecido sistema de coleta seletiva pelo piano municipal de gestSo integrada de residuos 

solidos e na aplicacao do art. 33, estes devem: acondicionar adequadamente e de forma 

diferenciada os residuos solidos gerados; disponibilizar adequadamente os residuos solidos 

reutilizaveis e reciclaveis para coleta ou devolucao (BRASIL, 2010). 

Em consonancia com a Politica Nacional de Residuos Solidos, perante o art. 11, desta 

legislacao, cabe aos Estados: promover a integracao da organizacao, do planejamento e da 

execucao das funcSes publicas de interesse comum relacionadas a gestao dos residuos solidos 

nas regioes metropolitanas, aglomeracoes urbanas e microrregioes, nos termos da lei 

complementar estadual prevista no § 3° do art. 25 da Constituicao Federal; controlar e 

fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo orgao estadual 

do Sisnama. Em seu paragrafo unico determina que a atuacao do Estado na forma 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Municipio de solucoes consorciadas ou 

compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municipios (BRASIL, 2010). 
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Esta nova legislacao remete o papel e a responsabilidade das empresas, frente a tantos 

problemas ocasionados pela geracao de residuo solido, uma vez que estas sao promissoras na 

fabricacao de produtos e insercao no mercado consumidor. No entanto, o art. 31, da Politica 

Nacional de Residuos Solidos, determina a responsabilidade dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, sobre: investimento no desenvolvimento, na fabricacao e na 

colocacao no mercado de produtos: a) que sejam aptos, apos o uso pelo consumidor, a 

reutilizacao, a reciclagem ou a outra forma de destinacao ambientalmente adequada; b) cuja 

fabricacao e uso gerem a menor quantidade de residuos solidos possivel; divulgacao de 

informacoes relativas as formas de evitar, reciclar e eliminar os residuos solidos associados a 

seus respectivos produtos (BRASIL, 2010). 

Conforme a PNRS, propde-se tambem as empresas, o art. 32, determinando que as 

embalagens devam ser fabricadas com materials que propiciem a reutilizacao ou a reciclagem. 

Desta forma, e importante destacar ainda, sobre a responsabilidade compartilhada e a logistica 

reversa, que tambem sao ferramentas fundamentals para estas observarem e colocar em 

pratica. Portanto, apartir das atribuicoes citadas, conforme a Lei da PNRS, a seguir 

demonstra-se de forma detalhada a competencia atribuida aos atores desta politica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2- Principals Atores da PNRS e suas atribuicoes 

ATOR ATRIBUICOES 

Uniao 1- Elaborar o piano nacional de residuos solido sobre 

coordenacao do Ministerio do Meio Ambiente; 

2- Transferir recursos para os municipios. 

Distrito Federal 1- Gestao integrada dos residuos solidos gerados em seu 

territorio; 

2- Fornecer ao orgao federal responsavel pela 

coordenacao do Sinir todas as informacoes necessarias 

sobre os residuos sob sua esfera de competencia na 

forma e na periodicidade estabelecidas em regimento. 

Estados 1- Promover a integracao da organizacao, do 

planejamento e da execucao das funcoes publicas de 

interesse comum relacionadas a gestao dos residuos 

solidos nas regioes metropolitanas, aglomeracoes 

urbanas e microrregioes; 

2- Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores 

sujeitas a licenciamento ambiental pelo orgao estadual 

do Sisnama; 

3- Elaborar o piano estadual de gestao integrado de 

residuos solidos; 

4- Apoiar e priorizar as iniciativas do municipio de 

solucoes consorciadas ou compartilhadas entre 02 

(dois) ou mais municipios. 
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Quadro 2- Principals Atores da PNRS e suas atribuicoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Continuacao) 

Municipios 1- Elaborar o piano de gestao integrada de residuos 

solidos; 

2- Implantar a coleta seletiva com inclusao de catadores 

de materials reciclaveis; 

3- E responsavel pela organizacao e prestacao direta ou 

indireta dos servicos publicos de limpeza urbana e de 

manejo de residuos solidos; 

4- Responsavel pela implantacao da compostagem; 

5- Gestao dos residuos solidos gerados em seu territorio. 

6- Cessar danos lesivos ao meio ambiente. 

Empresas/comerciantes/ 

importadores/ 

fabricantes/distribuidore 

s. 

1- Investimento no desenvolvimento, na fabricacao e na 

colocacao no mercado de produtos: a) que sejam aptos, 

apos o uso pelo consumidor, a reutilizacao, a 

reciclagem ou a outra forma de destinacao 

ambientalmente adequada; b) cuja fabricacao e uso 

gerem a menor quantidade de residuos solidos 

possivel; 

2- Divulgacao de informacoes relativas as formas de 

evitar, reciclar e eliminar os residuos solidos 

associados a seus respectivos produtos. 

3- As embalagens devam ser fabricadas com materials 

que propiciem a reutilizacao ou a reciclagem. 

Consumidor 1- Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada 

os residuos solidos gerados; 

2- Disponibilizar adequadamente os residuos solidos 

reutilizaveis e reciclaveis para a coleta ou devolucao, 

ou seja, de acordo com cada tipo de residuo. 

Gerador de residuo 

solido domiciliar 

1- Disponibilizar de forma adequada os residuos solidos 

para a coleta ou devolucao, separando em suas 

residencias os materials organicos dos inorganicos. 

Fonte: Elaborado a partir da analise da Lei n° 12.305/2010 da PNRS. 

4. A GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO CENARIO DA 

ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL 

Levando em conta alguns fatores que contribuem para o aumento e geracao excessiva 

de residuos solidos, como por exemplo, a producao de bens duraveis e nao duraveis, o 

consumismo, marcado pela nova era tecnologica, as migracoes para os grandes centres 

urbanos, que fortalecem o crescimento populacional, tornam-se elementos de dificil 

gerenciamento para as Administracoes Publicas municipals. Conforme afirma Silva, (2011, p. 



29 

275) "o crescente consumo e a falta de locais apropriados para o deposito do lixo, bem como 

a existencia de poucos centres de reciclagem, colocam aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adm in istra96es municipais numa 

situacao delicada". Ainda, para refor9ar a afirmativa, MonteirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2001, p. 1) menciona 

que: 

Como um retrato desse universo de acao. ha de se considerar que mais de 
70% dos municipios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes, e que a 
concentracao urbana da populacao no pais ultrapassa a casa dos 80%. Isso 
reforca as preocupacoes com os problemas ambientais urbanos e, entre estes, 
o gerenciamento dos residuos solidos, cuja atribuicao pertence a esfera da 
administra?ao publica local. 

Em consequencia desses fatores, e que os Residuos Solidos apresentam-se como um 

dos grandes problemas de degradacao ambiental atualmente, por afetar diretamente a 

qualidade do meio ambiente e conseqiientemente a qualidade de vida da humanidade. Por isto, 

gerencia-los de forma eficiente permitira que a9oes danosas sejam evitadas, amenizadas ou 

acabadas. 

