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Desde a industrializacao, o processo produtivo tern sido orientado 
pelo consumo de recursos (materiais, energia e trabalho) e pela criacao de 
valor por meio de melhorias tecnologicas. Esse modelo segue uma logica li-
near de "extrair — produzir — utilizar — descartar" e nao incorpora os aspectos 
negativos do ciclo de consumo do produto. 

Entre as principais externalidades negativas desse ciclo, destacam-se 
as seguintes: 1) custo social de descarte de materiais e de perda de energia; 
2) valores marginais da extracao de recursos naturais; 3) intoxicacao de 
ecossistemas; e 4) impactos climaticos globais. Como esses fatores nao es-
tao refletidos no sistema de precos atual, o modelo de negocios linear vem 
sendo mantido. 

Entretanto, ji ha alertas de que o elevado nivel de consumo per capita 
sem mils() dos recursos podera futuramente gerar impactos no preco de 
commodities ou insumos, e, mais ainda, resultar no esgotamento/escassez de 
suprimentos, exigindo uma alternativa de producao. 
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A alternativa passa pela vinculacao da geracao de valor a forma de 
uso dos recursos naturais, buscando urn desenvolvimento economic° mais 
sustentivel. Nesse novo modelo, a utilizacio dos materiais maximiza valor 
intrinseco, reduzindo a geracao de residuos e favorecendo os beneficios 
econOmicos e ambientais, o qual a chamado de Economia Circular. Esse 
conceito visa recuperar os produtos e subprodutos da atividade econOmica, 
criando urn modelo industrial intencionalmente "restaurador" (Fundacao 
Ellen MacArthur, 2012). 

Sob a perspectiva da sustentabilidade, a animador o arcabouco concei-
tual proposto pela Economia Circular, que, por meio de varias estrategias de 
restruturacao das formas de producao e consumo, objetiva reduzir o uso de 
materias-primas e energia, diminuindo o impacto da sociedade de consumo 
sobre os recursos naturais do meio ambiente. 

Para garantir essa circularidade, o modelo de negocios, intencional-
mente, ja na concepcio do projeto (design) dos produtos, devera objetivar 
a utilizacao dos materiais de forma repetida em diversos ciclos de producao, 
encorajando aspectos como longevidade, durabilidade, potencial de reparo, 
possibilidade de atualizacao (upgrade), retiso, remanufatura e reciclagem. 

Em muitos taros, os desafios da implementacao dos principios e mo-
delos de negOcio propostos pela Economia Circular se mostram enormes 
diante dos variados escopos da cadeia produtiva e extensao geografica que se 
objetiva. Por outro lado, percebe-se no pais urn conjunto crescente de awes 
de fabricantes e provedores de servicos que ja aplicam algumas dessas ideias, 
embora de forma localizada. 

Varias iniciativas podem ser verificadas na economia brasileira nos 
tiltimos anos. No setor energetic°, vemos investimentos em energias renova-
veis, tais como biocombustiveis, que sap produzidos a partir de insumos que 
antes eram residuos, ou a utilizacao de gas produzido pela materia organica 
nos aterros sanitarios. Percebe-se, ainda, maiores investimentos em eficiencia 
energetica, reduzindo-se o impacto por meio da conservacao de energia. 

Na area industrial, por sua vez, ocorrem muitos investimentos voltados 
ao reaproveitamento de residuos, sendo ester utilizados como insumos em pro-
cessos de outros entes, e tambem na reducao da geracao de residuos, inclusive 
corn o crescimento das embalagens corn refil e dos retorniveis. Na perspecti-
va do consumidor, ainda que haja urn longo caminho a ser percorrido em 
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relacao as solucoes e servicos a serem desenvolvidos, ao lado da preocupacio 
crescente corn relacao a desperdicios, observa-se urn interesse crescente no 
compartilhamento de produtos, como, por exemplo, eletrodomesticos, mo-
radias e automoveis. 

Ainda assim, conforme mencionado, ao se considerar a abrangencia 
da otimizacao do use dos recursos naturais e seu reaproveitamento sob a 
optica da circularidade na economia brasileira, constatam-se varias questoes 
desafiadoras. Em especial, existem alguns aspectos que, associados, confi-
guram conjunturas distintas atraves do territhrio nacional: 1) a dimensio 
territorial do pals (possui o dobro da area dos 27 paises da Uniao Europeia); 
2) diferentes niveis de estagios de maturidade das instituicoes segundo o 
ente federativo; e 3) variados niveis de eficiencia da logistica de transportes. 
Percebe-se, portanto, que o modelo de circularidade de urn determinado 
segmento da economia pode ter sucesso somente em certas regioes do pals. 

