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RESUMO 

A Tese tern como objetivo apresentar uma metodologia para o estudo e a ac;ao 

publica em relac;ao as substilncias minerais potencialmente t6xicas. Para isto, se 

considera a dissemina;;;ao de vetores patogenicos e as Politicas Publicas em espa<fOS 

denominados Unidades de Referencia Natural, da Industria e do Comercio, do Consumo 

e do P6s Consumo. 

Utilizou-se como exemplo os mmera1s amiantiferos, p01s existe grande 

quantidade de estudos e politicas intemacionais e nacionais sobre os agravos provocados 

por estas substancias e as formas de controla-los e fiscaliza-los. 

A metodologia mostrou-se positiva no entendimento dos processos de 

disseminayao e das politicas a serem implementadas nos espao;:os onde as fibras ocorrem, 

contribuindo para que os estudiosos de Politica Mineral participem na defini9ii.O de 

Politicas Publicas relativas aos bens minerais t6xicos. 
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ABSTRACT 

The thesis aims to present a methodology for the study of public action relating to 

toxic mineral substances. To this end, the dissemination of pathogenic vectors is 

considered, together with the Public Policies in spaces designated as Reference Units for 

Natural Systems, Industry, Commerce, Consumption and Post-Consumption. 

Asbestos minerals were used as an example, since a large number of studies and 

international and national policies exist regarding the de1eterious effects provoked by 

these substances and the forms of controlling and fiscal ising their use. 

The methodology proved to be positive in the understanding of the process of 

dissemination and of the policies to be implemented in the spaces where the fibres are 

present, contributing such that those that study Mineral Policy may participate in the 

definition of Public Policies relating toxic mineral commodities. 
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lNTRODlJ(:AO 

0 titulo POLITICAS PUBLICAS-PARA AEXP~SI(;A~ AOS MINERAIS 

AMIANTiFEROS - ciclo lie vida rlos hens minerals~ .saiu:le, sintetiza o objetivo e 

delineia a abrangencia do estudo desenvolvido. 

A pesquisa se fundamenta na constata<;llo de .que a pre.senya .na .natur.eza .e .a.s 

atividades de extra<yao, transforma<yao, transporte, consumo e p6s-consumo de algumas 

substancia.s minerais geram agentes .. que .podem afetar a .sallde, .fuzeodo-.se necessaria .a 

implementa<yao de Politicas Publicas para sua fiscaliza<yao e controle. 

0 debate publico quanto ao.s problemas de .saude resultante.s do emprego de b.ens 

minerais se insere na crescente mobiliza<yao da sociedade na procura de melhores 

condi<;5es~e vida. 

Estas quest5es sao pouco estudadas pelos profissionais das Geociencias que tern 

condiyoes de contribuir .de maneira .eficaz na construyiio das .politicas .que re.sultem .na 

redu<yao dos riscos da exposiyao a minerais potencialmente t6xicos. 

Nesse aspecto, e intere.s.santere.ssaltar que .nas regulamentay5e.s oficiais .de .sallde 

e seguran<;a ocupacional os minerais sao elencados como produtos quimicos, nao sendo 

destacad.a.s as diferenyas .existent.es entre o .ciclo de vida das sub.stiinci.a.s quimicas 

naturais e o ciclo de vida das substancias sinteticas. No debate para a formula<;ao das 

Politica.s PUblicas para a .fi.scaliza¥llo .e o controle da exposiyao ao.s materials. t6xico.s, a 

diferen<;a de origem pode ser urn importante fator a ser considerado. 

A pesquisa distingue quatro Unidades de Referencia objetivando criar urn 'locus' 

para comparar os aspectos juridicos, politicos, econ6micos e sociais com as 

caracteristicas fisica.s de gera~tiio e disseminayiio dos aeross6.is, nriginados .de substiinci.a.s 

minerais que eventualmente provocam repercuss5es na saude, de maneira a otimizar o 

estudo e as a<;5es publicas r.elativas a .es.s.es.materiais. 

Selecionou-se o estudo dos minerais amiantiferos, pms seu emprego tern 

provocado polemica nos ultimos anos e foram definidas .politicas especifica.s em todo 

mundo, inclusive no Brasil. 

Desde o final do seculo passado, aumentou o consumo das fibras amiantiferas por 

serem resistentes ao calor, ao som, ao .atr:ito e a .corr.osiio, .substituindo .materiais menos 



eficientes ou, por ironia da hist6ria, entao considerados agressivos a saude. Empregadas 

desde a Antigiiidade, a produc;:ao e o consumo destas fibras tomaram-se significativos em 

conseqiiencia da crescente urbanizayao .e industriali.zayao, marcas .do mundo 

contemporiineo. 

Pode-se considerar, como alguns fazem, que a continuidade do aproveitamento 

industrial do amianto expressa a von1ade da 'indUstria do amianto' para manter os seus 

Iueras mesmo que ao custo do adoecimento dos trabalhadores. Da mesma maneira, nao 

seria diflcil arregimentar argumentos para mirmar que .a .propaganda .para o seu 

banimento seja de interesse da industria concorrente, pronta para avanc;:ar no mercado de 

consumidores mesmo que exista .comprov.ayiio illl snspeita ~ .potencial.patogenico ~ 

materiais substitutes. 

Dependendo do ponto de vista da analise, as duas afirmac;:oes sao corretas e indicam 

uma ver>iade que .a propaganda Thvocivel ao ~italismo nao .consegue es.conder. A 

16gica do empresariado que produz, comercializa e utiliza as materias-primas e guiada 

pela procura .da maximizac;:ao do lucro, J1ll m.a.ioria .das vezes independente !los J:ustos 

sociais e ambientais que acarretem. 

A hist6ria das contradi<;oes da sociedade e da organiza<;ao produtiva no capitalismo e 

bern mais complexa do que descobrir um mineral assassino . .como o amianto i chamado 

em documentos de algumas entidades sindicais e ecol6gicas. 

Ou considera-lo como insubstituiv~ e promotor 1le bem estar, J:omo ressalta 11 

propaganda empresarial. 

A Figura Introduc;:ao 1 mostra a capa de publica<;ao de uma importante central 

sindical e.a propaganda do amianto .friitv~ veiculada na Ffllll¥ll, nos anos 70~ 
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Figura Introdu~ao 1: AS MULTJJ>LAS FACES DOS MINERAI§ AMIANTIFEROS 

u 

Fonte: UNT.FED.CHEM.ENERGY MINE Fonte: MALEY, 1996: GENERAL 
WORKERS UNION -ICEM, 1997: 'um materialleve elicaz, 

'Amianto: o assassino' econ6mico, se aplicando sobre 
tudo e em todos os lugares' 

Nesta Introduvao, apresentam-se os pressupostos teoricos da pesquisa situando a 

Politica Mineral dentro das Politicas Publicas e desenvolvem-se as etapas para o estudo e 

a gestao dos minerais potencialmente toxicos. 

Ainda na Introdu<;ao, discorre-se sobre o Metodo utilizado para a coleta, o tratamento 

e a interpreta<;ao dos dados primarios e secundarios, detalhando o entendimento 

conceitual das Unidades de Referencia. 

No Capitulo I, 'Caracterlsticas Gerais dos Bens Minerais Amiantiferos', exp5em

se os dados estatisticos de produ<;ao e consumo no Brasil e no mundo, as caracteristicas 

rnineralogicas, geologicas e as repercussoes que os rninerais amiantiferos provocam a 

saude. 

0 Capitulo II, 'Exposi<;ao aos Minerais Amiantiferos nas Unidades de 

Referencia', apresenta os processes de gera<;ao e dissemina<;ao das fibras arniantiferas 

ern cada uma das Unidades, destacando-se as populao;oes potencialmente atingidas. 

0 Capitulo III, 'Politi cas Publicas para os Minerais Amiantiferos nas Unidades de 

Referencia', expoe, sinteticamente, as politicas intemacionais e nacwna1s para a 

fiscalizao;ao e o controle da exposic;ao a estas fibras. 
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Nas 'Considera.;:oes Finais ', sao integrados os dados e as informa.;:oes, de mane ira 

a construir uma totalidade explicativa da gestao dos minerais amiantiferos, considerando 

a disseminayao das fibras e as Politicas Piililicas nas D nidades .de Referencia. 

Referendal Teorico 

Para aprofundar o conhecimento de urn tema ou objeto e necessaria o 

encadeamento de ac;:oes te6r.icas e . .praticas que, muitas vezes, lev.am o pesqu.isadm a 

optar por altemativas que envolvem a escolha de pressupostos politicos e ideol6gicos. 

Assim, torna-se importante estahelecer .clara mente o .campo filos6fico .que .orienta .a 

pesquisa, condic;:ao essencial para dialogar com os leitores e pesquisadores envolvidos no 

estudo do~ssunto em tela 

Ainda mais ao tratar-se de tema vinculado as ciencias humanas onde os 

pesquisadores estiio sujeitos as .contradi.;:o.es .present.es .numa socie.dade .dividida em 

classes, como ressalta Levi-Strauss, ao reforc;ar a ideia de que os cientistas sociais 

encontral]l.entraves maiores na pesquisa cientifica . .po.is: 

"numa ciencia onde o observador e da mesma natureza que o objeto, o 

observadar,. ele meSI!!D, e uma parte .da sua .observayao" .(LEVI-STRAUSS, 

1975215). 

Para o estudo, utilizou-se dados, conceitos e argumentos de areas como Politica, 

Medic ina, Sociologia, Direito, Geologia .e Geografia .par.a citar as mais importantes. 

0 uso de conceitos te6ricos oriundos de tradi96es tao diversas nao e bern aceito 

na academia, acostumada ase organizarem tomo de .disciplinas .especiflCaS. 

que: 

Nesse sentido e interessante refletir sobre as ponderac;oes de Guy Oliver Faure, de 

"trabalhar sob a perspectiva da interdisciplinaridade consiste, portanto, em uma 

tentativa de operar no quadro de .instituicoes n1io concebidas para tal. Sua ac;:ao 

deve, pO!s, permanecer clandestina ja que, para estas institui96es, 

interdisciplinaridade pode estar relacionada a indis.ciplina, isto e, uma 

desobediencia a norma de fato, senao it regrade direito" (FAURE, 1992 62). 

A necessidade de rnanejar conceitos e infurmac;:oes de diversas .disciplinas 

cientificas toma-se urn exercicio delicado que, mesmo sem ser clandestine, corre o risco 

4 



de levar a confusao conceitual, comprometendo o desenvolvimento e a qualidade do 

trabalho. 

Nesse final de seculo, a premencia de discutir e agir em relavao aos impactos 

ambientais provo.cados pelo aproveitamento intensivo .e, m11itas v.ezes, pr.edatfuio da 

natureza obriga o pesquisador a caminhar na dire91io de uma maior troca com outras 

areas de conhecimento. 

Na Revista Ciencia e Saude Publica, numero II, de 1997, sao apresentados 

diversos artigos sobre interdisciplinaridade. Em .texto sobr.e o 1ema., Narunar Almeida 

Filho considera os aspectos positivos e negativos de tal pratica: 

"Nao mais se sahe a que illsciplina pertence o antor fie uma .dada pesqnisa ou 

artigo cientifico. Esta situa91io parece provocar urn duplo efeito contrario. De 

urn !ado., encontra-se ambiguidad.e, .caos .e inco.erencia a que se seguem 

fenomenos de fusao, mistura, hibridizacao e mesti9agem entre metodos e teorias; 

e de outm !ado, .uma .abertur.a fie fro.nteiras, uma .consiilerayao fie .contextos, uma 

desinsularizayao das disciplinas" (ALMEIDA FILHO, 1997: 10). 

Para caminhar-se de fo.rma .criativ.a e .produtiva no sentiilo da 'ilesins:ula.r.izacao' 

citada por Almeida Filho, ao aproveitar conceitos e dados oriundos de distintas 

disciplinJJ.S, teve-se a preocupaylio .de nao .periler _co.rno .qu.estlio central da .pesquisa .a 

gestao das substiincias minerais potencialmente agressivas a saude. Esta tematica 

encontra-se no campo da Politica .Miner.a4 cujo estatuto .epistemol6gico fimdamenta-se 

na Ciencia Politica, tendo como objeto de interesse a boa administrac;;ao dos depositos e 

bens miner.ais descobertos DU ainda niio ronhe.ciOOs. 

Em ensaio sobre Ciencia Politica, Philippe Schmitter apresenta argumentos 

importantes sobre os caminhos.poss.iveis.desta.B.reafie .conhecimento: 

"a Ciencia Politica contemporiinea se distingue essencialmente por duas 

qualidades. A primeira e mais discutida e .sua vontade .de ser cientifica. Isto 

implica numa preocupagao te6rica e metodol6gica, urn escrupulo de respeitar 

dados (o requisito no empirismo) e fie niio .afrrmar 'v.erdades' ou 'principios 

certos' sem uma demonstra91io rigorosa (o requisito da verificac;;ao de hip6teses). 

Mas nenhuma ciencia se fiefine pelo simples desejo fie ser cientifica: e um erro 

comum, especialmente entre praticantes que se proclamam mais cientificos, 
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aplicar-se a metodologia ou a pesquisa elllflirica sem considerar a segunda 

qualidade de uma ciencia politica, quer dizer, sem ter uma consciencia clara da 

'delimit:wao da disciplina"' {SCHMITTER, 198229). 

Considerando o alerta do Professor Schmitter, delimita-se o entendimento de 

PoliticaMineral como instrumento te.Orico que estuda .e .pmp5e a9oes.para a.gestao dos 

bens minerais ao Iongo do ciclo de vida, incluindo as fases de ocorrencia natural, 

pesquisa,Javra, tr.atamento, tr.ansfurmaviiO, consumo e.p.Os-consumo. 

Na Tese, assume-se este enfoque como possivel no caso das substiincias minerais 

que mantfun as .mesmas caracteristicas fi.sicas e quimica s d1 1rante o ciclo .de virla. 

Ao referir-se a gestao e implementayao de ay5es publicas dirigidas para intervir 

na exposivi\D .das .pessoas .its substilncias minerais.que.afutam.asallde, entra-se no .campo 

da politica ou, dito de outra forma, na arena da disputa de poder na sociedade e da busca 

do bern estar do ser humano. 

Embora a possibilidade de recorrer it for9a seja o fator que distingue o poder 

politico rlas outras formas de .poder, isso niio significa que ele se resolva sellJflfe .pela 

forc;a. Tal uso e uma condi9iio necessaria, mas nao suficiente, para a existencia do poder 

politico. 

No entanto, o que caracteriza o Estado e a exclusividade do uso da fon;a em 

relayao aos grupos que .atuam num determinado coniexto sociaL exclusivirlade result ante 

do monopolio da posse dos meios para exercer a coer9iio fisica. 

A conc~rac;ao do po.der irnp5e .a incriminac;ao e .p~o .dos .atos .de violencia 

executados por pessoas que nao estejam devidamente autorizadas pelos detentores e 

beneficiarios do.monopolio. 

Este processo e explicado por Hobbes como a passagem do Estado de natureza 

para o Estado civil ou do Estado apolitico para o Estado .politico. Neste momenta os 

individuos renunciaram ao direito de usar cada urn a propria for9a para confiar a uma 

pessoa ou a urn corpo que, doravante, seria o irnico autorizado .a.usar .aforva contra eles 

(HOBBES, 1979). 