Assim, vale destacar que a Constituifao Federal, em seu art. 23, incisos V I e IX, 

dispoe que os responsaveis pelos residuos solidos sao: a Uniao, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municipios, sob competencia comum, dispoe os incisos V I : proteger o meio ambiente e 

combater a polu i9ao em qualquer de suas formas; EX: promover programas de moradias e a 

melhoria das condi95es habitacionais e de saneamento basico. Ja no art. 30, incisos I e V, 

expressa que e de competencia dos municipios em legislar sobre assuntos de interesse local, 

na organ iza9ao de seus servi90 s publicos, envolvendo assim, a limpeza urbana. 

No entanto, a Lei N° 12.305 de 2 de agosto de 2010 que trata essencialmente dos 

Residuos Solidos dos municipios, obedecendo aos dispositivos constitucionais, conforme 

art. 10, enfatiza que incumbe ao Distrito Federal e aos Municipios a gestao integrada dos 

residuos solidos gerados nos respectivos territorios, sem prejuizo das competencias de 

controle e fiscaliza9ao dos orgaos federais e estaduais do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) do Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) e do Sistema 

Unico de Aten9&o a Sanidade Agropecuaria (Suasa), bem como da responsabilidade do 

gerador pelo gerenciamento de residuos, consoante o estabelecido nesta Lei. 

Ainda de acordo com a Lei N° 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu capitulo I I , 

inciso X, considera que o gerenciamento de residuos solidos e o conjunto de a9oes exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destina9ao 

final ambientalmente adequada dos residuos solidos e disposi9ao final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com piano municipal de gestao integrada de residuos solidos 
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ou com piano de gerenciamento de residuos solidos, exigidos na forma desta Lei. Ainda 

assim, Silva (2011, p. 275), destaca que: "Gerir os residuos solidos vai alem da coleta, uma 

vez que os municipios ja realizam a coleta dos residuos, a grande questao reside no manejo 

dos mesmos". Dessa forma, entende-se que gerir os residuos solidos e o ato de administrar 

todas as acoes, das quais necessitam para serem eliminadas. 

A PNRS, que tambem dispoe sobre as diretrizes aplicaveis aos residuos solidos, 

estabelece que na gestao e gerenciamento de residuos solidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: nao geracao, reducao, reutilizacao, reciclagem, tratamento dos residuos 

solidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos. No entanto, compreende-se a 

importancia de tais diretrizes para as Administraeoes Publicas no momento de elaboracao de 

seus pianos de gestao dos residuos solidos (BRASIL, 2010). 

A seguir demonstra-se apartir do Portal da transparencia do Governo federal, atraves 

dos quadros 3 e 4, as transferencias de recursos federais para os Estados da Regiao Nordeste, 

e para todos os Estados brasileiros, o Distrito Federal e os Organismos multigovernamentais, 

observando-se assim que as transferencias de recursos, tanto para a regiao Nordeste quanto 

para os Estados brasileiros de forma geral, com base nos anos 2008 a 2013, antes e depois da 

PNRS, sofrem variacoes e declinios nos valores transferidos para execucao de acoes 

relacionadas com a Politica Nacional de Residuos Solidos. 



Quadro - 3 Transferencia de recursos Federals para os Estados da Regiao Nordeste, com base nos anos 2008 a 2013. 

ESTADO ANO ESTADO 

2008zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R$) 2009 (R$) 2010(R$) 201 UR$) 2012tR$) 2013tR$) 

Piaui 939.562,69 195.045,86 564.880,85 4.446.395,81 3.024.954,73 

Alagoas 

225.649,00 239.784,00 61.96536 180.876,88 1.528.60333 99.610,00 

Ceara 

1.873.629,69 1.779.739,93 121.349,44 611.179,35 4.320.896,10 1.485.000,00 

Pernambuco 

739.897,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 

340.812,47 441.480,16 573.285,57 7.441,45 

Rio Grande do 

Norte 639.982,89 99.965,00 1.194.24632 1.362.300,00 7.095.14034 133.000,00 

Bahia 

965.801,00 631.053,82 509.668,72 1.845.246,68 2.134.375,76 670.420,00 

Paraiba 

60.000,00 220.000,00 1.120.783,68 287.124,03 2.449.073,00 769.897,00 

Maranhao 

1.009.643,44 270.666,27 3.502.532,80 4.758.355,89 2.318.049,00 

Sergipe 

61.965,36 552.685,70 744.750,00 594.000,00 

Total por Ano 

5.444.522,27 4.237.197,41 4.172.177,96 8.795.620,75 28.050.875,80 9.102.372,18 



Quadro 4 - Transferencia de Recursos Federais para os Estados brasileiros, o Distrito Federal e os Organismos Multigovernamentais, 

com base nos anos 2008 a 2013. 

ESTADO 

ANO 

ESTADO 2008(R$) 2009(R$) 2010(R$) 201 HR$) 2012(R$i 2013(R$) 

Piaui 939.562,69 195.045,86 564.880,85 4.446.395,81 3.024.954,73 

Alagoas 225.649,00 239.784,00 61.965,36 180.876,88 1.528.60333 99.610,00 

Ceara 1.873.629,69 1.779.739,93 121.349,44 611.17935 4.320.896,10 1.485.000,00 

Pernambuco 739.897,00 340.812,47 441.480,16 573.285,57 7.441,45 

Rio Grande do Norte 639.982,89 99.965,00 1.194.246,32 1.362.300,00 7.095.14034 133.000,00 

Bahia 965.801,00 631.053,82 509.668,72 1.845.246,68 2.134.375,76 670.420,00 

Paraiba 60.000,00 220.000,00 1.120.783,68 287.124,03 2.449.073,00 769.897,00 

Maranhao 1.009.643,44 270.666,27 3.502.532,80 4.758.355,89 2.318.049,00 

Sergipe 61.965,36 552.685,70 744.750,00 594.000,00 

Acre 939.562,69 195.045,86 564.880,85 4.446.395,81 3.024.954,73 

Distrito Federal 5.856.726,78 10.000,00 828.673,28 6.050.000,00 1.071.497,71 1.079.191,88 

Minas Gerais 1.873.090,93 1.398.062,35 1.368.429,91 13.187.968,65 16.381.879,47 3.193.226,83 

Para 576.000,00 338.497,07 1.041.205,90 2.479.503,02 462.515,49 

Santa Catarina 1.385.500,00 4.240.495,49 226.070,00 

Amapa 60.000,00 47.284^3 

Goias 945.888,81 491.597,66 661.213,57 1.425.886,21 3.794.502,67 501.348,37 

Parana 641.109,07 3.694.651,16 1.581.022,50 13.083.627,10 19.107.810,77 4.335.633,85 



Quadro 4 - Transferencia de Recursos Federais para os Estados brasileiros, o Distrito Federal e os Organismos Multigovernamentais, 

com base nos anos 2008 a 2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Continuagdo) 

Rio de Janeiro 1.289.062,52 143.174,89 706.105,07 1.075.500,81 2.246.880,81 2.254.468,73 

Rio Grande do Sul 583.689,74 1.384.151,58 314.064,29 3.219.99531 5.866.938,18 6.288.110,43 

Sao Paulo 1.138.000,00 935.632,00 2.638.360,00 8.412.982,73 7.156.455,74 3.349.393,21 

Mato Grosso do Sul 140.975,94 1.791.583,60 34.726,72 2.267.081,72 4.195.890,18 4.788.435,84 