Dessa forma, o processo de transicao das cadeias de insumo-produto-
-consumo para urn modelo circular devera ocorrer de forma gradativa. Por 
meio de solucoes pontuais e de politicas palicas especificas, sera possivel 
alcancar enlaces maiores, providos por urn amadurecimento da sociedade e 
por apoio legal, tributario, financeiro e comportamental. 

0 PROTAGONISMO DA RECICLAGEM 

No contexto descrito, cabe observar que, embora a migracao para uma 
Economia Circular demande envolvimento dos diversos setores da econo-
mia, notadamente as indastrias de bens de consumo e de transformacio, 
o setor de residuos sOlidos tende a ser protagonista nesse movimento. Tal 
assuncao decorre do fato de as empresas do segmento ji possuirem relacao 
de negocios com o poder public° e os grandes geradores privados para gestio 
de residuos, alem de disporem da infraestrutura economica para coleta e 
tratamento de residuos. 

No Brasil, entretanto, apenas 52,2% dos residuos gerados sao cor-
retamente dispostos e a geracao de energia e venda de materiais reciclaveis 
sao incipientes. Buscando o enfrentamento dessa realidade, foi promulgada, 
em 2010, a Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS), trazendo novas 
obrigacoes e diretrizes, como a necessidade de fechamento dos lixoes e a 
priorizacio para a valorizacao econOmica do residuo. 
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Por sua vez, os desafios inerentes ao desenvolvimento da gestao de 
residuos solidos podem ser apresentados em quatro dimenthes: recicla-
gem, aproveitamento energetic°, aproveitamento da fracao organica e 
modelos de gestic,. 

A reciclagem representa a tecnologia de tratamento corn melhor retorno 
ambiental, por conta do reaproveitamento de recursos naturais e por dispen-
sar a necessidade de aterramento. No Brasil, e fimdamentalmente baseada em 
um modelo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis. Os residuos 
destinados a reciclagem representam apenas 4% do total, embora, para alguris 
materiais, o pals apresente indices mais altos de reciclagem, como o plastic°, 
cuja reciclagem methnica representa 22% do total produzido (Abiplast, 2013), 
e, particularmente, a resina PET, corn 57% (Abipet, 2012). 

A baixa difusao da coleta seletiva e a falta da cultura de separacao dos 
residuos por parte da populacao precisam avancar para melhorar a triagem 
e otimizar o processo de reciclagem. De forma complementar, a triagem 
mecanizada, largamente difundida em muitos dos paises corn elevadas taxas 
de reciclagem, é ainda incipiente e poderia ser alavancada corn a difusao de 
Parcerias Pablico-Privadas (PPPs). 

Na industria de transformacao de plastic°, por exemplo, a ausencia 
de um piano diretor nacional para residuos de alto valor comercial e as ca-
racteristicas do sistema tributario brasileiro sao barreiras para a reciclagem 
do material. A natureza informal de grande parte do plastic° reciclado nao 
permite que as empresas do elo de transformacao se apropriem de creditos 
tributarios na aquisicao desses insumos nao virgens, tornando a sua carga 
tributaria efetivamente major. No caso da resina PET, supoe-se que a oferta 
mais organizada e a composicao quimica mais homoge'nea tenham favoreci-
do o reaso do material. 

No que concerne ao segundo desafio, dentre as tecnologias disponiveis 
para viabilizar o aproveitamento energetic° de residuos esti° o aproveita-
mento do biogis e a incineracao. 0 primeiro é resultado da decomposicao 
anaerobia de residuos organicos, gerando urn gas rico em metano. A pro-
ducao de energia a partir destes gases apresenta-se como tendencia, seja por 
meio de seu aproveitamento para a geracao de energia eletrica, seja para a 
producao de gas natural. Porem, figura-se como desafio para sua difusao a 
possibilidade de venda de energia e gas natural a precos competitivos e corn 
horizonte de contratacao compativel corn o retorno do investimento. 
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ji a incineracao possui como principals caracteristicas a reduclo 
do volume corn necessidade de disposicao em aterro (superior a 90%) e 
o aproveitamento energetic° (vapor e eletricidade). E, portanto, a princi-
pal tecnologia utilizada em paises corn restricao de espaco, como Japao, 
Dinamarca e Suecia. No Brasil, a disponibilidade de terreno em boa parte 
do territegio restringe a perspectiva de sua viabilidade aos grandes centros 
urbanos. Adicionalmente ao desafio de viabilidade econennica, resistencias 
de movimentos sociais e ambientais apresentam-se como barreiras a difusao 
dessa tecnologia. 