Amplificando este entendimento e para mostrar o papel do aparelho estatal, 

tornou-se classica a seguinte definiviio.de Weber: 
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"por Estado se ha de entender urna empresa institucional de carater politico onde 

o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com exito, a pretensiio 

do monop6lio da legifima coen;:ao fisica, com vistas ao cumprimento das leis" 

(WEBER, 1968) 

Essa hip6tese abstrata adquire profundidade hist6rica com Marx e Engels, para 

quem, numa sociedade dividida em classes antagilnicasm; institui96es politicas assumem 

a funyiiO primordial de permitir a classe dominante manter 0 dominio. 

Para entender o alcance deste posiciDnamento Jlli que Be perceber o .significado do 

trabalho e seu papel na forma9iio do Homem enquanto ser social, ou seja, de considerar o 

trabalho cemo essencia da sociedade humaHa. 

0 proprio Marx assim se refere a produ<;iio como base da vida em sociedade: 

"Na produviio social lie sua vida, os homens £ontraem relayiies detenninadas, 

necessarias e independentes da sua vontade, relav5es de produyiio que 

correspondem a urna determinada etapa de iiesenvolvimento das suas for9as 

produtivas materiais. A totalidade destas relav5es de produ9iio forma a estrutura 

econ6mica da sociedade, a base r.eal Bobre 11 qual se ergue z superestrutum 

juridica e politica, a qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciencia. 0 modo de pmdnyilo da vida .material condiciona o pmcesso .em 

geral de vida social, politica e espiritual" (MARX, 1975 25). 

E importante ressaltar qt~e a citayilg .acirna tFa!lscrita carac,t<Jriza bern D 

pensamento de Marx de que a.infrzestrutura econ6mica£ondiciona, mas niio iietermina 

a superestrutura. Este entendimento e fundamental para nos distanciar do reducionismo 

que fecba os olhos pMa outros :futores importantes 4Ue influenci.am zs politicas 

implementadas, alem das questoes econ6micas. 

Ao estudar -se as prescri96es legais em 11ma so.ciedade deve-se partir do :futo de 

que elas se vinculam a sanyoes. As normas legais, em geral, dirigem-se para uma 

determinada comunidade, na maioria das vezes fixada territorialmente. A autoridade 

para a implementayiio e fiscalizagao da lei depende da organizagao e eficacia do Estado. 

Quando se referem its z.yoes governamentais, m; politicas sao cbamadas lie 

Politicas Publicas que, para urn estudioso do tema representam: 
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"o espa<;o de tomada de decisao autorizada ou sancionada por intermedio de 

atores governamentais, compreendendo atos que viabilizam agendas de inova<;ao 

em politic;l.S ou que respondem a .demandas de .grupos de interesse" (COSTA, 

1998 7). 

Urn entendimento ampliado de Politica Publica e apresentado por Thomas Dye, 

para quem .a P olitica Pub lie a .nao .se restringe its .acoes implementadas pelD E.stado; 

"Na realidade, nossa no<;ao de Politica Publica deve incluir todas as a<;5es do 

governo eniio somenie as pmpostas ou determina96es governamentais_ Por 

exemplo, deve-se tambem considerar a inercia governamental - aquila que o 

govern a .decidiu nao fuzer - como Politica Pllblica Ohviamenie, a iner.cia 

governamental pode ter urn impacto tao grande sabre a sociedade quanta a sua 

a<;ao"(DYE, 1972:2). 

As normatiza<;5es internacionais e nacionais retratam as disputas entre interesses 

muitas vezes colocados de forma carnuflada, ainda rnais ao .tratarem do.s direitos que 

emergiram nos ultimos anos, como o Direito Ambiental, do Consumidor e da Inffincia, 

entre outros. Esta multiplica<;ao dos direito.s ac.ompanha zs tm.nsformayoes da .sociedad.e 

de massas e do proprio Estado. 

Para o estudo, a fiscaliza<;ao e o controle destes direitos, alem das entidades 

oficiais a nivel nacional e inter.nacional, zs Organizay5es Nao Governamentais - ONG.s 

cumprem importante papel, como afirma o Procurador Eugenio Aragao: 

"e dificil irnaginar-se a atua~tiio de organismos iniernacio.nais em quest5e.s 

envolvendo meio ambiente, direitos humanos, direitos da inffincia, direito 

humanitario, autonomia de .popular;:oes aut6cto.nas ou. direitos da mulher sem a 

.. - d ONG"(AR'G'O 1997·R9) participac;ao as s ·"'- r1 , _ .... _. . 

'Pari passu' com os novas direitos multiplicam-se os olhares que analisam, 

repensam e interpretam cientific.arnente a realidade fisica e social a nossa volta. 

Por exemplo, os estudos sabre Perceps;ao, Anitlise e Gerenciamento de Riscos 

trouxeram contribui<;5es importantes para o .conhecimento do comportamento do.s 

trabalhadores e das comunidades envolvidas no manejo e/ou exposi<;iio a produtos ou 

processos que acarretam agravos a .sallde. 
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No entanto, as pesquisas e as metodologias tecnico-cientificas servem a varios 

interesses, como mostram Carlos Freitas e Carlos Gomez, ao refletirem sobre a hist6ria 

da ami!ise de risco: 

"A emergencia da ciencia de amllise de riscos na decada de 1980, mais do que 

uma resposta tecnica is preocupa96.es coletivas, convertiacse tambem numa 

determinada resposta politica it formar;ao de consenso nos processos decis6rios. 

Baseado tanto na perspectiva utilitarista e no paradigma . .do ator racional., como na 

concep9ao elitista de democracia, seu desenvolvimento se deu com o objetivo 

subjacente de transfurmar determinadas .escolhas .sociais, politicas e .econ6micas 

em problemas 'puramente' tecnicos e cientificos. Assim, tomava-se urn elemento 

estrategico para despolitizar os .debates .envolv.endo .o .desenvolvimento, di:fusiio e 

controle de tecnologias consideradas perigosas, encobrindo assim tanto as 

grandes incertezas sobre .suas consequiillcias em larga escala social, como os 

valores subjetivos e os interesses sociais, politicos e econ6micos que determinam 

seus resulta.dos" (FREITAS.& GOMEZ, 1997A99). 

Ao tratar-se da gestao de substancias minerais comprovadamente agress1vas a 
~ ~ ~ 

saude, ressalta aimportancia .do a1erta .de Freitas .e Gomez, .em especial.quanto it pr.essao 

dos interesses sociais, econ6micos e politicos que, em muitos momentos, dirigem a saida 

de algunsmateriais do mer.cado ea.entrada.de.outros. 

Metodologia 

A prittica cientifica aponta dois procedimentos que facilitam a procura do 

objetivo delinea.do no projeto de.pesqnisa 

a) formulavao de pergunta quanto ao problema objeto de estudo; 

b) definiyao do pressuposto te6rico que direciona a coostrnyao do mo.delo . te6rico 

perseguido. 

A pergunta permite delinear a questao com probabilidade de ser corret~ ou seja, 

como salienta urn estudioso: 

"(viabilizar a) redu9ao do problema a seu nucleo significativo, provavelmente 

soluvel e frutifero, com a ajuda do conhecimento disponivel" 

(GALLIANO, 198643). 
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Abaixo apresenta-se a indagar;:ao considerada como central para o 

desenvolvimento da Tese: 

- As Politicas Publicas referentes it exposi.yao aos mmerats amiantiferos podem ser 

melhor enfocadas (gestadas, fiscalizadaR controladas e avaliadas) ao considerar-se o 

ciclo de vida desses minerais? 

Jit o pressuposto te6rico, ou hip6tese de trabalho, explicita urn entendimento 

previo que, no decorrer da pesquisa, sera confirrnado ou questionado_ 0 1Jl:essuposto 

te6rico para a Tese foi articulado da seguinte forma: 

- As substiincias minerais potencialmente t6xicas sao melhor estudadas e iliferencidas 

dos materiais sinteticos se consideradas nas diferentes etapas do ciclo de vida. 

A pergunta e o pressuposto te6rico acima descri:tos .descortinarn tar.efus teoricas e 

praticas para a constrw;:ao da Tese, como: 

I. diagn6stico dos minerais amiantiferos: mineralogia, geologia, pmdu.yiia, 

consumo, substitutos e agressao it saude; 

2. coleta Jle dados sobre as caracteristicas, disseminayao e .populayiio atingida 

por fibras geradas pelos minerais de amianto; 

3 . apresentaylio do arcabolJ90 legal internacional £ brasileiro referente a .gestiio 

dos bens minerais t6xicos e as normatiza.yoes de vetores patogenicos oriundos 

de substiincias rninerais, em _esp.ecial osJlllliantifer.ns; 

4. construyao de uma explicayao significativa e generalizayao da aplicayao da 

metodologia. 

0 conceito de ciclo de vida dos minerais empregado na Tese refere-se it trajet6ria 

seguida pelos minerios desde as rochas JJ.te .&erem descartados apos seu aproveitamento_ 

Urn elemento chave para relacionar o ciclo de vida das substancias minerais com 

as unidades espaciais e a categoria popular;:ao, como .descreve Castiel: 

"e preciso avan<;ar para estabelecer unidades de analise 'espa<;o-populacionais 

genuinas', correspondentes .de determinados .agrupamentos populacionais 

reunidos por criterios, tais como a proximidade geografica, as caracteristicas de 

seus vinculos comunitiriosl=n6micos, 11mniimica .&OCio-culturallocal, _e outros, 

ou seja, elementos que representam, com mais legitimidade, os complexos 

constituintes de uma dada forrnayao social" (CASTJEL, J 998:249)_ 
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Acompanhando a preocupa'fi[o .de Castiel considerou-se a popl.Jlavao uma das 

variitveis tipificadoras das Unidades de Referencia. Neste aspecto, destacam-se as 

classes sociais, que colocam os individuos em posi9iio diferenciada frente it pos.sibilidade 

do risco 

Qualquer analise de comunidades em situayiio de risco ressalta a presen9a da 

classe trabalbadora e sua familia No caso em .estudn, .siio .os tr.a:balbadore.s que 

manipulam diretamente o amianto em bruto, os materiais contendo amianto e labutam na 

manutenviio, desamianta9iio e .di.sposi'fi[o do.s dejeto.s. T.ambem os trabalbadores .e .suas 

familias vivem nas areas degradadas e poluidas vizinhas its minas, its instalav5es 

industrials .e aos lixoes. A popula'fi[o em geral es1it e.xp.osia .a fibr.as, no entanto, .em 

concentrav5es medias bern menores que as anteriormente citadas. 

Na Tese, o conceito de ciclo de vida identifica .quatro mom.ento.s da substilncia 

mineral, associados a cada uma das U nidades de Referencia: 

l. Unidad.e Natural: a .substi\ncia mineral .encontra".se na rocha, no .solo, .na 

hidrosfera e na atmosfera; 

2. Unidade da Industria e do Comercio: o bern mineral e objeto de interesse 

economico, nas fuses de pesquisa, e.xtra'fi[o, heneficiameilln, transformayiiO .e v.enda; 

3. Unidade do Consumo: o produto contendo o bern mineral e adquirido pelo 

consumidor final, sendo instalado nos locais onde cumprira suas funyoes tecnicas~ 

4. Unidade do P6s-consumo: o produto contendo o bern mineral e descartado e 

jogado fo_ra no Jixo, retornando ao rnercado se hmlver economicidade para o r.euso ou.a 

reciclagem. 

A Unidade de Referencia e entendida como urn termo funcional que expressa o 

espa9o geografico-econ6mico onde ocorrem as interayoes entre os .proc.essos .fisicos e 

sociais que levam it saude e it doen9a. 

As variitveis que definem as Unidades .de Refurencia .siio as seguintes: 

1. condicionantes fisicos e socials que provocam a gera9iio e disseminayiio das fibras 

amiantiferas: a presenya de fibras liberadas no meio .ambiente e o fator .detonador da 

problematica estudada. As causas, os locais e os processos associados it gerao;;ao e 

disseminaviio das fibras siio .pontos chaves para quaJquer Polliica Publica, 
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2. caracteriza<;ao da popula.;:ao exposta: ao aceitar a bipotese de que vive-se em uma 

mesma nave, todos sao afetados pela degrada<;ao e polui<;ao ambientais. No entanto, 

as popula<;:5es mais expostas sliD, .principalmente, setores !la classe trabalhadora; 

3. Politicas Publicas nacionais e internacionais: algumas Politi cas Publicas sao 

abrangentes, . referentes a mais de nma lJnidade de Referilncia. No enianto" cada 

lJnidade de Referencia apresenta normatiza<;5es, organismos fiscalizadores e gestores 

especificos; 

4. estrutura<;ao politica e economica: as lJnidades de Referencia apresentam rela<;5es 

econ6micas .e sociais es.p.ecificas, subalternas As r.elay5es de .prodngao hegem6nicas 

nacional e internacionalmente. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERA(:OES GERAIS SOBRE OS BENS MINERAlS 

AMIANTIFEROS 

0 objetivo do capitulo e apresentar informac;oes gerais e resultados de pesquisas 

cientificas referentes aos minerais amiantiferos. 

Devido ao intenso debate sobre o aproveitamento industrial dessas fibras foram 

publicados milhares de trabalhos cientificos, muitas vezes utilizando metodologias 

diferenciadas e chegando a resultados divergentes. 

Na lingua portuguesa e espanhola, os nomes amianto e asbesto referem-se a urn 

grupo heterogeneo de minerais magnesianos silicatados que apresentam habito fibroso. 

0 tenno mais utilizado nos livros tecnicos e nas pniticas comerciais, no Brasil, e 

amianto, razao pela qual resolveu-se emprega-lo no texto da Tese. No idioma ingles o 

tenno comumente empregado e asbesto e, em frances, amiante. 

1984, a American Society for Testing Materials (ASTM) propos a seguinte 

definic;ao para amianto: 

"tenno aplicado a seis minerais de ocorrencia natural, explotados comercialmente 

por suas propriedades fisicas parcialmente derivadas do habito asbestiforme. Os 

seis minerais sao a crisotila ( variedade da serpentina) e os minerais do grupo do 

anfib6lio, amianto-grunerita (tambem chamado de amosita), amianto-riebeckita 

(tambem chamado de crocidolita), amianto antofilita, amianto tremolita e 

amianto actinolita" (ROSS et al, 1984). 

0 aproveitamento industrial desses minerais cresceu geometricamente com a 

demanda de isolantes tennicos para suportar as exigencias tecnicas de isolamento, 

intensa abrasao e alta temperatura das maquinas a vapor que surgem com a Revoluc;ao 

IndustriaL lsso estimulou o crescimento da produc;ao e consumo de amianto, 

principalmente na industria francesa e inglesa de algodao, empenhadas na confecyao de 

fios, tecidos e embalagens incombustiveis (ORGANIZA<;::AO !NTERNACIONAL DO 

TRABALHO,l983:l87). 
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Ao Iongo do seculo XX, o amianto tern sido aproveitado na fabricayao de 

centenas de produtos que se dirigem, principalmente, para as industrias da construc;ao 

civil e automobilistica. 