Tocantins 283.799,23 309.126,80 57.192,80 485.148,93 

Roraima 36.000,00 600.000,00 274.000,00 

Mato Grosso 170.685,68 795.81638 690.165,20 280.000,00 

Ronddnia 176.064,00 501.756,00 1.120.479,39 

Espirito Santo 759.999,36 4.784.535,68 1.650.310,58 527.290,70 

Amazonas 3.732.500,00 

Organismos 

Multigovernamentais 
782.599,60 573.300,00 

Total por ano 270.041.573,40 15.146.690,39 14.093.845,84 69.251.537,20 103.259.833,86 40.260.312,24 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portal da Transparencia do Govemo Federal, 2014. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|UFCG-BIBLIOTECA| 
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No entanto, com base nos quadros 3 e 4, verifica-se que o montante transferido em 

2008, antes da Lei 12.305/2010, para todos os Estados brasileiros foi de R$ 270.041.573,40 e 

em 2013, tres anos apos aprovacao da Lei, o valor investido foi de apenas R$ 40.260.312,24, 

portanto, isso significa uma descontinuidade desta Politica, uma vez que para execucao das 

acoes a que se propoe a lei e necessario recursos. Todavia, quando se compara com os 

Estados da regiao Nordeste,verifica-se que em 2008 as transferencias eram baixas totalizando 

um montante de R$ 5.444.522,27, mas ao longo dos anos analisados, estes sofrem oscilacoes, 

sendo que em 2012, foi o ano que a regiao nordeste recebeu mais recursos, totalizando R$ 

28.050.875,80, mas em 2013 os estados da regiao nordeste receberam apenas R$ 

9.102.372,18. Entao, isto significa um retardamento nas a?oes que devem ser desenvolvidas 

em relacao a PNRS. 

Portanto, trata-se no topico a seguir da Gestao de Residuos Solidos no Cariri Ocidental 

da Paraiba, demonstrando atraves do quadro 5 as transferencias de recursos federals aos 

municipios da Paraiba com base nos anos 2008 a 2013. 

4.1 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO CARIRI OCIDENTAL DA PARAIBA 

Frente aos diversos problemas ambientais, a Gestao dos Residuos Solidos tern 

enfrentado desafios um tanto quanto avassaladores, pois a geracao de residuos solidos urbanos 

apresenta-se cada vez mais em grande escala. Desta forma, os municipios tem por intensa 

responsabilidade gerencia-los da melhor forma possivel, preconizando a reducao, reutilizacao, 

reciclagem, a coleta seletiva e a disposicao ambientalmente adequada, como previsto na Lei 

12.305/2010, a total responsabilidade dos municipios em gerenciar seus residuos urbanos 

conforme seus tipos, suas classificacoes ou especificacoes geradas de acordo com cada 

atividade, assim como de acordo com sua territorialidade, como desperta Beserra, Arcoverde 

e Aguiar (2012, p.9): "seria um erro, portanto, afirmar que nao ha como solucionar todos os 

problemas sem reconhecer os limites territorials e administrativos. Cada cidade, cada estado 

ou cada pais possui ainda as suas diferencas geograficas, culturais, etc". Assim e possivel 

compreender que cada ente federado deva conhecer seu territorio para executar uma gestao 

mais eficiente. 

O Estado da Paraiba situado na regiao Nordeste, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica, "comporta uma popula9ao de 3.914.421 habitantes, estimativa para 

o ano de 2013, com area de 56.469,778 km 2 , abrange 223 municipios e possui densidade 

demografica de 66, 70 habitante por km 2 , sua capital e Joao Pessoa". Desses 223 municipios, 
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17 estao localizados na microrregiao do Cariri Ocidental que sao as seguintes cidades: 

Amparo, Assuncao, Camalau, Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, Ouro Velho, Parari, 

Sao Joao do Tigre, Sao Jose dos Cordeiros, Sao Sebastiao do umbuzeiro, Serra Branca, Sume, 

Taperoa e Zabele. 

No entanto, tendo em vista a importancia de elaboracao do Piano Estadual de Residuos 

Solidos, como estabelece a Politica nacional de Residuos Solidos, sendo condicionante para 

os entes federados gerirem seus residuos solidos de maneira adequada,assim como tambem 

para obterem recursos federals, na Paraiba o piano ainda encontra-se em fase de elaboracao, 

que de acordo com o site Cariri em Foco (2013), O Governo da Paraiba, por meio da 

Secretaria de Estado dos Recursos Hidricos, do Meio Ambiente e da Ciencia e Tecnologia, 

esta convidando os prefeitos para participar da validacao da proposta de regionalizacao da 

gestao integrada de residuos solidos. A proposta a ser validada visa orientar as intervencoes 

no setor de residuos solidos, sobretudo no planejamento e definicao de solucoes integradas e 

consorciadas, tomando por base a Lei Federal e Estadual de Saneamento Basico, a Lei dos 

Consorcios Publicos e a Lei 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos 

Solidos. 

A PNRS estabelece o dever dos municipios em gerir seus residuos solidos desde a 

geracao, a coleta, o transporte, o tratamento e o destino final ambientalmente adequado, 

todavia para que ocorra uma boa gestao neste sentido e necessario ter recursos financeiros, 

uma vez que sua falta acarreta em serios problemas de gestao. Em observancia a este fator, 

Caldas (2011, p. 87), demonstra em sua pesquisa que: "a cobranca de taxas e impostos pode 

proporcionar sustentabilidade financeira aos municipios, na medida em que sao utilizados 

para este fim". Entao se enfatiza que nao e facil gerenciar os residuos solidos sem dinheiro, 

uma vez que os recursos municipals nao sao suficientes para atender tal demanda, 

necessitando, porem de recursos federals. 

Para melhor compreensao acerca dos recursos federals, repassados aos municipios, em 

sua pesquisa a partir de dados de 2009, Silva (2011), esclarece que: 

Os percentuais mais representatives das receitas por fungao, em rela9ao a 

receita or9amentaria do Cariri Paraibano em 2009, sao: as receitas 

tributarias, as transferencias intergovernamentais da Uniao, as transferencias 

correntes, as transferencias multigovernamentais, a participa9ao da receita da 

Uniao, a Cota FPM (Fundo de participacao dos Municipios). Como exemplo 

de percentuais temos a participa9ao da receita da Uniao em rela9ao a receita 

or9amentaria de 65, 63291%, demonstrando que a maioria dos municipios 

do Cariri Paraibano ainda e bastante dependente dos repasses do governo 
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federal, nao agregando em suas receitas muitos impostos e contribuicoes. 
(SILVA, 2011, p.l 13-114). 

A partir do exposto, e evidentemente tratando da Gestao dos residuos solidos no Cariri 

Ocidental da Paraiba, relata Brasil (2008, p. 59), que "Os servicos de manejo dos residuos 

solidos compreendem a coleta, a limpeza publica bem como a destinacao final desses 

residuos, e exercem um forte impacto no orcamento das administracoes municipals, podendo 

atingir 20,0% dos gastos da municipalidade". Para esclarecimento da ideia, e para realidade 

do Cariri, Caldas (2011, p. 86) demonstra que, "a taxa de lixo e cobrada apenas por 24,14% 

dos municipios do Cariri. O Cariri Ocidental aplica menos a taxa de coleta de lixo (17,65%) 

que o Oriental (33,33%)". Como gerenciar a coleta de residuos solidos? Conseqiientemente, 

esse fator revela a falta de recursos proprios para gestao dos residuos, deixando boa parte dos 

municipios do Cariri Ocidental na dependencia de recursos estaduais e federais, o que talvez 

seja um obstaculo para o desenvolvimento das questoes que envolvem o meio ambiente. 