No tocante ao aproveitamento da fracao organica, ainda incipiente 
no Brasil, as rotas de maior potencial sac> a biodigestao e a compostagem. 
Enquanto a primeira vale-se de processo de digestao anaerobica, a segun-
da é urn processo de decomposicao aerobica. Para a difusao do tratamento 
organico figuram como desafios a viabilidade economica, em comparacao 
corn alternativas tradicionais de disposicao de residuos, e a segmentacao 
na origem dos residuos organicos, ja que quando misturados corn residuos 
inorginicos seu potencial de aproveitamento é consideravelmente reduzido. 

De forma transversal as dimensoes anteriormente apresentadas, a 
utilizacio de modelos de gestao eficientes figura como desafio central para 
o desenvolvimento da gestio de residuos sOlidos no pals, inclusive no que 
se refere a implantacao da Economia Circular. De urn lado, a gestic, direta 
pela administracao municipal esbarra em baixa flexibilidade para contra-
tacio de pessoal e prestadores de servicos, alem de restricoes de capacida-
de de investimento. De outro lado, as experiencias de delegacao ao setor 
privado por meio de PPPs sao quase que restritas a iniciativas isoladas de 
municipios, dada a limitacao fatica para contratacao nessa modalidade por 
consorcios intermunicipais. 

Assim, os modelos de gestio predominantes carecem de solucao efi-
ciente para realizar a gestao de urn conjunto de municipios, sendo esta tal-
vez a mais relevante das barreiras para promocao de investimentos no setor. 
Como alternativa, ha possibilidade do desenvolvimento de PPPs estaduais, 
aglutinando, em especial, municipios de uma mesma regiao metropolitana. 
Ate o momento, porem, apenas o Estado de Minas Gerais promoveu contra-
tacao corn essa configuracao. 
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0 BNDES E 0 APOIO A ECONOMIA CIRCULAR 

0 BNDES, como instituicio financeira com foco no financiamento 
de longo prazo, hi duas decadas vem renovando seu comprometimento no 
apoio ao desenvolvimento sustentivel da economia brasileira. Atraves de di-
versos instrumentos, tanto na forma de renda fixa quanto variivel, o Banco 
procura promover a inovacio, o respeito ao meio ambiente, a inclusio social, 
o progresso do parque industrial assim como a evolucao do provimento de 
servicos, nos mais diversos setores da economia. 

Nesse sentido, é possivel destacar algumas areas de apoio na qual a 
ligacio corn a Economia Circular esti presente. Uma delas diz respeito ao 
design dos produtos, uma das chaves para que a producao ocorra com menor 
demanda de insumos e/ou ji direcionada para a reutilizacio dos produtos 
finais. Dessa forma, tratam-se os impactos ambientais nio apenas no final da 
cadeia produtiva, mas tambem em seu inicio. Mais ainda, a escolha dos ma-
teriais a serem utilizados traz consigo o desafio da inovacio, como pode ser 
percebido no desenvolvimento de produtos corn origem na Quimica Verde 
ou pela producao de biocombustiveis de segunda geracao. 

Ja no que se refere a gestio de residuos solidos, nos dltimos anos pode-
-se observar uma diversificacio dos tipos de projetos, antes concentrados em 
aterros sanitarios, para formas de tratamento que permitem a sua valorizacio 
econinnica, seja atraves de geracao de energia eletrica, unidades de triagem 
automatizada para posterior venda de materiais que podem ser reaproveitados 
pela industria, ou o tratamento de residuos para o posterior coprocessamento. 

0 BNDES vem participando de eventos e discussoes relacionados ao 
tema, como os realizados recentemente na FIRJAN e na Casa da Holanda, 
que oferecem uma boa oportunidade de troca de ideias e praticas entre 
atores relevantes. 

Para concluir, diante do compromisso do BNDES corn a sustentabili-
dade economico-socioambiental do desenvolvimento no Brasil, considera-se 
muito positiva a implementacio de projetos alinhados corn os preceitos da 
Economia Circular. Para concretizar tais apoios, o Banco possui virias linhas 
de apoio financeiro, para empresas de qualquer porte, alem de dispor de 
recursos humanos para auxiliar os entes pdblicos na estruturacio de PPPs 
para gestao de residuos solidos. 
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