0 capitulo divide-se em cmco t6picos, de maneira a apresentar um quadro 

consistente sobre os minerais amiantiferos: 

1. caracteristicas fisicas e quimicas dos minerais amiantiferos; 

2. geologia e distribuiyao dos depositos de minerais amiantiferos; 

3. produ9ao e consumo de amianto no Brasil e no Mundo; 

4. doenyas atribuidas a exposic;ao as fibras de amianto; 

5. substitui9ao das fibras de amianto na industria. 

l.l CAR-\CTERiSTICAS FISICAS E QUlMICAS DOS MINERAlS AMIANTIFEROS 

A descoberta do efeito patogenico das fibras amiantiferas descortinou um amplo 

campo de atuayao para os mineralogistas, chamados para determinar as caracteristicas e 

o comportamento desses minerais no organismo humano. 

Quando os estudos epidemiol6gicos demonstraram as diferent;as no adoecimento 

de trabalhadores expostos a distintas fibras minerais, as pesquisas nesta area foram 

impulsionadas. 

As substancias minerais mesmo quando pertencem ao mesmo grupo nao sao 

homogeneas seja na composic;ao quimica ou na estrutura cristalognifica. Por isso, a 

contribui9ao da Mineralogia tern sido fundamental, pois, segundo um especialista: 

"a caracteriza9ao completa dos minerais e um aspecto critico dos estudos das 

patogeneses induzidas por estes materiais. A varia.;ao na atividade biol6gica 

exibida por diferentes especimes minerais implica que a patogenicidade dos 

minerais esta relacionada (pelo menos em parte) a suas propriedades fisicas e 

quimicas" (GUTHRIE, 1993:251). 

Os minerais amiantiferos comercializados internacionalmente sao classificados 

no grupo da serpentina e no grupo do anfib6lio. Quimicamente, sao silicatos hidratados 

combinados em diversas proporc;oes com magnesio, ferro, calcio, aluminio, s6dio e 

outros elementos. 
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A serpentina e urn mineral amplamente distrihuido na crosta terrestre, com tres 

polimorfos: crisotila, lizardita e antigorita. Como a lizardita e a antigorita nao ocorrem 

com habito fibrosa, somente a crisotila e considerada mineral zmiantifero. 

Os membros do grupo do anfib6lio exibem habito prismatico ou acicular e 

clivagem lllongada. Alg= varied a des zpresentam hilbito a.shestiforme £omo _e o atSO 

da crocidolita ( variedade fibrosa da riebeckita ), antofilita, amosita ( variedade fibrosa da 

cummingtonita-grunerita), tremolita {variedade fibrosa) e actinolita (variedade fibrosa). 

Nas Tabelas 1.1 e 1.2, sintetizam-se os dados sobre a composiyao quimica e as 

principais.LaT.acteristicas fisicas !losminerais amiantlferos: 

Tabela Ll COMPOSI(:AO QUIMICA DOS MINERAlS AMIANTIFEROS 
Si(h Ah03 :Fe?;()3 1'"1) MnO M!!O 0.0 K,O NatO 11,0 co, 

Crisotila 39,83 0,84 3,61 0,27 0,05 -t0,32 0,36 0,01 tr 13,60 ... 

Brasil 

1 ~riso~ I JM,7 3,09 1,59 2,03 0,08 39,78 I O,M9 0,18 0,10 12,22 0,48 

Canada 

~ Crisotila 39.-tl 4,66 0,54 f,S ~;!t I 3ll,zz 2;93 --B-• .07 0,07 -t-!..37 UB 

URSS 

Amosita 49,7 0,40 0,03 39,70 0,22 6,44 1,04 0,63 0,09 1,ID 0,09 

Arr.do Sui 

j Actinoilta 53,8 1,20 1,90 1.5,30 D,40 4,30 j 10,2 JJAO 0,10 12,60 0,20 

Afr.do Sul 

AntofiJit.. 57,2 ... 0,13 10,12 ... 29,21 1,02 ... ... 2.18 ... 

Fi:nliindia 

20,50 I 0,05 Croddolita 50,9 Nil 16,85 1,06 1.45 0,20 6,20 2,37 0,20 

Arr.do Sui i 
Tremolita 35,1 1,14 0,32 I <,oo U,10 '"25,65 11,4 llp 0,14 3,:";..; 0~06 

Paquistiio 

Fontes: {;rirotilas £1tttada e URSS; -sKINNER -et ~. 1:988; Ami:urtos anfibt\lios.1f9DG~N, 191'9; 
Brasil: ¢ulosforneddos pe.UISAMA.em.fev.ereirok2.000_ 

Tabela 1 2 PROPRIEDADES FISICAS DOS MINERAlS AMIANTIFEROS . '· . 
Temperatura Temper. De:nsidade RcsistCncia Resist.encia a ResistCncia .Elastkidade 