A seguir, o quadro 5 demonstra as transferencias de recursos federais destinados ao 

programa de residuos solidos urbanos do Estado da Paraiba e Municipios, apresenta dados 

que revelam que dos 223 municipios paraibanos, apenas 17 receberam transferencias de 

recursos federais para desenvolver acoes relacionadas com a Politica Nacional de Residuos 

Solidos. 

Dessa forma, verifica-se tambem que, no Cariri Ocidental onde estao localizado 17 

municipios, apenas 02 foram contemplados com recursos, que e o caso de Taperoa e Sume. 

No entanto, isso significa uma atrofia para o desenvolvimento na regiao do Cariri Ocidental, 

nas acoes relacionadas aos residuos solidos, uma vez que 15 municipios dessa regiao nao 

receberam recursos para executar as acSes propostas pela PNRS. Portanto, levando em 

consideracao os anos 2008 e 2009 antes da lei e 2010, 2011, 2012 e 2013, depois da lei, 

observa-se que os montantes de recursos repassados tiveram um aumento consideravel, ja que 

no periodo de 2008 o repasse para o Estado da Paraiba foi de R$ 60.000,00 e o ultimo em 

relacao ao ano 2013, foi de R$ 769.897,00. 



Quadro 5 - Transferencia de recursos Federais destinados ao Programa de Residuos Solidos Urbanos aos Municipios da Paraiba. 

Acao Municipio 2008(R$) 2009(R$) 2010(R$) 2011(R$) 2012(R$) 2013(R$) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11KO - Implantacifo, Ampliacao ou Melhoria do Sistema 

Publico de Coleta, Tratamento e Destinacao Final de Residuos 

S61idos para a Prevenc3o e Controle de Agravos em Municipios 

de at6 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissao de 

Dengue. 

Itaporanga Nao 
40.000,00 

Nao 
60.000,00 

Nao Nao 
11KO - Implantacifo, Ampliacao ou Melhoria do Sistema 

Publico de Coleta, Tratamento e Destinacao Final de Residuos 

S61idos para a Prevenc3o e Controle de Agravos em Municipios 

de at6 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissao de 

Dengue. 

Taperoa Nao 
180.000,00 

N3o Nao Nao Nao 

86AA - Desenvolvimento Institucional para a Gestao Integrada 

de Residuos S61idos Urbanos 
Paraiba Nao Nao 

602.203,37 

Nao 
Nao Nao 

1161 - Apoio a Sistemas Publicos de Manejo de Residuos 

S61idos em Municipios com mais de 50 mil Habitantes ou 

Integrantes de RegiSes Metropolitanas 

JoSo Pessoa Nao Nao 
416.180,31 27.124,03 

Nao Nao 

002N - Apoio a Implantacao, Ampliacao, Melhoria do Sistema 

Publico de Coleta, Tratamento e Destinacao Final de Residuos 

S61idos para Prevenc3o e Controle de Agravos em Municipios 

com Populacao acima de 250 mil Habitantes ou em RegiSes 

Metropolitanas 

Paraiba Nao Nao 
102.400,00 

Nao Nao Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Santa Luzia Nao Nao Nao 
200.000,00 

Nao Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Alagoa Nova Nao Nao Nao Nao 
244.897,00 

Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Boa Ventura Nao Nao Nao Nao 
244.897,00 

Nao 
10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Bom Sucesso Nao Nao Nao Nao 
244.897,00 

Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) Bonito de 

Santa Fe 
Nao Nao Nao Nao 

244.897,00 
Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Diamante 

Emas 
Nao Nao Nao Nao 

244.897,00 
Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Itaporanga Nao Nao Nao Nao 
244.897,00 

Nao 

10GG - Implantacao e Melhoria de Sistemas Publicos de Manejo 

de Residuos S61idos em Municipios de ate" 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regi5es Metropolitanas ou RegiSes Integradas de 

Desenvolvimento Economico (RIDE) 

Juru Nao Nao Nao Nao Nao 



244.897,00 

Olho D'Agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN3o Nao Nao Nao 
244.897,00 

Nao 

Sume N3o Nao Nao Nao 
245.000,00 

Nao 

Santa Luzia Nao Nao Nao Nao Nao 
200.0000,00 

Santana de 

Mangueira 
Nao Nao Nao Nao Nao 

244.897,00 

Sao Jose do 

Bonfim 
Nao Nao Nao Nao Nao 

250.000,00 

Sao Mamede Nao Nao Nao Nao Nao 
75.000,00 

3984 - Implantacao, ampliacao ou melhoria do sistema de 

coleta, tratamento e destinacao final de residuos s61idos para 

prevencao e controle de agravos de municipios de ate 30.000 

habitantes ou elevados risco de transmissao de dengue. 

Uirauna 60.000,00 Nao Nao Nao Nao Nao 

T O T A L POR ANO 
60.000,00 220.000,00 1.120.783,68 287.124,03 2.449.073,00 769.897,00 

Fonte: Portal da Transparencia do Governo Federal, 2014. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG-BIBLIOTECA 
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5 A GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-

PB 

0 municipio de Serra Branca esta localizado na microrregiao do Cariri Ocidental, no 

Estado da Paraiba, situado a 238 km da capital Joao Pessoa. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) comportava uma populacao no ano de 2010 de 

aproximadamente 12.973 habitantes, sendo 4.554 residentes na zona rural e 8.417 residentes 

na zona urbana, sua area territorial e de 686, 915 km 2 , com densidade demografica de 17,76 

hab./km2. A seguir, foto da Serra do Jatoba, a pedra branca que da o nome a esta cidade 

considerada principal atracao turistica. 

Foto 1 - Serra do Jatoba- Serra Branca-PB. 

Imagem captada pela pesquisadora em: 02/04/2010. 

A seguir, trata-se, portanto da percepcao do ator local envolvido direto ou indiretamente 

com o processo de Gestao dos residuos solidos no municipio de Serra Branca, realizada 

atraves de entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas e objetivas, na intencao de 

compreender o funcionamento da Gestao de Residuos Solidos municipais, verificando se esta 

em consonancia com a PNRS ou nao. Dessa forma, o principal ator entrevistado foi: a 

Prefeitura Municipal, especificamente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, responsavel 

pelo gerenciamento dos residuos solidos. 

De acordo com a Secretaria de obras e servicos urbanos, assim como a realidade que 

apresenta outros municipios da regiao Nordeste, segundo Gomes e Andrade (2011, p. 215) 
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"866 municipios da regiao, em 2009, ainda praticava a modalidade de lixao como recurso 

para encaminhamento do seu lixo". Forma inadequada de disposicao, mas que a principio e 

uma solucao encontrada pelos municipios para descartarem seu lixo urbano. Desta forma, em 

Serra Branca, atualmente, os residuos solidos tambem sao depositados em lixao a ceu aberto, 

localizado no sitio Lagoinha zona rural do municipio, percorrendo uma margem de 3 km, na 

altura da estrada de barro que da acesso ao municipio de Coxixola-Pb. Abrange uma area 

medindo aproximadamente de 4 a 5 hectares de terreno,no local ha presenca de 6 catadores de 

materiais reciclaveis, que trabalham de forma individual e nao recebem nenhuma contribuicao 

desta Secretaria. Todavia, nao existe no municipio associa?ao e nem cooperativa de catadores. 