decomposi~YiiO De fusiio a licidos alcalis 1 a trn~ao MOd. Young 
Mpa' <;pa•• 

~~~~ ~TIJ.A 1::>00 £,35 31 '1620 

1200 3,3-3,4 Boa Boa 35 1860 

""' rA ! +400 J,4.J.5 .Jloo 17 I~ 

A• 600-850 1450 2,85-3,1 Multo boa Multo boa <7 

1315 2.9-3.1 Milito boa Boa 5 

620.960 1400 3.0-3,2 Atacado deva•ar Boa 5 

Fonte: SKINNER et al, 1988; 01U:!ANI7Af'AO MUND.lJU.DJI. <;;AimF 1986; NA.DEAU, 1986. 

Temperatura em gr:ius centigrados; * Mpa=megapascal=106Pa; **Gpa= gigapascal=to'pa, 

A estrutura cristalina.e m elementoimp.ortante.na diferenciayao entre zs .fibrzs .de 

crisotila e as dos anfib6lios. A estrutura cristalografica da crisotila apresenta-se em 

camadas ou folhas superpos~ enquantozdosznfib.6linser.etaesemcurvatura. 
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Para um estudioso do assunto, os amianto anfib6lios podem ser assim descritos: 

"apresentam estrutura cristalina muito similar e se distinguem em funyao da 

variac;ao da composic;ao quimica. Estes minerais tendem a formar poe1ra 

com morfologia parecida: fibras retas e rigidas com faces paralelas" (POOLEY, 

1999). 

Estudos em ambiente orgil.nico demonstram que dependendo das propriedades da 

superficie do crista! o comportamento biogenico dos minerais e diferenciado. 

Levando em conta essa caracteristica, o Instituto Frances de Saude (INSERM) faz 

a seguinte constatac;ao: 

"as propriedades de superficie das fibras de amianto sao importantes de serem 

consideradas. As fibras de crisotila apresentam uma carga de superficie positiva 

e, por isto, mostram uma taxa de sedimentac;ao relativamente fraca. Isto levou a 

misturar a crisotila, que possui uma carga de superficie negativa, com ate 40% de 

anfibolio, para a fabricac;ao de amianto-cimento" (INST. NAT. DE LA SANTE 

ET DE LA RECHERCHE MEDICALE DE FRANCE, 1996:7). 

Esta informac;il.o do INSERM e preocupante, pois indica que OS produtos de 

cimento-amianto, utilizados na Franc;a, conteriam ate 40% de fibras de anfib6lio, 

consideradas com maior poder patogenico. 

Urn t6pico relevante na polemica que envolve as fibras amiantiferas, refere-se a 

diferenc;a de comportamento biogenico entre os minerais comercializados. Os 

defensores da chamada 'hip6tese anfib6lio' consideram que os amianto-anfib6lios sao 

mais agressivos a saude que 0 amianto-crisotila. 

Ainda que a maioria dos cientistas concorde serem diferentes os graus de 

patogenicidade entre as fibras de amianto-crisotila e as de amianto-anfib6lio, as 

proposic;oes quanto as Pollticas Publicas dai decorrentes sao bern distintas. 

Por exemplo, para o pesquisador M.Meldrun, do 'Health and Safety Executive' da 

Inglaterra: 

"Poucos casos de mesotelioma podem ser claramente atribuidos a crisotila 

mesmo havendo milhares de trabalhadores que tiveram exposi9il.O maci9a e 

prolongada a este tipo de amianto. Em contraste, numero substancial de 

16 



mesotelioma tern sido observado em trabalhadores expostos ao amianto

anfib6lio, mesmo entre trabalhadores com breves exposi<;oes. Estas diferen<;as 

sao explicadas pela durabilidade limitada da crisotila nos pulmoes em contraste 

com os anfib61ios, que sao mais persistentes. Parece que para urn nivel fixo de 

exposi<;ilo o risco de desenvolver mesotelioma e muito maior para os anfib6lios 

do que para a crisotila" (MELDRUM, 1996: 16). 

Acompanhando a discussao sobre os agravos a saUde das fibras de anfib6lio e de 

crisotila, McDonald e colegas confirmaram a presen;;:a de fibras de tremolita nas frentes 

de lavra das minas canadenses onde ocorrem os maiores indices de trabalhadores 

acometidos de mesotelioma (GIBBS & LACHANCE, 1972; McDONALD et al, 1997). 

Tendo como referencia esta linha de estudo, diversos autores apontam para o 'uso 

controlado do amianto-crisotila' como possibilidade racional e segura de aproveitamento 

dessas fibras. 

No entanto, outros pesquisadores, como o professor Michael Huncharek, 

duvidam dos resultados divulgados pelos defensores da chamada 'hip6tese anfib61io'. 

Para esse cientista: 

"Diversos pesquisadores sugerem urn papel etiol6gico para a tremolita nos 

mesoteliomas relacionados ao amianto. Esta fibra (urn anfib6lio) e urn 

contaminante em pequena propor<;ilo de crisotila co mercia!, na ordem de 1%. 

Existem evidencias epidemiol6gicas ligando a exposio;:ao de tremolita para o 

mesotelioma. As analises de fibras nos pulmoes entre os portadores de 

mesote!ioma expostos ao amianto crisotila comercial mostram a presen9a de 

tremolita. Nilo obstante, atribuir o aparecimento de mesotelioma a este anfib61io 

contaminante a partir desta informa<;ilo e claramente suspeito. Se a tremolita nao 

pode ser removida da crisotila comercial atraves de processos industriais a 

discussao sobre a contamina<;ilo de tremolita parece ser, na melhor das hip6teses, 

academica" (HUNCHAREK, 1994 :217). 

Esse e urn exemplo dos argumentos que servem de base para as 

campanhas que propoem o banimento do uso das fibras de amianto -todos os 

tipos- com a substituio;:ao por materiais considerados menos perigosos a saude. 
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1.2 GEOLOGIA E DISTRIBUic;:Ao DOS DEPOSITOS DE MINERAlS AMIANTIFEROS 

As ocorrencias e os depositos de minerais amiantiferos estao associados a 

diferentes ambientes geologicos. 

Os dep6sitos de crisotila sao formados pelo metamorfismo de rochas igneas 

ultrabasicas (por exemplo, dunitos e peridotitos ), calcarios magnesianos e dolomitos. 

No capitulo sobre amianto da publica~ao 'Principais depositos minerais do 

Brasil', Claudio Hecht descreve da seguinte mane ira a origem e as associac;oes 

petrologicas dos depositos de crisotila: 

"As fontes da crisotila sao as rochas atravessadas por sistemas de fraturas que, 

durante 0 processo de mineralizac;ao, sao preenchidas por fibras que 

desenvolvem-se perpendicularrnente as paredes destas fendas, durante 0 processo 

tectonico gerador de zonas de fraquezas responsaveis pela forma.;;ao dos veios de 

minerio. 

Encontra-se a crisotila tambem em calcarios e dolomitos associados as rochas 

intrusivas serpentinizadas. Os amiantos do tipo anfibolio sao formados em 

diversos tipos de rochas nas regioes de metamorfismo de contato, ou pela 

alterac;ao de rochas basalticas, ou ainda nos dolomitos ou talco-xistos" (HECHT, 

1997:40). 

As principais rochas contendo crisotila sao apresentadas na Tabela 1.3: 

Tabela 1 3 ROCHAS PORTADORAS DE CRISOTILA . 
TlPODA PRINCIPAlS MINERAlS MINERAlS ASSOCJADOS 

ROCHA (MINERIOS) 

Gabro Piroxenio, Oiivina, Piagiodilsio Magnetita, C:romita 

Norito Piroxenio, PlaeiociAsio Pirita, Pirrotita 

Piroxenito Piroxenio, OJivina Nicolita, Arsenopirita 

Peridotito OJivina, Pirox@nio Cobaltita, Platina 

Dunito Olivina, Piroxenio 

Picrito Piroxenio, Olivina, Plauiochlsio 

Dolomito Dolomita, Cakita, Quartzo Minerais de cobre 

Minerais de mam!anes 

Fonte: mod!licado de LANGER & NOLAN, 1994 
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A presen9a de minerais amiantiferos e relatada em estudos de lavras onde sao 

extraidos diferentes minerios. Por exemplo, Lebel descreve concentra9oes anomalas de 

fibras de minerais amiantiferos em minas de cobre, ouro, ferro, churnbo, zinco, uriinio, 

talco e outras, nos EUA e no Canada (LEBEL, 1988). 

Nos ultimos 100 anos, os minerais amiantiferos foram lavrados em mais de 70 

paises. A presen9a dessa atividade de extra9iio testemunha a dissemina9iio geognifica de 

rochas amiantiferas, em extensoes que variam de dezenas de metros a milhares de 

quilometros. 

No Mapa 1.1 apresenta-se as pnnc1pa1s mmas de- amianto no mundo, 

distinguindo-se os tipos de minerais amiantiferos lavrados. 

Mapa 1.1: DEPOSITOS DE AMIANTO DO MUNDO 

-· • Clllt.TILA • -·JTA 

Fonte: LEFOND, 1983 (Ind.Minerals and Rocks) 
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1.3. PRODU<;Ao E CONSUMO DE AMIANTO NO BRASIL E NO MUNDO 

Ate a II Guerra Mundial, o consumo de amianto nos paises desenvolvidos esteve 

estreitamente vinculado ao desempenho da construc;ao civil e da produ<;ao industrial. 

Por suas quahdades fisicas e quimicas, as fibras de amianto tornaram-se 

materias-primas usadas nas industrias de fibro-cimento, texteis, produtos de veda<;ao, 

papeis e papelao, filtros, revestimento de pisos e isolantes termicos, como esta 

sucintamente descrito na Figura 1.1: 

Figura U USOS DO AMIANTO 

Cimento amianto: chapas planas, onduladas e perfis especiais para coberturas 

industriais e residenciais, tubos de agua e de esgoto, caixas d'agua, eletrodutos, produtos 

moldados, vasos, telhas, caixas para descarga, aparelhos sanitarios, ladrilhos, etc. 

Materiais de fric~;ao: Ionas, pastilhas de freio, discos de fric<;iio para embalagens, etc. 

Texteis: fios, fitas, cordas, feltros, tecidos utilizados na fabrica9ao de mantas isolantes, 

filtros, cortinas para teatros, vestimentas, luvas e cal<;ados para trabalho com calor, 

isola9ao eletrica, etc. 

Pilisticos e revestimentos: pisos vinilicos e asfalticos, resinas fen6licas moldadas e 

outras, adesivos e colas, tintas, impermeabilizantes, revestimentos para prote<;ao de 

estruturas contra o fogo, eletrodos para solda, etc. 

Papeis, papeloes e placas: !isos e corrugados para isola<;ao termica, isola<;ao eletrica 

para cabos, feltros saturados com asfalto para diversos fins, juntas e veda91ies, 

diafragmas para celulas eletroHticas, revestimentos de fogoes, gaxetas, etc. 

Isolantes termicos: rigidos a base de silicato de calcio. 

Juntas e guarni~;oes: para pressao, temperatura ou produtos corrosivos. 

Produtos quimicos: como carga ou diluente de inseticidas. 

Constrm;ao: pavimenta<;ao asfaltica para rodovias e aeroportos. 

Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 1980. 
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A evolu<;ao da produ<;ao mundial de amianto de !920 a !998 esta representada na 

Figura 1.2,juntamente com a prodw;:ao do Canada, ex-URSS e BrasiL 

Fi ura L2 PRODU(:AO MUNDIAL, DO CANADA, Ex-URSS E BRASIL- 1930/1996 

0 ... 
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..J 
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I _.._CANADA ---EX-URSS _._BRASIL " )'t"u"MUNDO 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 1996 

Fonte: Mineral Yearbooks (diversos numeros); Sumario Minerai/DNPM (diversos niimeros) 

Nos EUA, o consumo de amianto manteve-se praticamente estavel entre os anos 

50 e 70, enquanto que o Produto Interno Bruto mais que dobrou no mesmo periodo" 

Estes dados confirmam a substituic,:ao das fibras amiantiteras por outros materiais desde 

os anos 50" 

Na Figura 1.3, observa-se a brusca redu.;;ao do consumo de amianto nos EUA a 

partir dos anos 70, ja entao refletindo o debate publico acerca dos problemas de saude 

ocasionados pela exposi<;iio as fibras e a implementa.;;ao de legisla.;;oes ambientais e 

trabalhistas mais restritivas, impulsionando a substitui.;;iio por outros produtos" 

2! 



Figura 1.3- EVOLU(:AO E PREVlSAO DO CONSUMO DE AMIANTO/EUA 

700.000 tom•Jadas 

500.000 toneladas 

300.000 toneladas 

100.000 toneladas 

Fonte: ROBERTS, 1994. 
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Consumo e previs§o de amianto nos Estados Unidos: 

h = alto; I = baixo; 0 atual consumo 

Na Figura 1.4, estiio representadas as exportayoes de amianto da Africa do Sui, 

nos anos 1960 e 1995. A migrayao do consumo para os paises do Extremo Oriente, 

reflete a procura pelos produtores de mercados que tenham politicas de saude e 

trabalhistas menos exigentes que os EUA e os paises europeus industrializados. 

Figura 1.4 PAISES lMPORTADORES DE AMIANTO DA AFRICA DO SUL 

DES1lNAc;0BS POR R.EGI0£8 MUllo'DIAJS , ... 
lllll CIUSOTJLA 
m AMOSITA 
illll CROCIOOLITA 

- ASBF.STOs TOTAiS 

. 
... 1 

' ... 
MIUWU<Ij D£ TONELADAS 

Fonte: HARlNGTON & McGLASHAN, 1998 
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A figura 1.4, confinna que as barreiras comerciais, a legislac;;ao restritiva ou 

proibitiva e a propaganda contra o emprego das fibras amiantiferas, nos paises 

industrializados, levou a uma mudanva na direvao das exporta9oes do amianto. 

0 futuro da produviio de amianto continua incerto, pelo menos a medio prazo. A 

posiviio da C01mmidade Economica Europeia de nao utilizar mais fibras amiantiferas, a 

partir de 2.005, se for confirmaa a nao patogenidade dos materiais substitutos, pode ser o 

toque de finados desta industria mineral. 

Brasil 

No Brasil, sao importados materiais contendo amianto (MCA), desde o come9o 

do seculo. A produ9ao naciona! dos MCA data do final dos anos 30, com a chegada ao 

Brasil da Brasilit, em 1939, (Grupo frances Compagnie Pont-a-Mousson) e Eternit 

(Grupo belga Compagnie Financiere Etemit), em 1940, que instalaram fabricas de 

materiais de fibro-cimento (FERNANDES, 1982). 

Ap6s 1950, as importa<;:oes de fibra de amianto dobraram, passando do patamar 

de 4.000 para 8.000 toneladas por ano, motivando os grandes consumidores a 

intensificarem a procura de depositos pr6prios dessa materia-prima no Brasil. 

Em abril de 1962, foi encontrada ajazida de Cana Brava, na Fazenda Maranhao, 

entao municipio de Uruavu-Goias, pelo garimpeiro Claudionor de Souza Alves, atraido 

por uma estranba 'pedra cabeluda'. 

A produ<;ao na Mina Cana Brava come9ou em julho de 1967, quando o controle 

acionario foi repartido entre a Etemit e a Brasilit. A partir de entao, a historia da 

minera9ao de amianto no Brasil passa a ser a hist6ria da Mina Cana Brava. 

As informa<;oes estatisticas em relac;ao a produ9ao e ao consumo de amianto 

encontram-se discriminadas nos Anmirios Estatisticos do Brasil a partir de 1939. 

Depois de 1972, o Anuario Mineral Brasileiro, e de 1981, o Sumario Mineral, 

publicac;oes do Departamento Nacional da Produ<;ao Mineral, apresentam t6pico 

especifico sobre o amianto, facilitando o acompanhamento da evolu9ao da industria 

nacional relacionada a este bern mineral. 
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As reservas da Mina Cana Brava para a lavra a ceu aberto, segundo levantamento 

reaiizado em 199 I, estao apresentadas na Tabela I .4. 

Tabela 1 4· RESER VAS DA MINA CANA BRA VA . . 
TIPO RESERVA GEOLOGICA TEOR DA FIBRA 

Tonelagem % 

MIWIDA 122.896.800 5,2 
INDICADA 44.620.000 5,1 

IN FE RID A 12.507.200 5,5 

Fonte: ALMEIDA, 1992 

Na Figura 1.5, podem-se acompanhar a evolu9iio da produ9iio e do consumo 

aparente de amianto no Brasil, de !940 a 1998. 

Fi ura 1.5 PRODU AO E CONSUMO DE AMIANTO NO BRASIL 
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Fonte: SCLIAR, 1998 

Nos anos 50, o consumo de amianto aumentou 3,5 vezes em rela9iio it decada 

anterior e nos anos 70 o consumo cresceu 4,7 relativamente it decada de 60. Estes 

periodos expressam momentos chaves no desenvolvimento do capitalismo brasileiro. 