A seguir fotos que representam as abordagens. 

Foto 2 - Entrada do lixao /Serra Foto 3 - Lixao de Serra Branca - PB 

Branca - PB 

Imagens captadas pela pesquisadora, em: 05/08/2013. 

A coleta de residuos solidos na zona urbana e realizada de segunda a sabado, nas ruas 

centrais e nos bairros da cidade, atraves de 2 tratores com carrocoes abertos que pertencem a 

administra9ao municipal e por mais 3 caminhoes que sao locados pela prefeitura para 

realiza9&o do trabalho,recolhendo os residuos solidos nas residencias e no comercio local. No 

entanto, na zona rural do municipio a coleta nao acontece em nenhuma localidade, ja os 

Distritos de Santa Luzia do Cariri e Sucuru sao contemplados com oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s e r v i 9 0 S de coleta. 
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Foto 4 - Caminhao de Coleta de Lixo 

Imagem captada pela pesquisadora, em: 05/08/2013. 

Os residuos coletados pelo orgao gestor sao os seguintes: domiciliar, os da construcao 

civil, varricao de ruas, gerados pelo comercio local, podas de arvores, gerados pelas 

atividades hospitalares, limpeza de currais e restos de animais mortos. Portanto, estima-se que 

a producao diaria, em media, de residuos solidos no municipio e de 3 toneladas/dia, que 

semanalmente corresponde a 18 toneladas, mensalmente 72 toneladas, totalizando uma 

quantidade de 864 toneladas por ano. Isso sem levar em conta as datas comemorativas, tanto 

do municipio, quanto nacionais, em que o comercio local vende mais e conseqiientemente 

produz mais residuo, assim como nos domicilios do municipio tambem. 

Em relacao aos residuos hospitalares ou dos servicos basicos de saude, os quais 

apresentam riscos a saude humana, estes sao depositados direto no lixao, sendo que no local 

cava-se um buraco no chao com 2m de profundidade por 3m de largura, onde sao depositados 

tais residuos, e quando este local nao suporta mais, e feito outro buraco para deposita-los. 

Assim, de acordo com o Ministerio da Saude (2006, p. 12) " o descarte inadequado de 

residuos tem produzido passivos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os 

recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras geracoes". Desta forma, e 

imprescindivel uma atencao mais redobrada pela gestao de residuos solidos hospitalares, a fim 

de contribuir com a diminuicao ou eliminacao dos riscos a saude, tanto do meio ambiente 

como da saude humana na forma de descarte destes residuos. 

Ainda de acordo com a referida secretaria, o municipio de Serra Branca, atualmente esta 

em fase de elaboracao do Piano Municipal de Residuos Solido, em parceria com o Estado da 

Paraiba, onde o governo em face de elaboracao do Piano Estadual de Gestao dos residuos 



42 

solidos convocou todos os prefeitos municipals atraves da proposta de regionalizacao da 

Gestao Integrada de Residuo Solido a se fazerem presentes numa reuniao para discussao do 

Piano e diagnostico dos residuos municipals da Paraiba. 

De acordo com o Secretario de Obras, a primeira etapa da proposta realizada foi 

aplicacao de um questionario, ja a segunda etapa foi a realizaQao de uma capacitacao no 

municipio para Agentes Comunitarios de Saude (ACS) e os Garis, e a terceira etapa ainda 

estao sendo aguardada pelo municipio. Conseqiientemente, os Agentes Comunitarios de 

Saude serao os mediadores junto a populacao para conscientizarem quanto a redu9ao da 

produ?ao de lixo gerada por estes, alem do mais orientar para separa^ao do lixo domiciliar, 

informou o secretario. 

Alem desses encaminhamentos, Serra Branca foi escolhida de acordo com sua popula9ao, 

que e abaixo de 20 mil habitantes, sendo visitada pela Superintendencia da Administra9ao do 

Meio Ambiente (SUDEMA) e pela Secretaria dos Recursos Hidricos, do Meio Ambiente da 

Ciencia e Tecnologia, para realiza9ao da segunda etapa do Piano, o qual esta sendo elaborado 

pelo municipio em parceria com a Universidade Federal da Paraiba (UFPB). Serra Branca 

sera a sede executora do Projeto de gestao integrada de residuos solidos, a qual atendera a 

mais seis outros municipios da regiao. 

Enfatiza-se que os maiores problemas enfrentados pela Gestao de residuos solidos e a 

falta de recursos proprios, local de disposi9ao final inadequado e desproporcional ao tamanho 

da cidade para comportar a quantidade de residuos gerados no municipio e estes ficando a ceu 

aberto. No qual, devido o excesso de lixo no local, a cada 2 meses um trator modelo retro 

escavadeira e deslocada para o lixao para fazer a remo9ao, ou seja, espalhar e aterrar os 

residuos em forma de camadas, apenas para ameniza-los, de tal forma que comporte mais lixo 

no local. Ja em rela9ao aos residuos solidos eletronicos, cava-se um buraco de 1,5m de largura 

por 1,5m de profundidade para enterra-los. 

Dessa forma, menciona que nao existe onpamento direcionado especiiicamente para a 

Gestao de residuos solidos, sendo que este custa mensalmente para o municipio R$ 9.000,000 

(nove mil reais), pagamentos direcionados a loca9ao dos 3 caminhoes que coletam o lixo, os 

quais pertencem a particulares, assim como para o combustivel dos 2 tratores que sao do 

municipio, mas que tambem fazem a coleta. Portanto, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (2012), "no municipio de Serra Branca nao existe taxa de coleta de 

lixo e nem taxa de limpeza urbana". 
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6 ALTERNATIVAS CONSORCIADAS DE G E S T A O DE RESIDUOS SOLIDOS 

0 art. 241 da Constituicao Federal de 1988 determina que "a Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios disciplinarao por meio de lei os consorcios publicos e os 

convenios de cooperacao entre os entes federados, autorizando a gestao associada de servicos 

publicos". Dessa forma, a institucionalizacao da Lei 11.107 de 6 de abril de 2005 

regulamentou o artigo citado anteriormente. A lei estabelece normas gerais de contratacao de 

consorcios publicos, para realizacao de objetivos de interesse comum. 

Diante do exposto e para entender a tematica supracitada, nota-se que um consorcio e, 

portanto, a juncao entre dois ou mais entes da federacao, seja na forma: Municipio com 

Municipio, Estado com Estado, Municipio com Estado, Estado com Uniao ou Municipios, 

Estados e Uniao, onde sua finalidade e prestar servicos publicos, visando interesse coletivo 

sem fins lucrativos. No entanto, de acordo com o Decreto n° 6.017 de 17 de Janeiro de 2007, 

que regulamenta a Lei n° 11.107/2005, consorcio publico e: 

Art. 2° Pessoa juridica formada exclusivamente por entes da Federacao, na 
forma da Lei n° 11.107, de 2005, para estabelecer redoes de cooperacao 
federativa, inclusive a realizacao de objetivos de interesse comum, 
constituida como associacao publica, com personalidade juridica de direito 
publico e natureza autarquica. ou como pessoa juridica de direito privado, 
sem fins economicos (BRASIL, 2007). 

De acordo com o Decreto n° 6.017/2007, "os consorcios publicos constituem-se como 

associacoes", podendo estes prestarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi9o para desenvolver a regiao, onde os mais 

constantes sao: saude, educa9ao, servi90 s publicos, saneamento basico, obra publica, meio 

ambiente, turismo e desenvolvimento urbano. Assim, a legitimidade dos Consorcios Publicos 

contribuiu significativamente para sanar problemas nestas areas, referidas anteriormente, uma 

vez que estes estao voltados para atender a determinadas necessidades da sociedade, 

promovendo, dessa forma, direitos e ofertando qualidade noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s e r v i 9 0 S publicos prestados a 

popula9ao. Contudo, vale destacar tal importancia de um consorcio publico no gerenciamento 

de residuos solidos, onde a Gestao Publica, na maioria das vezes enfrentam problemas 

comuns, sendo mais contundente unir-se a outras gestoes para viabilizar a95es conjuntas, a 

fim de solucionar tais problemas. 

Outro fator importante na obten9ao de consorcios publicos e destacado pelo art. 45, da 

Lei 12.305/2010 da PNRS, no qual se enfatiza que: "Os consorcios Publicos constituidos, nos 

termos da Lei n° 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a descen traliza9ao e a 
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prestacao de servicos publicos que envolvam residuos solidos, tern prioridade na obtencao dos 

incentivos instituidos pelo Governo Federal". Esse requisito e pe9a fundamental para os entes 

federativos que se consorciam obterem recursos federais, uma vez que atendam aos requisitos 

estabelecidos pela lei (BRASIL, 2010). 

Alguns fatores devem ser considerados pelos municipios ao decidirem adotar formas 

consorciadas para resolver os problemas de gestao de residuos solidos, onde alguns se 

apresentam em pequena territorialidade, devendo assim unir-se a outros para desempenho de 

uma melhor gestao. Dessa forma, destaca Calderan (2013) que: 

As maiorias dos municipios sao de pequeno porte o que dificulta a 
implantacao e gestao de residuos, de forma adequada, pela propria 
municipalidade, o que tern levando os municipios a negligenciarem nessa 
area ou buscarem novas formas de administracao, como por exemplo, 
terceirizar ou conceder esses servicos ou entao, partir para uma das formas 
de administracao indireta. (CALDERAN, 2013, p. 108). 

Tratando, portanto, da ado9ao a formas consorciadas no Brasil, de forma geral, e de 

acordo com Prates (p. 13) "de um total de 5.564 municipios brasileiros, 4.537 declararam fazer 

parte de alguma modalidade de Consorcio Publico Municipal, seja com Estado, com a Uniao 

ou intermunicipal. Isso representa impressionantes 81,5% do total de municipios brasileiros". 

Assim, podemos considerar que este percentual e significativo nas formas consorciadas de 

modo geral, uma vez que apenas 18,5% destes municipios nao estao inseridos em consorcios. 

Levando em considera9ao que os consorcios publicos contribuem significativamente 

em mudan9as na gestao e manejo dos residuos solidos, segundo MonteirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2001, p.5), 

"como a gestao de residuos solidos e uma atividade essencialmente municipal e as atividades 

que a compoe se restringem ao territorio do Municipio, nao sao muito comuns no Brasil as 

solu9oes consorciadas, a nao ser quando se trata de destina9ao final em aterros". Para tal 

afirma9ao, e importante frisar que a op9&o para consorcio publico nesta modalidade, e uma 

ferramenta fundamental para execu9ao e desempenho das atividades que envolvem os 

residuos solidos e seu gerenciamento, por estes apresentarem-se como formas eficientes de 

associativismo, sendo, portanto, mais facil adquirirem vantagens quando estao consorciados, 

entre elas recursos federais. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico - PNSB 2008, 61,2% das 

prestadoras doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s e r v i 9 0 S de manejo dos residuos solidos eram entidades vinculadas a 

administra9ao direta do poder publico; 34,5%, empresas privadas sob o regime de concessao 

publica ou terceiriza9ao; e 4,3%, entidades organizadas sob a forma de autarquias, empresas 

publicas, sociedades de economia mista e consorcios. 
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Diante de taiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA explana9oes, de acordo com o portal Paraiba Mix (2013), a cr ia9ao do 

consorcio para gestao dos residuos solidos entre Sume e Serra Branca, aconteceu antes da 

san9ao da Lei que criou a Politica Nacional de Residuos Solidos, instaladas apartir de 2005, as 

gestoes municipals somaram esfor90 s para encaminhar uma solu9ao conjunta para a coleta e 

tratamento do lixo das duas cidades. 

Conforme o portal Paraiba Mix (2013), a solu9ao tecnica encontrada pelo consorcio das 

duas prefeituras juntamente com a FUNASA obviamente foi a constru9ao de um aterro 

sanitario. A prefeitura de Serra Branca arcou com a aquisi9ao do terreno e a prefeitura de 

Sume com a elabora9ao do projeto tecnico. O aterro sanitario foi aprovado pelos tecnicos da 

FUNASA e esta in st itu i9ao decidiu-se pelo financiamento da obra a ser construida em etapas. 

Por decisao da FUNASA, financiadora da obra, o convenio foi celebrado na primeira etapa 

com o municipio de Sume. Assim, o municipio de Serra Branca nao tinha poderes para 

assinar contratos, tirar licen9as ambientais, fazer licita9oes, contratar construtora, dar ordens 

de servi90S para iniciar nem paralisar obras. 

Ainda segundo reportagem do site Paraiba mix (2013) A PAM, uma organ iza9ao nao 

governamental de autodenominados ecologistas, sediada em Campina Grande, acionou o 

Ministerio Publico para suspender a obra em curso. Em sua alega9ao a ONG acusou os 

gestores de estarem construindo um LIXAO entre os municipios de Sume e Serra Branca. 

Para tanto se prevaleceram de um desencontro na libera9ao das licen9as ambientais solicitadas 

pela prefeitura de Sume a SUDEMA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 METODOLOGIA 

A atual pesquisa caracterizou-se como bibliografica que de acordo com Assis (p. 19) 

sao "fontes secundarias: livros e outros documentos bibliograficos". Neste caso pode ser 

desenvolvida com base em material ja elaborado. Assim, neste trabalho, utilizou-se fonte de 

dados secundarios como a internet, sites oficiais, publica9oes de in st itu i96es nao 

governamentais, livros, artigos cientificos, manuais, tese e disserta9ao, entre outras. Tambem 

se utilizou a pesquisa documental, que de acordo com Assis (p. 19) sao "documentos 

primarios, originais chamados "de primeira mao", isto e, ainda nao utilizados em estudos ou 

pesquisas: dados estatisticos, documentos historicos, correspondencia epistolar de 

personalidades etc". Entende-se assim que esta pesquisa e aquela que ainda nao foi estudada. 