Na decada de 50, a indUstria automobilistica se instalou no pais, assumindo a 

lideran9a da politica que priorizava a substitui9iio de importa96es. Esse processo, aliado 
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a migrac;ao do campo para as cidades, pressionou o mercado de materiais de construc;ao 

civil e de fricc;ao, refletindo no crescimento do consumo de amianto. 

Nos anos 70, a politica econi\mica do 'milagre', imposta pelo governo militar 

atraiu nova leva de trabalhadores para as industrias e atividades de servi<;o, 

impulsionando a migrac;ao para as cidades de populac;oes expulsas do interior pela seca e 

pela miseria. Como consequencia, as indttstrias automobilistica e de construvao civil 

bateram recordes de produc;ao eo amianto acompanhou esta ascensao. 

A importiincia da industria automobilistica e de constru<;ao civil, como 

consumidores de amianto, e confirmada nos levantamentos sobre os segmentos 

industriais que mais o demandaram. Em 1964, em torno de 92,9% se dirigiu para a 

produ<;ao de cimento-amianto e material de fric<;:iio e em 1997, o consumo de amianto 

foi o seguinte: caixas d' aguas e tel has, 93%; materiais de fric<;ao e papeloes, 6,5%; 

outros usos, 0,5%, segundo dados do Departamento Nacional da Prodw;ao Mineral. 

Outro fato importante na minerac;ao brasileira de amianto refere-se a balanc;a 

comercial, pois este mineral tornou-se mercadoria de exporta<;ao a partir dos anos 80. 

As Figuras 1.6 e 1.7 mostram a evolw;ao da importa.yao e exporta<;ao de amianto 

pelo Brasil, distinguindo-se o total em tonelagem e em valor comercializado. 
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Figura 1.61MPORTA<;:AO E EXPORTA(:AO DE AMIANTO PELO BRASIL 
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Fonte: ANUARIO MINERAL E SUMARIO MINERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DA 

PRODU(:AO MINERAL!MME, diversos numeros 
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Figura 1.7 IMPORTA(:AO E EXPORTA(:AO DE AMIANTO PELO BRASIL 
tonela em 

tMPORTACJi.O E EXJ>ORTA~AO OE AMJANTO (QUANTIOAOE) 

llil EXPORTACAO 

SIMPORTAyAo 

Fonte: ANUARIOS E SUMARIOS MlNERAIS, DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUcAO 
MINERAL/MME, diversos mimeros 

Segundo a Revista Brasil Mineral, "As Maiores Empresas do Setor Mineral', 

publicada em maio de 1999, a composi.;ao aciomiria da SAMA era a seguinte: Etemit 

(81,8333%); quotas em tesouraria (18,1666%) e Prel Empreend. Particip. (0,0001%). 

A posi9ao publicamente divulgada pela empresa controladora da SAMA Crisotila 

S.A, de que estaria se retirando da prodm;ao de amianto, traz uma incognita sobre o 

futuro desta industria mineral no pais. 

Para avaliar o montante do neg6cio da industria amiantifera no Brasil, 

apresentam-se informa;;;oes obtidas na Associa9ao Brasi!eira das Industrias 

Distribuidoras de Produtos de Fibrocomento - ABRAFIBRO: em 1998 foram produzidas 

no pais, 457 milhoes de m3 de telhas onduladas, das quais 238 milhoes de m3 fabricadas 

com amianto-cimento (52%) e 3.048.000 caixas d'agua, das quais 2.286.000 (75%) de 

amianto-cimento. 
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1.4. DOEN(:AS A TRIBUIDAS A EXPOSI<;AO As FIBRAS DE AMIANTO 

Desde a descoberta dos graves efeitos a saude provocados pelos mmera!S 

amiantiferos, as ciencias medicas dedicam atem;:ao especial as frac;:oes respin\veis das 

substancias minerais fibrosas, ainda mais por estarem presentes na atmosfera e 

continuarem intensivamente empregadas na industria. 

A partir da suspensao no ar das fibras, existe a possibilidade de sua inalar;ao. 0 

comportamento aerodinamico dos aeross6is, as defesas naturais do organismo e a 

anatomia das vias respirat6rias sao fatores que viabilizam, ou nao, a chegada dessas 

particulas nas pequenas vias aereas dos pulmoes. 

A expressao 'fibras de amianto respinivel' esta definida na Convenc;:ao 162 da 

Organizar;ao Internacional do Trabalho (OIT) da seguinte fonna: 

"(sao) as fibras de amianto cujo diametro seja inferior a 3 microns e cuja relar;ao 

entre o comprimento e a espessura seja superior a 3:1. Nas medi<;:oes ambientais 

somente serao contadas as fibras com comprimento maior que 5 microns" 

(Convenr;iio OIT 162, Art.2). 

0 aparelho respirat6rio e a principal interface entre o meio interno e o meio 

externo, sendo a superflcie de contato da ordem de 120 metros quadrados no individuo 

adulto, podendo esta extensa superficie ser afetada por gases, vapores e particulas. 

A demora no reconhecimento das doenr;as associadas aos minerais amiantiferos 

decorreu de inlimeros fatores, entre os quais elencam-se os seguintes: 

l. desconhecimento da patogenese; 

2. tempo de latencia prolongado; 

3. poucos sintomas clinicos nas fases iniciais das doenvas; 

4. complicar;oes cardio-pulmonares apenas nas fases avan.;adas das doenc;:as; 

5. no caso das neoplasias, controversias entre a rela<;:iio causal eo diagn6stico. 

As dificuldades do diagn6stico clinico, o Iongo periodo para o aparecimento das 

doen9as e a negativa do empresariado em tomar medidas de higiene nos locais de 

trabalho, mesmo quando ja sabiam dos efeitos das fibras a saude, acarretaram a 

continuidade do uso de amianto em condir;oes que levaram ao adoecimento de milhares 

de trabalhadores em todo mundo. 
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Os numeros divulgados de adoecirnentos e mortes relacionados ao arnianto variam 

bastante dependendo da foote. As diferenyaS sao devidas as rnetodologias adotadas, ern 

especial nos progn6sticos de morbidades e rnorta:lidades futuras. A maioria dos estudos 

ern expostos ao arnianto referern-se aos trabalhadores que sofrerarn exposi9ao intensa a 

rnistura de fibras corn valores superiores a 500 fibms por centimetre citbico de ar, nas 

decadas de 40 a 70, apresentando, por isso, altas taxas de rnorbi-rnortalidade. 

Os fatores fisicos fundamentais para o <ldoecimento tendo como causa liS flbras, 

sao conhecidos como os 3 Ds: 

dose: quantidade de fibras respiradas que estao presentes no rneio ambiente e interagern 

na via aerea; 

dimensiio: comprirnento e espessura das fibras; 

durabilid.ade: tempo de permanencia das fibrliS nos pulmoes, sem se decomporem. 

Podem-se acrescentar 3 Ds sociais nas causas destes adoecirnentos: 

desconhecimento: dos trabalhadores em r~o aos riscos que correm ao trabalbar com 

substiincias t6xicas, quando nao sao comunicados e treinados para realizar suas tarefas de 

maneira segura; 

descaso: por parte do ernpresariado que utiliza materia-prima com risco conhecido e nao 

informa aos trabalhadores nem cria as condicoes para a atividade desenvolver-se de 

mane1ra segura; 

descompromisso: dos 6rgaos govemamentais que, muitas vezes, sao orn1ssos ao nao 

fiscalizarem o cumprirnento das legislacoes vigentes. 

Quais sao os principais pariirnetros a serem considerados quando se estudam as 

fibras patogenicas? Rossiter elenca alguns questionarnentos .ao discutir as Politicas 

Publicas para estes materiais: 

"Comprimento da fibra - fibras compridas e finas sao rnais carcinogenicas, mas que 

cornprimento e que finura? 0 difunetro maximo e tiio baixo quanto 0,25 

micr6rnetros? 

Forma da fibra - a forma fibrosa e importante, mas qual e a forma critica minima? 

3: l ou ! 0: l ou 20: p 
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Quimica - as varia<;oes quimicas inierferem nos e:fuitos toxicol6gicos das fibras; o 

aluminio e 0 ferro sao influentes? 

Propriedades de superficie - radicais livres podem ser produzidos, afetando as 

membranas e no interior das ce!ulas; 

Biopersistencia - algumas fibras se dissolvem nos pulmoes. Quais sao os efeitos 

dos fluidos de pH .di:furentes? Esta variayao explica .o .comportament.o 1listin1o .da 

crisotila (relativamente as outras fibras amiantiferas)?" (ROSSITER, 1991, apud 

TANAKA & HIGASHI, 1993: 90). 

Como indicam os pontos de interroga.;ao, ainda sao muitas as duvidas no estudo 

das fibras mniantiferas, o que .dificu1ta a .defmiyao das .p.oliticas aserem implementadas. 

0 habito de fumar e 0 mais potente impulsionador do risco de cancer nos 

trabalhadores expostos as :fibras .de amianto, .como m.ostra a .Fig.L8. 0 .c.onsum.o .de 

tabaco apresenta efeito sinergico multiplicador em rela<;ao a exposi.;ao ao amianto. 0 

trabalhador fumante e expostoils :fibras apresenta 53 vezes maior possibilidade .de .adquirir 

cancer de pulmao que os nao fumantes, nao expostos. 

Figura 1.8 RISCO DE CANCER EM TRABALHADORES FUMANTES E NAo-FUMANTES! 
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Fonte: MORGAN & SEATON, 1995 

o Nao €xposto,- nao fum ante 

W Nao fum ante, trabalhador 
do amianto 

~ NOO exposto, fum ante 

IJExposto, furnctnte !tm:k/5) 

53 Exposto, forte fum ante 

{mats de 20 ctgarros/dia) 

Na Tabela I. 5, sintetizam-se algumas caracteristicas das doen<;as associadas as 

fibras de amianto: 
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Tabela 1.5 PRINCll'AIS DOENCAS DEVIDAS A EXPOSicAO AO AMIANTO 

ASBESTOSE 

FA TOR CAUSAL Inala~ao de Iibras de amianto 

DEFINicAO Fibrose pulmonar que leva ao endurecimento crOnico e irreversivel dos 

espa~os intersticiais da membrana alvfolomcapilar. 

LATEN CIA Depende do gran de exposi~ao geralmente em torno de 10 anos. 

CANCER DE PULMAO 

FA TOR CAUSAL Entre diveros fatores, a exposi'CiO a fibras de amianto. 

DEFLliiiCAO Tumor maligno. A probabilidade para os expostos ao amianto e fumantes 
e de 53 vezes aos nio expostos e nio fumantes. 

LATEN CIA Em torno de 20 anos 

MESOTELIOMA 

FA TOR CAUSAL Primeiro considerado como causado exclusivamente pela exposic;io a 

fibras de amianto. Hoie sao conhecidas diversas causas. 

DEFINICAO Tumor maligno que atinge a pleura e o peritonio 

LATENCIA Em torno de 30 anos 

CALCIFICA(:OES PLEURAIS 

FA TOR CAUSAL Exuosi~ao as Iibras amiantiferas 

DEFINI<;;AO As altera~Oes sao assintom3ticas, mas pode haver quadros recorrentes de 

derrame pleural 

LATENCIA 10 a 20 anos . 
Fonte: ASSOCIAcAO BRASILEIRA DO AMIANTO, 1996 

Uma questao com diferentes interpretayoes nos estudos medicos e a rela<;:ao da 

asbestose com o cancer de pulmao e o mesotelioma, como mostram os trabalhos de 

Chailleux e de Egilman &Reinert. 

Para Chailleux, especialista frances em pneumologia: 

"A questao da liga<;ao entre as lesoes pleurais da asbestose e o nsco de 

aparecimento de cancer bronco-pulmonar ou de mesotelioma continua 

controversa ... Mesmo que as placas pleurais sejam comumente observadas 

durante o diagnostico de mesotelioma, nao existem no entanto provas de uma 

filia.;ao direta entre fibrose e cancer pleural" ( CHAILLEUX, 1999:168). 

Na conclusao do artigo 'Lung cancer and asbestos exposure' os professores 

Egilman e Reinert concluem em outra dire<;:ao: 
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"(os) relatorios patologicos e estudos epidemiologicos tern sido revistos para 

mostrar que o amianto apresenta potencial para agir como carcinogenico 

independente de asbestose clinica ou patologica" (EGILMAN & REINERT, 

1996:405). 

Para os estudiosos tema continua controverso, necessitando de novas pesquisas 

epidemiologicas e experimentais, que tambem considere trabalhadores expostos apenas 

aos anfib6lios ou apenas a crisotila. 

Principais estudos brasileiros sobre as repercussiies il saude provocadas por fibras 

amiantiferas 

0 primeiro trabalho referente as doen.;as provocadas por amianto, no Brasil, foi 

realizado pelos medicos Carlos Martins Teixeira e Manoel Moreira, em 1956. 

Funciomirios do Servi.;o Medico da Divisiio de F omento da Produ;;iio Mineral do 

Departamento Nacional da Produ<;iio Mineral (DNPM), os dois realizaram diversas 

pesquisas para determinar as condi<;oes de sallde e higiene nas minas brasileiras, entre as 

quais uma mina de amianto em Nova Lima, Minas Gerais. 

Alem de citarem a bibliografia internacional e indicarem as medidas que as 

empresas deveriam tomar, os autores estudaram o quadro clinico de 80 trabalhadores da 

mina de amianto da FAMA (Eternit). 

Dentre os trabalhadores examinados, foram encontrados se1s apresentando 

fibrose na base dos pulmoes que, segundo os autores, tenderiam a evoluir para asbestose, 

se nao fossem afastados do ambiente contaminado (TEIXEIRA & MOREIRA, 1956). 

Em 1975, foi publicada a primeira descri<;iio de asbestose no Brasil, em artigo 

escrito por Nogueira e colaboradores, 'Asbestose no Brasil: um risco ignorado'. Os 

autores chamaram a aten<;;ao para a possibilidade de que a situa<;iio seja mais grave, pois: 

"( e possivel que) casos des sa doen.;a estejam passando desapercebidos no Brasil, 

onde e crescente a utiliza<;;ao de amianto pela industria" (NOGUEIRA et al,l 975). 

Em 1979, Roll em berg dos Santos e colaboradores descreveram tres casos de 

asbestose relacionados a diferentes ambientes profissionais: fabrica de tintas, fabrica de 
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isolantes termicos e moinho de beneficiamento de amianto (ROLLEMBERG DOS 

SANTOS et al, 1979). 

Em 1980, Quagliato Jr. estuda urn caso de asbestose pulmonar, diagnosticado em 

traba!hador da industria de cimento amianto (QUAGLIA TO Jr, 1980). 

Lyra e colaborador publicaram, em 1982, urn estudo sob o titulo 'Inquerito 

Preliminar de Risco de Asbestose em uma Industria de Lona de Freios', relatando 

resultados de avaliaviio medica e ambiental. Entre os trabalhadores examinados foram 

encontrados 4 casos provaveis de asbestose pulmonar, inclusive urn caso de mesotelioma 

(LYRA et alii, 1982). 

Em Disserta;;;ao de Mestrado com o titulo 'Estudo da Asbestose no Municipio de 

Leme', defendida em 1983, Jose Luiz Riani Costa descreveu casos de asbestose entre os 

pacientes com 'pneumopatias cronicas', encontradas no arquivo de pericias medicas da 

Agencia do INPS, no Municipio de Leme, Estado de Sao Paulo. 

Foram examinadas 86 pessoas segundo a idade, o habito de furnar, a ocupayao e 

o tempo de exposiviio. Nesse exame, foram detectados 14 casos de asbestose (16,3%). 

Na Conclusiio, o autor explicita suas preocupa9oes quanto a extensao dos problemas de 

saude relacionados ao uso do amianto: 

"o problema da asbestose no Brasil e muito mais grave do que pode representar a 

'casulstica' brasileira, que niio chega a 20 casos" (COSTA, 1983:66). 

0 Grupo Interinstitucional do Amianto (GIA), criado em 1989, por iniciativa de 

tecnicos do Ministerio do Trabalho, e formado por representantes do govemo, dos 

empresarios e dos trabalhadores, levantou a situa<;ao de diversas fabricas, onde se sabia 

existir exposi;;;ao ao amianto. Os resultados foram apresentados em anexo ao texto dos 

Verdes Europeus publicado pela Central Unica dos Trabalhadores (CUT) e Fon;a 

Sindical (FS), de onde transcrevemos o paragrafo abaixo: 

"Nurn total de 3.456 trabalhadores, que manipulavam em tomo de 3.917 

toneladas de amianto por mes, encontrou-se 75 menores de 18 anos, urn tum-over 

altissimo (em torno de 90% ao ano ), 70% das fabricas nao realizavam avalia.;:oes 

ambientais .... Quanto aos exames medicos somente duas realizavam 

teleradiografias de t6rax e prova de fungiio pulmonar e nos ultimos anos (77/78), 
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havia ocorrido 10 casos de asbestose, mas nenhum trabalhador teve seu quadro 

reconhecido como doen9a profissional". (VERDES, 1994:54). 1 

Em artigo de revisao das doen<;as do aparelho respiratorio associadas ao amianto, 

sao relatados 4 casos de asbestose, diagnosticados no Laborat6rio de Doenc;as 

Ocupacionais da Funda<;ao Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro (CASTRO & GOMES, 

1997). 

Mesrno apos criterioso levantamento realizado pelo Grupo Interinstitucional do 

Amianto ( GIA ), nas maio res fabricas de arnianto-cimento do pais, em Sao Paulo, entre 

os anos de 1987 e 1989; a fundac;ao de uma Associa9ao dos Expostos ao Amianto e a 

militante atua;;:ao de tecnicos e sindicalistas da For9a Sindical, Central Unica dos 

Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores e Confedera9ao Nacional dos 

Trabalhadores da Industria, urn estudo publicado em seternbro de 1996 por uma das 

principais lideres do rnovirnento de banimento do amianto no Brasil, afirrna o seguinte: 

" ... encontramos menos de uma centena de casos de doen9as atribuidas ao 

arnianto, no Brasil nesse seculo" (GIANNASI, 1996:58). 

Neste mesmo artigo, a autora cita a quantidade de adoecimentos que encontrou 

divulgados em publica<;oes medicas: 

"56 casos de asbestose, 2 de cancer do pulmao e 4 de mesotelioma, que foram 

apresentados em Congressos ou em publica<;oes medicas, totalizando 62 

trabalhadores afetados pela exposic;:ao de amianto" (GIANNASI, 1996:58). 

Alguns fatores que provavelmente servem para reduzir a dimensao das 

estatisticas quanto aos agravos das fibras de amianto no Brasil sao, principalmente, a 

fnigil estrutura dos 6rgaos responsaveis pelos levantamentos estatisticos; a perrnanente 

rotatividade da mao de obra; o nao adestramento dos medicos no diagn6stico das 

doen;;;as de amianto e as doen9as e mortes relacionadas a fatores patogenicos com prazos 

de latencia rnais nipidos. 

Em julho de 1999, realizou-se a Conferencia Intemacional sobre Amianto, ern 

Sao Paulo, para a qual foram convidados pesquisadores estrangeiros e brasileiros. 

33 



Os pesquisadores brasileiros criticos do uso do amianto nao 

compareceramlpermaneceram no evento. As principais informa<;oes cientificas 

divulgadas na Conferencia, sobre a crisotila brasileira, foram as seguintes: 

l) as pesquisas coordenadas pelo Dr. David M. Bernstein confirmam a menor 

patogenicidade da crisotila brasileira, da mesma forma que diversos estudos de 

laboratorio e epidemiologicos atestam que as fibras de crisotila apresentam 

caracteristicas fisicas e quimicas que as tornam menos agressivas ao organismo que 

as fibras de anfibolio; 

2) o levantamento epidemiol6gico dos trabalhadores da Mina Cana Brava, em 

Mina<;u!Goias, encontra-se em andamento, segundo exposivao realizada pelos 

professores Ericson Bagatin e Dja!ma de Carvalho Moreira Filho, da Escola de 

Medicina da Universidade Estadual de Campinas. Os dados preliminares apontam 

para uma incidencia de adoecimentos menor que a esperada; 

3) o estudo geologico realizado pela Ora. Maria Mirian Cruxen Oliveira do Instituto de 

Pesquisa Tecnol6gica do Estado de Sao Paulo (IPT) sobre as caracteristicas das 

fibras presentes no minerio da Mina Cana Brava nao se debm;:ou como centralidade 

nos outros minerais fibrosos possiveis de estarem presentes. De qualquer forma, os 

trabalhos da pesquisadora nao detectaram nenbuma fibra alem das de crisotila. 
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1.5. SUBSTITUI(:AO DAS FIBRAS DE AM1ANTO NA 1NDUSTR1A 

0 intenso aproveitamento industrial do amianto, desde o come<;o do seculo, e a 

pequena distribui<;ao geognifica dos depositos economicamente viitveis, levaram os 

paises industrializados a promoverem programas de pesquisa na procura de substitutos. 

Nas condi<;:oes tecnico-cientificas atuais, praticamente qualquer substiincia 

inorganica e passive! de ser produzida na forma fibrosa. Para Skinner, comentando os 

avan<;os tecnologicos, a situa<;ao e complexa pois materiais fibrosos estao sendo 

continuamente pesquisados e produzidos: 

"Mi!hares de fibras de diferentes composi<;oes sao produzidas 

experimentalmente, algumas sendo comercializadas. Fibras que come<;aram com 

elementos simples e compostos imitando fibras presentes na natureza 

progrediram para composi<;oes quimicas ate entao desconhecidas". (SKINNER et 

a!, 1988:80). 

E o problema e que as novas fibras sao colocadas no mercado, sendo na maioria 

das vezes, desconhecido seu potencial patogenico. 

Ao discutir estas questoes, o pesquisador Van Damme aponta para urn aspecto 

importante no estudo das fibras, sejam naturais ou sinteticas: 

"0 potencial carcinogenico da fibra depende principalmente da sua dimensao e 

durabilidade; do comportamento quimico da sua superficie e de outros fatores 

desconhecidos que podem jogar papel de importancia nao bern definida ... "(VAN 

DAMME,l995:23). 

Nos ultimos 30 anos, a substitui<;;ao do amianto nos processos industriais tambem 

retrata a dura disputa pelo mercado de materiais fibrosos. No caso em tela, a 

substitui<;;ao das fibras de minerais amiantiferos por outros produtos naturais ou 

sinteticos e impulsionada pelas denuncias dos adoecimentos que provocam a saude. 

Ao analisar os substitutos que estao tomando o espao;;o comercial das fibras 

amiantiferas, Robert Virta alerta para os problemas que a disputa de mercado pode estar 

trazendo para os consumidores: 
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"Em muitos casos, o alto custo e o pobre desempenho sao compensados pela 

demanda dos produtos sem amianto pelo mercado consumidor. Alguns 

substitutos encontram a mesma controversia em rela<;ao a saude que os amiantos. 

0 mercado para os produtos sem amianto continuarao a crescer, mas e evidente 

pela larga variedade de substitutos, que nenhum provou a versatilidade e o baixo 

custo do amianto" (VIRTA, 1992: 5). 

A propaganda sobre os efeitos nocivos a saude, tornou o amianto vulnenivel a 

qualquer substituto, refor<;ando o interesse na pesquisa de materiais que pudessem 

assumir parcelas do seu mercado. 

Urn produto ter o r6tulo 'sem amianto' significa, para muitas entidades 

ambientais, sindicais e de consumidores, a garantia de estar isento de riscos a saude. Isso 

tern sido sistematicamente aproveitado pelas empresas produtoras de materiais 

substitutos na disputa de urn mercado onde os fatores preyo, eficiencia, disponibilidade e 

fluxo nao conseguiram deslocar as fibras amiantiferas. 

Pressionadas e precavidas em rela9ao as demandas judiciais, as empresas dos 

EUA que utilizam substitutos para o amianto procuram salvaguardar-se de futuros 

processus, publicando os problemas de saude que podem ser provocados por seus 

produtos. 

Desta fonna, a Rockwell, uma das mawres fabricantes de freios dos EUA, 

divulga em Boletim Tecnico os cuidados necessarios ao se manipular produtos sem 

amianto: 

"Faz pouco tempo que os revestimentos de freios niio contem fibras de amianto. 

Estes revestimentos podem conter uma ou mais variedades de materiais, 

incluindo as fibras de vidro, !a mineral, fibras de aramida, fibras de ceriimica e 

silica que representam riscos a saude, se inaladas. Os cientistas da area de 

medicina nao tern posi9oes concordantes em rela<;ao a extensao dos riscos da 

exposi<;ao a estes materiais" (Rockwell International, 1995 - trecho do Technical 

Bulletin, TP88! 44, Revised 9-95). 

Como um contraponto a preocupayao da empresa dos EUA, no Brasil, a 

Tennolite Industria e Comercio Ltda, empresa do Grupo Teadit, especializada em 
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produtos de fric91io salienta na sua 'home-page' que fabrica "materiais de fric91io isentos 

de amianto e metais pesados prejudiciais a saUde" Cl:!!Ylm'\:YiYL.tgrru;@;~Q!ILQr 

20/0 1/2000). 

A afinna<;ao da Termolite e genericamente correta, pois tanto o amianto como os 

metais pesados podem ser prejudiciais a saude humana. No entanto, a empresa omite 

infonna<;oes sobre o grau de periculosidade dos materiais substitutos que utiliza, 

preocupa<;ao que a Rockwell, por exemplo, demonstrou. 

Em 1989, a 'U.S.Environmental Protection Agency (EPA)' praticamente baniu o 

uso de amianto nos EUA Porem, em 1991, o 'U.S. Court of Appeals for the Fifth 

Circuit' deliberou que a EPA nao cumpriu detenninac;;oes do 'Toxic Substance Control 

Act', com os seguintes argumentos: 

"Para comparar o custo do banimento (tanto os altos custos para os consumidores 

como o potencial menor de seguranc;;a com substitutos sem amianto) para seus 

beneficios ( redu<;ao da exposic;;ao ao amianto ), a Corte preocupou-se 

particu!armente porque a EPA falhou na defini<;ao do risco potencial dos 

produtos substitutos e nos riscos da exposi<;i'io a outras fibras. Para alguns 

produtos como freios de autom6veis e caminhi'ies, os produtos sem amianto 

poderiam ser menos eficientes, provocando maior numero de fatalidades 

automobilisticas" (PIGG, 1994: 453). 

A Agencia Internacional de Pesquisa para o Cancer (IARC), 6rgao vinculado a 

Organizac;;ao Mundial da SaUde (OMS), possui uma classifica<;ao das substancias que 

representa o acllinulo de estudos a respeito do seu potencial carcinogenico. 

Esta classificac;;ao, as vezes, e utilizada como grau de toxicidade, mas, para a 

IARC, ela expressa o estagio do conhecimento medico a respeito de cada substancia. 

A seguir, apresentam-se algumas substancias quimicas, grupos de substancias e 

misturas relacionadas por VAlNIO et al, 1994, a partir de levantamento nas Monografias 

do !ARC: 

Grupo l: o agente e reconhecidamente carcinogenico. Existem evidencias suficientes de 

carcinogenicidade em seres humanos. Por exemplo, fibras de amianto e erionita, arsenio 

e compostos, oleo mineral, berilio e compostos, compostos de niquel e cloreto de vinil. 
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Grupo 2A: o agente e provavelmente carcinogenico para os seres humanos. Associayao 

positiva tern sido observada entre a exposiyao a substancia e o cancer em humanos, nao 

havendo seguranya quanto a esta causalidade. Existem evidencias suficientes de 

carcinogenicidade em experiencias com ammms. Por exemplo, silica cristalina, 

creosotos, 6xido de propileno. 

Grupo 2B: o agente e possivelmente carcinogenico para os seres humanos. Existem 

evidencias suficientes de carcinogenicidade em animais, mesmo que os dados nao sejam 

conclusivos quanto as pessoas expostas a estas substancias. Por exemplo, Ia de vidro, la 

de rocha, Ia de esc6ria, fibras ceramicas, oleos combustiveis, chumbo e compostos 

niquel met8Jico, gasolina. 

Grupo 3: o agente nao e classificado quanto a sua carcinogenicidade para humanos. Por 

exemplo, wolastonita. 

Grupo 4: o agente e considerado como nao carcinogenico. 

0 aproveitamento das fibras de amianto ou sua substitui.;ao por outros produtos 

se insere no amplo quadro de disputa entre os materiais, que envolvem interesses da 

ordem de centenas de milhoes de d6lares. 

No Congresso Nacional, os Deputados Federais Eduardo Jorge e Fernando 

Gabeira, ao proporem o banimento do mnianto, inseriram urn incentivo para a pesquisa e 

a produ;;;ao de fibras alternativas: 

"os institutes, funda.;oes e universidades publicas promoverao pesqmsa de 

desenvolvimento de fibras alternativas comprovadamente nao agressivas a saude 

coletiva e colocarao suas tecnologias gratuitmnente a disposi<;:ao das empresas 

interessadas" (Projeto de Lei 2.186, Art.3, julho de 1996). 

0 que ressalta na proposta dos deputados e que, obviamente, os grandes grupos 

empresariais quimicos que fabricam os materiais substitutes nao necessitam do apoio 

das instituiyiies pt!blicas brasileiras para encontrarem substitutes para as fibras de 

amianto, ate mesmo porque as fibras substitutas para a maioria dos usos estao 

tecnologicamente viabilizadas e com patentes comercializadas no mundo inteiro. 0 

problema sao as pesquisas que definam serem as fibras substitutas 'comprovadamente 

nao agressivas a saude' ja que para serem bern desenvolvidas podem levar anos. 

UNICAMP 

38 CENTRAl. 

CIRCULANTF 



Em texto realizado para subsidiar as discussoes sobre a politica para o amianto na 

Comunidade Europeia, pesquisadores do 'Institute of Environmental Health' da Inglaterra 

defendem a substitui<;ao total do amianto crisotila, pois, segundo afirma publica<;ao 

oficial desta entidade: 

"A politica da Uniao Europeia e que a crisotila deve ser substituida onde quer que 

seja pratic{wel, e o objetivo deste Relatorio foi apresentar argumentos e 

julgamentos cientificos para a substitui<;ao da crisotila nas suas aplica<;oes 

remanescentes. Existem atualmente altemativas pniticas para a maior parte dos 

usos da crisotila e, avaliando as evidencias, nos acreditamos que estas 

substitui<;oes poderiam ser realizadas nestas aplica<;oes. Nosso julgamento esta 

baseado em considera<;oes relativas as propriedades intrinsecas das fibras, de 

situa<;oes potenciais de exposi<;ao incontrolavel e possiveis problemas associados 

com a disposic;ao dos dejetos" (INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL AND 

HEALTH, 1998:36). 

A Comunidade Europeia deu prazo ate 2.003 para as industrias confinnarem a 

nao toxidade dos materiais que pretendem empregar como substitutos do amianto. 

Ate o momento, pelo pouco tempo de utilizayao, desconhecem-se os efeitos da 

maioria das fibras sinteticas sobre a saude. 

1 
Empresas visitadas no levantamento do GIA: Brasilit S.A., Silo Cetano; Eternit S.A., Osasco; Isbraht S.A., Nova 

Odessa; Sano S.A., Votorantin; Permatex Cimento-Amianto S.A., Leme; lnfibra S.A., Leme; Confibra lnd.Com.Ltda., 

Smnare.: !nd. Artefatos Cimento Dois lmniios Ltda, Araras; Brasilit S.A., Capivari. (Fund.Atualidades em Prev. Acid., 

v.l9. n.217,jan,l988, p.8). 
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CAPITUL02 

EXPOSI<;:AO HUMANA AOS MINERAlS AMIANTiFEROS 

NAS UNIDADES DE REFE.RENCIA 

0 crescimento demognifico e o desenvolvimento cientifico e 1ecno16gico nos 

ultimos 100 anos toram fatores determinantes para o aumento da variedade e quantidade 

de bens minerais aproveitados na indUstria. 