Contudo, analisou-se a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, da Politica Nacional de Residuos 

Solidos. 
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Caracterizada tambem como pesquisa qualitativa que segundo, Assis (p. 20), "e uma 

pesquisa descritiva, cujas informacoes nao sao quantificaveis; os dados obtidos sao analisados 

indutivamente". Neste tipo de pesquisa, se procura conhecer o que esta sendo pesquisado no 

trabalho cientifico. Para tanto, o Municipio a ser analisado o processo de Gestao dos Residuos 

Solidos e Serra Branca-PB, localizada na microrregiao do Cariri Ocidental, com area 

territorial de 687 km 2 , e com populacao de aproximadamente 12.973 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010). 

De acordo com Assis (p. 19), a pesquisa de campo "baseia-se na observacao dos fatos tal 

como ocorrem na realidade, diretamente no local onde ocorrem os fenomenos". Assim, neste 

tipo de pesquisa as observacoes sao realizadas de forma direta para compreensao da realidade 

que se pretende obter. Dessa forma, a coleta de dados neste trabalho realizou-se atraves de 

pesquisa de campo, com aplicacao de questionario semi-estruturado, ou seja, com perguntas 

objetivas e abertas, proporcionando liberdade ao entrevistado, direcionado ao setor 

responsavel pelo gerenciamento dos residuos solidos, especificamente a Secretaria de Obras e 

Servicos Urbanos do municipio, com a finalidade de coletar informacoes sobre a Gestao dos 

residuos. 

Portanto, para alcancar os objetivos do trabalho, analisaram-se tambem atraves do Portal 

da Transparencia Publica os gastos governamentais e as transferencias de recursos publicos, 

tanto a nivel Federal, quanto Estadual e Municipal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 CONSIDERACOES FINAIS 

De modo geral, sabe-se que atualmente a geracao de residuos solidos, considerada como 

um dos grandes problemas ambientais tern aumentado consideravelmente, em consequencia 

de diversos fatores, entre estes o alto indice de consumo, presente no cotidiano das pessoas. O 

papel da sociedade, assim como de todo setor produtivo, e de fundamental importancia para a 

execucao de uma boa gestao de residuos solidos, uma vez que o poder publico local, ao 

implementar os pianos de Gestao Integrada de Residuos Solidos, devem ter como base a 

Educacao Ambiental, de modo que a sociedade tome conhecimento dos problemas 

ocasionados pelos residuos. Diante disto, a educacao ambiental, torna-se uma ferramenta 
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indispensavel na gestao de residuos solidos, uma vez que dissemina a importancia do meio 

ambiente e questoes de preservacao dos recursos naturais. 

Desta forma, e de fundamental importancia que a Gestao Publica municipal considere o 

meio ambiente tao importante quanto outras areas da Adrninistracao Publica, como por 

exemplo, educacao, saude e seguranca, tendo em vista que todo o ser vivo depende do meio 

ambiente para sua sobrevivencia. Assim, a qualidade de vida depende diretamente das boas 

condicoes ambientais, tornando-se indispensavel a conserva9ao e preserva9ao do mesmo. 

Contudo, vale salientar que Politicas Publicas ambientais devam ser desenvolvidas para 

contribuir com a redu9ao dos problemas ambientais ocasionados pelos residuos solidos, mas 

para que isso aconte9a tambem e necessario que os Gestores tomem consciencia de tal 

importancia. 

No entanto, como na maioria dos municipios brasileiros os lixoes a ceu aberto, ocasionam 

diversos impactos ambientais, alem de doen9as, destacam-se ainda outros problemas, como a 

atra9ao de diversos animais e a prolifera9ao de vetores, tais como, baratas, ratos, moscas, 

entre outros. Afetando na qualidade de vida do ser humano, ocasionando serios riscos a saude 

das pessoas principalmente aquelas que residem proximas aos lixoes. Desta forma, o 

municipio de Serra Branca nao foge desta realidade, ja que o mesmo deposita seus residuos a 

ceu aberto, porem necessita de medidas que possam sanar os impactos ocasionados por esta 

a9ao ao meio ambiente. 

Todavia, observou-se apartir da PNRS, que os municipios brasileiros tern ate agosto de 

2014 para erradicar seus lixoes. No entanto, a Politica tra9a um desenho de responsabilidades 

aos entes federados, que no caso dos municipios exercem a competencia de gerenciar seus 

residuos solidos territorials, atraves da Gestao Integrada, com elabora9ao de Pianos de Gestao, 

que podem ser elaborados apenas para o municipio como tambem consorciados com outros 

municipios. Mas ao que se percebe na analise do trabalho e que mesmo com a 

institucionaliza9ao da lei no pais, o municipio em analise, nao se apresenta em conformidade 

com a Politica Nacional de Residuos Solidos, tendo em vista tambem que o municipio ainda 

encontra-se em fase de elabora9ao do seu Piano de Gestao Integrada de residuos solidos em 

parceria com o Estado da Paraiba. 

Verificou-se tambem que a Gestao de residuos solidos municipals atualmente enfrenta 

problemas no gerenciamento, uma vez que nao existe or9amento direcionado especificamente 

para administrar tais a9oes, neste caso sugere que devido o municipio tambem nao cobrar 

taxas, como de coleta de lixo e de limpeza urbana, que o mesmo atraves de legisla9ao 

municipal passe a cobrar dos populares, o que tal vez nao seja uma solu9ao para o problema, 
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mas que contribui em parte. Assim, como um local de disposicao final que comporte a 

quantidade de residuos gerados no municipio, bem como ambientalmente adequado como 

estabelecido pela legislacao da PNRS. 

Tambem e importante destacar que mesmo com a elaboracao do Piano de Gestao 

Integrada, devem-se adquirir medidas tecnicas especializadas para tratar das questoes que 

envolvem os residuos solidos, uma vez que se percebe na Administracao das ac6es citadas a 

nao compreensao de como lidar com esse processo de forma mais adequada, assim e 

necessario mao de obra qualificada para entender os procedimentos que devam ser adotados 

de forma correta. 

A partir de tais analises, enfatiza-se que a PNRS e um instrumento legal muito importante 

para orientar as Gestoes de Residuos Solidos em todas as esferas de governo, mas para que 

todos os seus objetivos sejam atingidos e necessario mais estudos na area, principalmente 

pelos Gestores municipals, para compreenderem o que esta politica preconiza, assim como os 

seus parametros legais devem estar mais atrelados, por se perceber que existem muitas 

lacunas na lei ainda a serem preenchidas e obedecidas, uma delas e a elaboracao dos pianos de 

Gestao Integrada de residuos Solidos que os entes federados tinham ate agosto de 2012 para 

elaborarem, mas o que se verifica e que mais de um ano se passou e muitos municipios ainda 

nao o fizeram, outra prerrogativa e a erradicacao dos lix5es ate agosto deste ano, o que se tern 

duvida se serao ou nao erradicados ate o prazo estabelecido. 

Outro ponto fundamental neste trabalho, apartir da institucionalizacao da PNRS e em 

relacao aos recursos e gastos federais com acoes relacionadas a esta politica, onde se verificou 

que apesar da PNRS ter sido institucionalizada no ano de 2010, constatou-se atraves do Portal 

da Transparencia que os gastos e as transferencias de recursos do Governo Federal com acoes 

relacionadas a esta politica, sofreram um declinio consideravel, tendo como base os anos de 

2008, antes da lei a 2013, depois da lei. Todavia, apartir da Lei n° 12.305/2010, os municipios 

tern total responsabilidade de gerenciar seus residuos solidos, mas para que esta atribuicao 

aconteca de forma correta e eficiente e essencial ter recursos, entao apartir de tal analise 

conclui-se que se torna quase impossivel gerenciar os residuos solidos de acordo com a 

PNRS, sem apoio financeiro do Governo Federal. 

Portanto, e importante que os municipios compreendam a importancia das questoes 

ambientais em seus territorios, para atender de forma satisfatoria a sociedade, assim como 

para atender as diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional de Residuos Solidos, mas 

tambem e indispensavel o apoio financeiro pelo governo federal, a fim de contribuir com a 
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execucao de tais acoes. Assim, conclui-se que novos estudos nesta area devam surgir, a fim de 

contemplar tal pesquisa, assim como outras novas. 
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i t c G 

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAMPINA GRANDE - U F C G 

C E N T R O DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-CDSA 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO NO CAMPO - UAEDUC 

CURSO DE T E C N O L O G I A E M GESTAO PUBLICA 

ALUNA: VANESSA CRISTINA DE ARAUJO C R U Z 

ORIENTADOR: PROF°. MSC. JOSE IRIVALDO A. O. SILVA 

E N T R E VIST ADO: 

C A R G O QUE E X E R C E : 

ORG AO: 

DATA DA E N T R E VISTA: / / 

E N T R E VISTA SEMI-ESTRUTURADA DIRECIONADA A S E C R E T A R I A DE 

OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, COM 

E F E I T O S MERAMENTE ACADEMICOS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Onde sao depositados os Residuos Solidos do municipio de Serra Branca-Pb? 

( ) em aterro sanitario 

( ) em lixao 

( ) outros, Se outros, qual? 

2) Se for a lixao, a quantos quilometros fica localizado do municipio 

3) Quais sao os tipos de Residuos coletados pelo municipio? 

( ) Domiciliar ( ) Entulhos ( ) Hospitalar ( ) Varricao de ruas ( ) Gerado pelo comercio 

local ( ) Podas de arvores ( ) outros. 

Se outros, cite alguns: 

4) Em relacao ao lixo hospitalar, este e depositado direto no lixao ou passa por alguma 

forma de tratamento? 

5) O municipio dispoe de caminhao coletor? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se sim, quantos? 

6) Qual a freqiiencia de coleta dos Residuos Solidos na zona urbana? 

( ) Diariamente ( ) la 2 vezes por semana ( ) 3a 4 vezes por semana ( ) 5 a 6 vezes por 

semana. 

7) Qual a producao, em media, de Residuos Solidos no municipio? 
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( ) diaria 

( ) semanal 

( )mensal 

( ) anual 

8) Existe alguma acao de conscientizacao para reducao da producao de lixo no municipio 

para com os populares? Se Sim, qual e como acontece? 

( ) Sim ( ) Nao 

9) Em relacao a zona rural, existe alguma forma de coleta? Se sim, qual e como 

acontece? 

( ) S i m ( ) N a o 

10) Quais localidades sao atendidas? 

1 l )No lixao, existem catadores? Se sim, quantos? 

( ) Sim ( ) NSo 

12)Os catadores que vivem no lixao recebem alguma contribuicao da Secretaria de 

Obras? Se sim, de que forma? 

( ) S i m ( ) N a o 

13) No municipio, existe Cooperativa ou Associacao de catadores? Especifique. 

( ) Sim ( ) Nao 

14) Em relacao aos Residuos Solidos gerados pelo comercio local, existe alguma medida 

para responsabilizar os geradores? Se sim, qual? 

( ) Sim ( ) Nao 

15) O municipio de Serra Branca dispoe sobre a Politica Municipal de Residuos Solidos? 

( ) S i m ( )Nao 

16) Se Nao, por que? 

17) Como esta organizada a Gestao de Residuos Solidos do municipio? 
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18) Existe orcamento direcionado especificamente para Gestao dos Residuos Solidos? 

19) De qual instituicao vem os recursos para Gerenciamento dos Residuos Solidos? 

( ) Municipio ( ) Estado ( ) Uniao ( ) outro, especifique. 

20) Quanto custa mensalmente para o municipio o gerenciamento dos Residuos Solidos? 

21)Quais sao os maiores problemas enfrentados pelo municipio no Gerenciamento dos 

Residuos Solidos? 

22) Existe alguma pergunta que nao foi contemplada neste questionario que voce deseja 

acrescentar para contribuir com este trabalho academico? 
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ANEXO (A) - TERMO DE CONSENTIMENTO L I V R E E 

E S C L A R E C I D O 
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T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

Titulo da Pesquisa: Analise a partir da Politica Nacional de Residuos Solidos: estudo de 

caso sobre a Gestao dos Residuos Solidos no municipio de Serra Branca-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu, abaixo assinado, dou o meu consentimento livre e esclarecido como voluntario do 

projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade do pesquisador VANESSA 

CRISTINA DE ARAUJO CRUZ, aluna do curso Superior de Tecnologia da Gestao Piiblica, 

da UFCGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campus SumeTPB. 

Assinando em duas vias este Termo de Consentimento estou ciente de que: 

1. O objetivo da pesquisa e: Durante o estudo responderei as perguntas referentes aos 

instrumentos: roteiros de entrevistas, constituido de uma lista de afirmacoes abertas 

sobre os possiveis acontecimentos presentes, e afirmo que estarei disposto a contribuir 

para o andamento desta. 

2. Obtive todas as informacoes necessarias para poder optar conscientemente sobre a 

participacao na referida pesquisa; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Estou livre para interromper a qualquer momento a participacao na pesquisa, sem 

nenhuma forma de prejuizo ao andamento da mesma. 

4. Os autores da pesquisa se comprometem a preservar a minha privacidade e do menor 

sob minha responsabilidade e me assegura a confidencialidade de dados e informacoes 

coleta das garantindo que os resultados obtidos serao utilizados apenas para alcancar 

os objetivos do trabalho, expostos acima, incluidos sua publicacao na literatura 

cientifica especializada. 

5. Riscos e Desconfortos esperados: Para realizacao dessa pesquisa, nao e esperado 

qualquer tipo de desconforto ou risco decorrente, por se tratar de um questionario, a 

qual a confidencialidade sera mantida. 

6. Beneficios que poderao ser obtidos: A pesquisa nao foi desenhada para trazer 

beneficios imediatos aos participantes. Esta investigacao busca entender melhor A 

Gestao dos Residuos Solidos no Municipio de Serra Branca-Pb. 

7. Diividas ou outras informacoes posteriores poderao ser obtidas com a equipe de 

pesquisa no telefone: (83) 3353-1249 / 9836-9017, por e-mail: 

vanessacrissb@hotmail.com e tambem no endereco: Travessa Vicente Matias, n° 68, 

Bairro Varzea Redonda, Sume - PB. 

Educanda: 

Entrevistado (a): 

Sume-PB, 2014 