Uma das conseqiiencias tern sido a extra<;:ao, o beneficiamento, a transforma<;ao, o 

transporte, a comercializayao e o ilespejo .dessas substilncias em illversas ilreas .espalhadas 

por todo mundo. No entanto, como as atividades assinaladas nao ocorrem 

necessariamente na mesma regiao ou pais, as substiincias minerais sao .disseminail.as em 

varios ambientes urbanos e rurais. 

Seguindo esse raciocinio, a exposi<;ao das pessoas as substiincias mmerms 

amiantiferas depende da localiza<;lio, .concentrayao e .disponibiJiza<;ilo na .atmosfera ilas 

fibras geradas nas ocorrencias naturais, nas industrias processadoras, nos locais de venda e 

consumo e nas areas de despejo. 

As propriedades fisicas e quimicas dos minerals amiantiferos mantem-se estaveis 

durante o ciclo de vida, sendo possivel .a gerayao fie .fibr.as ilesde a ocorrencia natural nas 

rochas ate depois de serem descartadas no Jixo. As fibras utilizadas nos freios sao 

exce<;:5es, pois transformam-se no mineral forsterita ao aquecerem em temperatura acima 

de 8!0 graus centigrados (PARIZOTTO JR, 1989:33). 

Os focos geradores .de fibras.amiantifer.as estao .associados .aos seguintes futores: 

"I. extensao e caracteristicas mineral6gicas e reologicas das rochas 

amiantiferas passiveis .de erosao; 

2. caracteristicas topograficas, climaticas e demograficas das regi5es onde 

essas rochas estao expostas; 

3. area e entomo das minas de minerais amiantiferos em atividade ou paralisadas 

e das industrias de transforma<;ao; 

4. area e entomo das minas de outros bens minerais que contenham minerais 

amiantiferos na rocha matriz; 



5. distribuic;ao, quantidade e estado de encapsulamento do amianto consumido no 

pais, em especial dos aplicados na fonna friavel; 

6. distribuic;ao, quantidade e manejo dos rejeitos e lixos com amianto, em 

especial do friavel" (SCLIAR, 1998:49). 

0 tempo de exposi9ao as fibras amiantiferas e fator fundamental nos agravos 

ocasionados a saUde. A durac;ao da exposi<;ao depende se ela ocorre em ambiente 

ocupacional, familiar, natural ou na vizinhan<;a das usinas e minas. 

A Tabela 2.1 apresenta um quadro das principais caracteristicas das exposic;oes 

habituais: 

Tabela 2.1 CARACTERISTICAS TEMPORAlS HABITUAIS 

CORRESPONDENTE As DIFERENTES CIRCUNST.4.NCIAS DE EXPOSI<;:Ao I 
i PROFISSIONAL I PARA- I AMBIENTE I AMBIENTE i AMBIENTE URBANO I PROFISSIONAL NATURAL ' INDUSTRIAL ' INTRA 

I I I 
I MUROS 

I dade do inicio ou Nascimento Nascimento I j AduHa J Iniancia I Nascimento 1 Inflincia 

.. adulta ' 
NUmero de anos i 40 I Variiivel Vida inteira I Vida inteira 60 Vida I 

I (m3xim.o) I 
(nuiximo) (m:iximo) inteira 

I (maximo) (miiximo) I 
Dura~j:io po:r ) 40 I 168 168 . 168 i 40 168 I 

[--~em~~ (horas) i (mliximo) I (m2ximo} (mliximo) I (maximo) \ (mbimo) (miuimol 

Continua- C ! C ou I (segundo a I ? 
Intermitente- I orofissa~)' : c lc c c .. 

As varavets correspondem aos penodos durante os gurus se esta submet1do a exposwao; a vanavel 
Continuo/Intermitente refere-se a permanencia da fonte de exposiyao ('continuo' nao exclui a 

existencia de niveis vari8veis segundo os diferentes mementos) 

Fonte: INSTITUTE NAT. DE LA SANTE DE FR<\.NCE, 1996 

Outro fator importante refere-se ao nivel de concentra9ao das fibras, que depende 

do local onde ocorre a exposivao e se esta e continua ou descontinua, como mostra a 

Figura 2.!. 
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Figura 2.1 NIVEIS DE EXPOSI<;::AO AS FIBRAS DE AMIANTO 

exposi~ profissional descontinua 

exp_osi~o profissional contfnua 

------¥---~--- .... 
--~---------------------· 
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'·' 
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"' 
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" 
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·--
1000 10000 100000 Fll (MOP) 

Fonte: INSTITUTE NAT. DE LA SANTE DE FRANCE, 1996. Met=microscopia eletronica; 
Mocp=microscopia otica de contraste dt!fase 

Para o estudo de fibras no tamanho do milionesimo do milimetro (micron) e em 

quantidade que chega aos bilhiies de unidades, enfrentam-se barreiras tanto na analise 

qualitativa como nos procedimentos de amostragem e quantificayiio. 0 muito pequeno e a 

grande quantidade sao grandezas dificeis de serem conhecidas, descritas e avaliadas, 

exigindo esforyo continuo para o aprimoramento dos processos e das tecnologias. 

Para a toxicologia, as particulas de interesse incluem os diversos aeross6is, s6lidos 

ou liquidos, suspensos no ar e passiveis de serem inalados. No caso em estudo, o interesse 

e o estudo dos aeross6is s6lidos chamados de poeiras fibrosas, ou fibras, formadas por 

particulas produzidas pela ruptura dos minerais amiantiferos. 

No capitulo, apresentam-se as caracteristicas da gerayiio e disseminayiio das fibras 

amiantiferas e as populayoes potencialmente expostas, segundo as Unidades de 

Referencia. 
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2.1 UNIDADE NATURAL 

As rochas que contem minerais amiantiferos como constituintes essencm1s ou 

acessorios sao passiveis de gerar fibras ao sofrerem intemperizayao, erosao ou intervenyao 

humana. 

As mudan9as dos ambientes geologicos na crosta terrestre ocorrem em prazos 

contados em centenas de milhoes de anos, o que os toma imutaveis, na escala de tempo da 

sociedade humana. Nesse sentido, para racionalizar o aproveitamento do espayo fisico 

devem ser implementadas politicas de gestao territorial, considerando as condivoes fisicas 

naturais como perrnanentes. 

Comumente, as politicas de gestao do territorio consideram aspectos geologicos e 

geograficos como, por exemplo, os jazimentos minerais, o potencial agricola do solo ou as 

condivoes climaticas. No entanto, a presen<;:a de elementos ou substancias minerais 

potencialmente toxicas nao e destacada, ate mesmo por nao existirem estudos geologicos 

detalhados que subsidiem os planejadores. 

Para melhor apresenta<;ao do tema subdividiu-se o topico em tres sub-itens: 

A. Fibras nas rochas enos solos; 

B. Fibras na atmosfera; 

C. Fibras na hidrosfera 
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A. FiiH·as nas rochas e nos solos 

Os processos de intemperismo e erosao da superficie terrestre acarretam a altera<;ao 

quimica e mecanica das rochas expostas e o transporte dos minerais resistentes por agua 

( chuva e rio), vento, gelo, onda e corrente marinha. 

As regioes potencialmente geradoras de fibras amiantiferas sao, principalmente, os 

afloramentos de rochas ultrabasicas e de forma<;oes ferriferas bandadas. As areas mais 

afetadas pela erosao sao aquelas topograficamente elevadas, especialmente onde nao 

existe cobertura vegetal. 

As fibras enquanto se mantem agregadas as rochas e ao solo estiio isentas de 

provocar risco as pessoas. 0 risco surge quando as fibras sao liberadas para a atmosfera, 

tornando-se inalaveis. 

Em excelente estudo com o titulo 'Rochas, minerais e um mundo empoeirado' 

Cornelius Klein descreve o que chama das duas maiores fontes mundiais de fibras de 

amianto: 

"No Hemisferio Norte, a maior fonte de fibras de crisotila parece ser New Idria 

(Coalinga) na California. No Hemisferio Sui, encontra-se enorme fonte de 

anfibolio riebeckita (associada com crocidolita) na Montanha Hamersley, no Oeste 

da Austnilia" (KLEIN, 1993:49). 

Em Coalinga, a crisotila associa-se a serpentinitos aflorantes numa area de !30 

km2
, entre as cidades de Los Angeles e San Francisco, no estado da California. 

Nas Montanhas de Hamersley, Australia, situam-se expressivos depositos de ferro 

associados as forma<;oes ferriferas bandadas. 0 afloramento destas rochas estende-se por 

uma area de 500 km de comprimento por 160 km de largura, apresentando niveis ricos em 

riebeckita e crocidolita (riebeckita fibrosa). 

As popula<;oes expostas as fibras liberadas das rochas e dos solos, sao aquelas que 

residem, trabalham ou transitam onde afloram rochas com alto teor de minerais 

amiantiferos. 

Nesses locais, qualquer interven<;ao humana como corte dos barrancos, manejo do 

solo para agricultura, escava<;oes para funda<;:oes, construl(ao de caminhos ou estradas 

podem causar a gera<;ao de poeira. 



Urn exemplo citado na literatura de adoecimentos associados a exposi9iio 

ambiental de minerais fibrosos refere-se as fibras de erionita, variedade do mineral ze6Jita, 

em Karain, na regiiio de Capad6cia!Turquia. 

As ze61itas encontradas na regiiio sao constituintes de tufos vulcanicos (ROSS et 

a!, 1993:387). Por serem facilmente cortados em blocos, os tufos continuam sendo 

utilizados na construc;ao de casas e escavados para servirem de moradia da popula<;iio 

local. Diversos casos de mesotelioma foram comprovados na popula<;;iio da regiao 

(VUYST eta!, !994:1594). 

Na regiao leste da Europa e na Bacia do Mediterraneo afloram em grandes 

extensoes rochas que contem tremolita entre os minerais essenciais. A exposi9iio a estas 

substancias tern sido objeto de aten9ao dos estudiosos, como descreve o autor abaixo: 

'' Em muitas regioes o fulico risco sao placas pleurais nos trabalhadores agricolas, 

mas existem areas como no norte da Gn§cia onde ocorrem cancer de pulmao e 

mesotelioma. Esta contamina<;ao se estende em torno de minas abandonadas de 

crisotila no Chipre, no norte da Ititlia e na C6rsiga, levando a divergencias quanto a 

verdadeira causa de mesoteliomas e placas pleurais encontradas nestas areas. 0 

exame de pulmoes de carneiros e cabras parece indicar que as graves doens;as 

nestas regioes sao devidas a tremolita e nao a crisotila, mas isto e dificil de provar" 

(ELMES, 1994:550). 

Outro exemplo citado na literatura destaca a regiao de Avenc, Bulgaria, onde o 

tabaco e plantado em solos contendo fibras amiantiferas. Pesquisas realizadas na regiao 

mostram o elevado numero de alterao;:oes pulmonares nos agricultores, relacionadas a 

exposi<;ao a estas fibras (CABE<;ADAS & MAGALHAES, 1981; BURILKOV & 

MICHAILOVA, 1970). 

Em estudo sobre mesotelioma provocado por exposi<;:ao ocupacional e ambiental, 

Rees e colegas, ap6s encontrarem numero significativo de adoecimento associado a 

exposis;ao de crocidolita e amosita na Africa do Sul (NW da Provincia do Cabo), citam 

situa<;oes diversas em outros paises. Para exemplificar, os autores comparam com dados 

de outros pesquisadores: 

"FERGUNSON et a! (1987) apresentaram dados sobre a exposi9ao ao amianto 

coletados de 1/l/80 a 12/3!185. A exposi<;iio ambiental ocorreu em 43 destes casos 



(6%) e so mente em 6 deles ( menos que l%) a exposi.;:ao ambiental era devida a 

residencia numa regiao mineradora de amianto (Wittenoon, Distrito Crocidolita). 

Isto significa em tomo de urn caso por ano - urn brusco contraste com o encontrado 

neste estudo" (REES et al, 1999:219). 

Nas regioes mineiras do Canada e dos EUA, o mesotehoma tambem nao atingiu de 

maneira significativa os trabalhadores, como descrevem os mesmos autores: 

"por exemplo, McDONALD & McDONALD (1980) examinaram a hist6ria de 

exposi<;ao de 480 casos de mesotelioma nos EUA e no Canada. A exposi<;ao na 

vizinhanr;:a (i.e., exposi<;ao relatada como exclusivamente em residencias situadas 

num raio de 20 milhas da mina de crisotila) foi caracterizada em um caso nos 

EUA e nenhum caso foi descrito no Canada" (REES et al, 1999:219). 

0 teor de minerais amiantiferos nas rochas e um indicativo da quantidade de fibras 

que podem ser disponibilizadas quando sao objeto de intemperismo e erosao. 

Na Tabela 2.2, apresenta-se o teor de crisotila em serpentinitos de mmas 

localizadas em diversos paises: 

Tabela 2 2- TEOR DE CRISOTILA EM ALGUNS DEPOSITOS . ' 

MINERAL ROCHA TEOR% LOCAL 
Crisotila Serpentinite 6,7 Mina Cana Brava Brasil 

Crisotila Serpentinito 3a4 Mina Havelock 
Swazilftndia 

Crisotila Serpentinite 3a6 Media das minas do 
Quebec, Canada 

Crisotila Seroentinito >50 Coalin2a/EUA 

Fonte: VIRTA & MANN, 1994 

No Mapa 2.1, mostra-se a distribui<;:ao das ocorrencias de bens mmerms 

amiantiferos no Brasil. 



Mapa 2.1 -OCORRENCIA§ DE MINERAI§ AMIANTIFEROS NO BRASIL 

Legenda 

• Ocorrencia 

300 o 300 600 QuiiOmetws 

s 

Fonte: SCLIAR et al. 1998. 
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Listagem das ocorrencias de minerais amiantiferos 

N' SUBSTANCIA MUNICIPIO LOCALIDADE EST ADO 
1 AMIANTO CA9APAVA DO SUL P!CADA DOS TOCOS RS 
2 CRISOTILA SAO SEPt: CRIANOVA RS 
3 CRISOTILA RIO PARDO RIO CAPIVARI RS 
4 CRISOTILA SAO GABRIEL CAMBAi GRANDE RS 
5 CRISOTILA LAVRAS DO SUL SERRA DA MANTIQUEIRA RS 
6 AM!ANTO JACUP!RANGA GUARAU SP 
7 AMIANTO IPORANGA PAC!ENCIA SP 
6 AMIANTO PINOAMONHANGABA CAMPOS DE JORDAo SP 
9 AM!ANTO RESENDE SERRA DA ESTRELA RJ 

10 AMIANTO CANTAGALO BOASORTE RJ 
11 AM IAN TO CARMO c6RREGO DA PRATA MG 
12 CRISOTILA BONF!M FAZPIABAS~ MG 
13 AM!ANTO TAQUARAt;:U DE MINAS FAZ SERRA VERMELHA MG 
14 AMIANTO QUELUZ MORRO DA M!NA MG 

15 AMIANTO BELO HORIZONTE NASCENTE C6RREGO LEITAO MG 
16 AMIANTO ALP!NOPOUS MORRO DO CONGONHA MG 
17 AMIANTO BOM JESUS DO GALHO C6RREGO NOVO MG 
18 AMIANTO CARANGOLA MG 
19 AM IAN TO MALACACHETA JUNCO DE MINAS MG 
20 TREMOUTA CAETe PEDRAS PRETAS• MG 
21 AM!ANTO FORTALEZA DE MINAS FAZ MONTEIRO* MG 
22 AMIANTO PASS OS FAZ DAS AREIAS* MG 
23 AMIANTO SAO TOME OAS LETRAS FAZCA1 MG 
24 CRISOT!LA CROM!NIA MORRO DO MAU CAMINHO GO 
25 AMIANTO NER6POUS PQ96ES GO 
26 AMIANTO GO!AS UVA,SERRASANTARITA GO 
27 AMIANTO IPORA GOIAPORA GO 
28 AMIANTO JUSSARA CORREGO DA LAGE GO 
29 CR!SOTILA NIQUElANDIA CABEQUDA GO 
30 AMIANTO ROSALANDIA GO 
31 AM IAN TO SAO LUIS DE MONTES BELOS GO 
32 AMIANTO CONCEI<;AO DO NORTE FAZ CARA!BAS GO 
33 AMIANTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS SERRA DO BREJO, BREJINHO DA S. NEGRA BA 
34 AMIANTO BROTAS DE MACAUBAS FAZCOL6NIA BA 
35 CRISOT!LA JBOTIRAMA SAO LOURENCO BA 
36 AMIANTO CAMPO FORMOSO MORRO PELAD(Y BA 
37 AMIANTO ITUA9U TRANQUEIRAS BA 
38 AMIANTO DOM BASiLIO FAZMOCAMBO BA 
39 AMIANTO BOA NOVA LAGOA DA PEDRA BA 
40 CRISOTILA ARACATU BEBEDOURo• BA 
41 CRISOTILA MANOEL VITORINO MORRO DA BARAUNA SA 
42 ACT!NOUTA BOM JESUS DA LAPA MORRO DA LAGO!NHA BA 
43 AM IAN TO BOTUPORA FAZ LAGOA DOS PATOS~ BA 
44 TREMOLITA, ACT!NOLITA R!ACHO DE SANTANA FAZ SANTANA" SA 

45 ANTOFILITA IGAPORA FAZ CONCEIQAO SA 
46 AMIANTO JACARACI FAZ VILA RECREIO 8A 

47 ACTINOUTA, TREMOUTA MORPORA CANABRAVA DO GOMES SA 

"" 
ACTINOUTA, TREMOUTA GENTIO DO OURO PI TUBA BA 

49 CRISOT!LA BRUMADO BA 
50 AMIANTO JEQUIE. FAZ DUAS BARRAS• SA 
51 AMIANTO BARRA DO MENDES GARIMPO ESCALAVRAOO BA 
52 AMIANTO ITAMBE FAZ BOQUE!RAO SA 
53 AMIANTO NOVACANAA FAZ CCHOE!RA SA 
54 AMIANTO JUAZEIRO FAZ MANUEL JOAQUIM' BA 
55 ANTOFIUTA sAosRAs AL 
56 AMIANTO TRAlPU AL 
57 AMIANTO BAIXIO FAZ BARROCAO CE 
58 AM IAN TO CARIRIAQU S!T!O LAGOAS" CE 
59 AMIANTO VARZEA ALEGRE SITIO BOA VISTA CE 
60 AMIANTO CAR IUS MONTE VERDE CE 
61 AMIANTO ITAPIPOCA LAGOA LAGOINHA CE 
62 AM IAN TO SOLON6PoLE FAZ SOLEDADE• CE 
63 AMIANTO PEDRA BRANCA BAIXIO CE 
64 AM!ANTO QUIXERAMOBIM FAZ SAo BENTO± CE 
65 AMIANTO MARANGUAPE SiTIO SAO FRANCISCO CE 
56 AMIANTO CRATEUS FAZ ARVOREDO CE 
67 AMIANTO IRACEMA SERROTE MATO ESCURO CE 
68 AMIANTO CANHOBA CACHOEIRA SE 
69 ACTINOLITA, TREMOL!TA NOVA PALMEIRA SiTJO QUIXADA PS 
70 ACTINOLITA, TREMOUTA BARRA DE SANTA ROSA SiTIO POLE!RO PS 
71 TREMOLITA VARZEA PEDRA D'AGUA PB 
72 TREMOLITA SANTALUZJA PB 
73 AMIANTO FRONTElRAS RIACHO DO RECANTO "' 74 CRISOT!LA SOCORRO DO PJAUi PI 
75 AMIANTO PAULISTANA RAMALHETE PI 
78 TREMOLITA sAO VICENTE SACO DA GATINHA RN 
77 AM JAN TO FLORANIA QUIXODE RN 
78 AMIANTO SAOGONC;ALO FAZ OIT!CICA RN 
79 AMIANTO ARAGUA INA FAZ MATINHA TO 
8D CRISOTILA BOMJARDIM PE 
81 ANTOFILITA ITAPET!M FAZCUNHA~ PE 
82 AMIANTO CONCEI9AO DO ARAGUAIA QUAT!PURU PA 



No Mapa 2.2 estiio assinalados., em.negrito, os municlpios e regioes .dos EUA com 

pedreiras que, segundo os autores da pesquisa sao passiveis de conter minerais 

amiantiferos. 0 mapa foi prepar.ado pelo 'Environmenta:l Defense Fund' e .as infor~5es 

coletadas .no 'Mining Enforcement and Safety Administration', a partir de relat6rios de 

'Batelle-Columbus' e do 'U:S.Geological Survey'. 

Mapa 2.2 PEDREIRAS PODENDO CONTER MINERAlS AMIANTIFEROS 

Fonte: REVELLE & REVELLE, 1988. 

Estudos realizados em testemunhos de gelo da Groenliindia (BOWES et al, 1977) e 

Antitrtida (MOSLEY-THOMPSON, 1980 e KOHY AMA, 1989) .confirmam .a.presen<;a lie 

fibras amiantiferas depositados naturalmente, centenas de anos antes do intenso uso 

industrjal, iniciado no final no .st\.cu1o passado. 



B. Fibras na atmosfera 

A poluic;ao atmosferica e uma das maiores preocupa.;:oes do homem moderno, em 

especial daqueles que vivem nos centrns urbanos. 

Na Conven.;:ao de Genebra, realizada em novembro de 1979, a poluic;ao 

atmosferica foi definida como: 

"a introduc;ao na atmosfera, pelo homem, de substancias ou de energ1a que 

provoquem ayiio nociva de manerra a colncar .em perjgo a .sallde, .a .deterioJ:a¥iio 

dos recursos biol6gicos e dos ecosistemas, a deplec;ao dos bens minerais e traz 

impactos negativos ou prejuizos .ao patrim.Onio .e ao m.ein ambiente" (MATHIEU, 

1995 25). 

No caso que estamos enfocando, a emissao de aeross6is na atmosfera, por 

processos naturms, se situa em tornn de 2 bilh5es de toneJadas por ano, enqHanto .a 

resultante da atividade humana atinge 300 milhoes de toneladas por ano (JAENICKE, 

1980). 

Esses numeros indicam a quantidade de aeross6is com os qua1s o ser humano 

convive pelo simples fato de habitar no plan eta Terra. 

Uma ampla gama de atividades e processos contribui para o aumento da 

concentra<;:iio de fibras inorgilnicas .no meio ambiente, como e .descrito por MASSEY et M, 

1997 

" intemperismo e erosao das fibras presentes nas rochas; 

liberac;ao de fibras na .atmosfer.a .a partir de .pedre.iras; 

liberac;ao de fibras nas atividades industriais; 

demoli9iio de .preilios .por atividades natmais ou bumanas (por exemplo: 

fogo, terremoto e guerra); 

liberac;ao de fibras em predios durante a construc;ao, a manutenc;ao, os 

reparos (incluindo mani.pulac;oes .e manutenc;oes dornesticas p.eJo dono da 

casa), e a demoli.;:ao; 

erosao e liberac;:ao de fibras dos materiais contendo amianto em predios 

(como cimento, pinturas texturadas, isolamentos,.forros .e materiais 

empregados em sistemas de aquecimento e de fomecimento dear); 



liberagao de fibras dos freios e outros revestimentos de freios" (MASSEY 

et al, 1997 47) 

Diversas pesquisas tratam do acumulo de fibras nos pulm5es de individuos 

expostos no ambiente de trabalho_ No entantu, sao .poucos os estudos de fibras nos 

individuos que nao foram ocupacionalmente expostos. 

Pesquisa desenvolvida porPAOLETTI e colegas, em 1987, tendo como referencia 

moradores da cidade de Roma, identificou a presenga de particulas de anfib61io nos 

pulm5es destas pessoas. Ao .comentar o .estudo de_pllllletti, Cornelius Klein considera que 

a atmosfera de Roma provavelmente contem importante percentagem de particulas 

primarias provenientes do intempedsmo das mchas dos Alpes e dos 1\peninos (KI EIN, 

199344). 

Estudo realizado pelo 'Institute for Environmental and Health' (IEH) - Inglaterra, 

sobre a exposigao da populagiio .em geraLas fibras .de amianto, considera que: 

"0 padrao ambiental extemo de fibras de amianto respiravel varia de 0,0000001 a 

0, 000 1 jlbras/ mL Considerando-se uma taxa .de r.espiragiio .de 8 litros/minutu, .este 

nivel de exposigao resultara durante os 70 anos de vida na exposigao de 295.000 a 

29.500.000 filiras ~a carla 41.essoa na Inglaterra" (INSTITUTE FOR 

ENVIRONMENTAL HEALTH, 19984). 

Na Tabela 2.3, apresenta-se um sinopse de medigoes atrnosfericas realizadas em 

alguns paises, coletadas em areas sem industrias utilizadoras de amianto: 

Tabela :Z.3 FIBRAS AMLANTI-FER4.S NA ATMOS-F'E'RA DE LOCAlS-LONGE DE 

FONTES INDUSTRIAlS (f/ml) 

AUSTRIA I vila com 

telhas de amianto 
AUSTRIA 

Area rural 

ALEMANHA 

Cidade Grande 

ALEMANHA 

Cidade pequena 

JAPAO 
RcsidCncia 

JAPAO 

Rural 

CONCEJ."\'.TRA(:;-\0 TOTAL 

FIBRAS INORGANICAS 

0,0046 

0,0014 

~.0015 --0,0026 

0,0092 

Fonte: dados publicados em MASSEY et al.l997:47. 

COJ'fCEl'ITRA<;:AO DE 

FIBRAS DE Al\:1IA~TO 

<0,0001 

<0,0001 

ll,000012-0,000013 

0,004-0,111 

<0,004-0,048 

SEM=microscopio eletronico escanerulru:; P-CM=micr~-<>-de-c-<IBtr<~Ste-de fase. 

METQDO DE 

CONTAGEM 

>S)lrn 

SEM 

>5J.tm 
SEM 

>5fJJU 
SEM 

>5J.tm 

SEM 
>.51"" PCM 

SEM 
>SJlmPCM 

SEM 



Na Figura 2.2, acompanha-se como o controle da geravil.o de fibras pela industria 
mineral conseguiu reduzir a concentra<;ao de particulas na atmosfera das cidades pr6ximas 
as minas do Quebec, Canada: 

Figura 2.2- CONCENTRA('AO DE FIBRAS AMIANTIFERAS NO QUEBEC 
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Fonte: LEBEL, 1998 

C. Fibras na hidrosfera 

A Associa<;ao Brasileira de Normas Tecnicas-ABNT, define polui<;ao das aguas da 

seguinte forma: 

"A polui<;ao hidrica e devida a presen9a, lan<;amento ou libera<;ao nas aguas de 

toda e qualquer forma de materia ou energia com a intensidade, quantidade, 

concentrai(ao e caracteristicas em desacordo com os padroes de qualidade 

ambiental estabelecidos por Jegislai(ao, ocasio.nando, asSllJ1, interferencia 

prejudicial aos usos preponderantes das aguas" (ASSOCIA<;:AO BRASILEIRA. 

DE NORMAS TECNICAS, 1987). 

Fragmentos e particulas sao continuamente removidos das rochas e dos solos. 

Nesse processo, os principais agentes sao os rios e a chuva, que carreiam as fibras das 

rochas, dos solos e mesmo da atmosfera. 



As fibras de amianto chegam a rede de drenagem principalmente ap6s a 

intemperiza<;:ao das rochas amiantiferas e pelo despejo de efluentes de industrias que os 

utilizam. 

Fatores como sedimentavao, re-suspensao, migraifi'io e rea96es quimicas afetam o 

movimento, a abundancia eo destino dasfibras de.amiantonaagua. 

Levantamento realizado em 21 cidades canadenses encontrou, por exemplo, 0,136 

milh5es .de fibras por litro em Ottawa e 3,87 milh5es de iibras por litro em Sarnia. As 

medi96es foram realizadas nas aguas do !envoi freatico (KAY, 1974). 

Quando as drenageus cortam litologias com minerais amiantiferos, esses numeros 

chegam a casa dos bilh5es de fibras por litro. 

Pesquisa relativa a concentra.;ao de amianto na agua potavel, realizada em 71 

cidades do Canada, apresentou concentrav5es acima de 5 milh5es de fibras por litro. 

Como varias destas cidades nao .se situavam em areas de minerayao de cri.soti!a, OS .altos 

valores foram atribuidos a erosao das rochas. Este era o caso das cidades de Lethbridge, 

Portage Prairie, Selkirk, ThompSDll, Sherbro.oke e Whitehor.se (ME~ 19.86), como 

mostra a Tabela 2.4: 

Tabela 2 4- AMIANTO NA AGUA DE CIDADES DO CANADA . . - -

PROVINCL<\ CHI ABE A-GUA NAB 'fRAT ABA AG'UA 'fRA'fABA 

MilhOes de fibras_por MilhOes de fibras por 

titro fftro 

ALBERTA LETHBRIDGE 83 0-0.5 

COLUMBiA BRIT ANICA CASSIAR 25 . 

NEWFONDLAND BAlE VERTE I 400 480 

GANDER 2 6 

YUKO~ WHITEHORSE 270 38 

QUEBEC I ASBESTOS 170 

I 
9.5 

I SHEBBRDOKE 73 .26 

THETFORD MINES I - 140 

FONTE: Smtese de MEEK, 1986. 

Nas cidades acima citadas, as fibras amiantiferas estao presentes nas cole96es 

aquiferas, sen do ingeridas pela popula91io durante toda a vida. 

Levantamentos realizados desde 1990 por Millette e colegas, nos EUA 

demonsjiam que a maior parte das iibras amiantiferas presentes na agua de cidades como 

San Francisco, California, originaram-se da erosao das rochas locais (MILLETTE et al, 

1980; MILLETTE, 1983). 



Ern 1985, o Departamento de Sailde do Estado de Nova York foi alertado para a 

extraordimiria concentra9iio de fibras de arnianto na agua de beber na 'Town of 

Woodstock'. Concentray5es de 3,2 milh5es defibras/litro z304,4 rnilh5es de filiras/litro 

forarn encontradas. 

Ao avaliar a incidencia de cancer na popula.;;ao de 'Town ofWoodstocck', Howe e 

colegas niio detectaram valores anornzlos: 

"nenhurna evidencia foi encontrada de eleva<;:ao da incidencia de cancer nos locais 

associad.os .corn a exposic;:ao ao amianto ... " (HOWE et al, 1989:251). 

De qualquer forma, para os pesquisadores foi considerado importante que os 

estudos tivessem continuidade: 

"(a) vigilancia da comunidade (deve ser) continua porque existern insuficiencia no 

periodo de latencia de alguns grupos expostos" (HOWE et al, 1989:251 ). 



2.2 UNIDADE DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 

A Unidade da Industria e do Comercio referem-se as atividades economicas de 

pesquisa, !avra, beneficiamento, transporte e aplica-;ao das fibras amiantiferas e a 

fabrica<;ao, a instala-;ao, a manuten-;ao, a comercializa<;ao e o transporte de materials 

contendo amianto. 

As doen-;as provocadas pela exposi91io ao amianto tornaram-se conhecidas em 

estudos sobre os trabalhadores que manipulavam esse material, como atestam artigos de 

Wagner e Kane ao exporem breve sintese hist6rica da descoberta das doen-;as associadas ao 

amianto: 

"Somente em 1907 as doen<;as relacionadas ao amianto foram reconhecidas: 

MURRAY descreveu fibrose pulmonar em trabalhadores da industria textil na Gra

Bretanha. Em 1955, DOLL relatou o aumento do risco de cancer no pulmao de 

trabalhadores do amianto. Em 1960, a associa-;ao entre a exposi<;ao ao amianto e o 

mesotelioma foi descrita ... por Wagner na Africa do Sul" (WAGNER eta!, 1960). 

"A ampla aceitaviio da associa<;ao entre a exposi<;ao ao amianto e estas doen<;as nao 

ocorreu ate que extensa serie de casos e estudos epidemiologicos de coortes de 

trabalhadores de amianto fossem publicados nos anos 50 e 60. As evidencias da 

epidemiologia ocupacional foram apoiadas pelo aparecimento de doen<;as 

pu!monares provocadas por fibras de amianto em animais de laborat6rios" (KANE, 

1993:348). 

Essa e a Unidade em que as rela<;oes de trabalho aparecem de maneira explicita, no 

processo de expropria91io da 'mais valia', produzida pelos trabalhadores. 

AJem da explora<;ao economica, o capitalismo expropria algo ainda mais valioso 

dos trabalhadores: sua saude fisica e mental. 0 aspecto cruel e que muitas vezes nao e 

oferecido aos trabalhadores nem mesmo a oportunidade de conhecer as causas do seu 

adoecimento. 

0 direito de saber quais sao os riscos e perigos das materias primas que manipulam 

e dos processos produtivos representa a possibilidade dos trabalhadores se organizarem 

para garantir sua saude e seguran<;;a. A<;oes como a constrw;ao coletiva dos 'Mapas de 

Risco' e, principalmente, a organiza<;ao por local de trabalho, viabilizam a participa<;ao dos 

trabalhadores no controle das boas condi9oes do ambiente ocupacionaL 



Como reflexo do movimento pelo banimento do amianto e da organizao;:ao e !uta dos 

trabalhadores, as empresas foram obrigadas a desenvolver tecnologias para reduzir a 

quantidade de fibras geradas na manipulao;:ao desses materiais. 

A concentrao;:ao media de fibras de amianto em diferentes atividades fabris e nas 

minas, segundo levantamento publicado pela OMS em 1986, esta representada na Figura 

2.3: 

Figura 2.3 FIBRAS AMIANTIFERAS NO AMBIENTE OCUPACIONAL 

lsolamento em: 
INDUSTRIA 

10
3 

Navies Predios. 
Minas Amianto 

Texteis . :::'imento 
Locais d 

10' 

10' ! 
amianto-cimento 

i . 
2 fibre/ml 

e r:::::::::::::tfu~2:::::::::::::~ : 10o 1- 1 fl!~te/ml 

li 
~ 

PARA-OCI'PACIONAL 

Cl'lncentra9i1o Mixima 

10'
2

1---------....:.-------~ 

to·.:> -

MEJO-AMBIENTE 

Fonte: ORGANIZA(:AO MUNDIAL DE SAUDE, 1986. Media de concentra~ao de Iibras de amianto 

(entre tra~os) e pico de concentra~iio (setas) nos espa~os ocupacionais. 

Para expor os dados sobre o tema considerou-se a seguinte sub-divisao: 

A. Fibras na industria mineral; 

B. Fibras na industria produtora de material contendo amianto; 

C. Fibras na aplicao;:ao de amianto friavel; 

D. Fibras nos trabalhos de instalao;:ao, manuteno;:ao e desamiantao;:ao; 

E. Fibras no transportee venda de materiais contendo amianto. 
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A. Fibras naindustria mineral 

A industria mineral tern sido duramente questionada por causa das agressoes que 

provoca ao meio ambient e. Nas regioes com lavr.as .sao comuns pmblemas como 11 ger.avli.o 

de poeira, poluio;:ao dos rios e ruido elevado entre outros fatores que preocupam a 

popula<;ao .que vive, trab.alha outr.ansita proximo das minas. 

Os trabalhadores, por meio do movimento sindical organizado, tambem tern manifestado 

insatisfa<;ao com .as condi¥i'ies rle s.allde e .segur.anv.a nas.min.as e usinas de beneficiamento. 

No Brasil, dados oficiais de acidentes de trabalho, coletados pelo INSS, nao deixam 

duvida qu.anto li.OS riscos que correm os tr.ablllliadores da .JJJ.i.ner1!¥.li.O. A indlistri.a extra:tivJl 

mineral e campea tanto nos acidentes de trabalho fatais como nas aposentadorias por 

invalidez perm.anente, comomostrmas Tllhd.as2.5 e2.6.: 

Tabela 2.5- DISTRIBUI(:AO DO COEFICIENTE (1) DOS ACIDENTES DE 

TRABALIW FATA!S {Z1 N0~4.S!L, SE·GUNDGAS~LASSES DEAT!VIDADE 
ECONOl\fiCAS (3)- 1995/1997 

LA IC 

" I IL JL I LU.t..J:IlLH!A~ lt!.r 

j 1!100.000 

1995 

INDUSTRIA DE TRANSFORMA(:AO 15,32 

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E COMUNICA(:AO 41,76 

COM.REP. VEIC.AUTOM.,OBJETOS PESSOAIS j 15,10 

CONSTRUCAO 44,50 

AGRIC.,PECUARJA, SJLVlCJIL'fl!RA,-FLOREST.U. 21,69 

ELETRICIDADE, AGUA E GAS 26,73 
r 'r "-''T' 

' 
.;' 11\DtS ."RIA EXTRA TtYA 1 -57,2fJ 

Fonte dos11adosllrutos: MPASliNSS£MTbi.RAIS~9.5 

1) Coeficicnte calculado sobre o numero de trabalhadores na classe; 

2) Concessao de beneficios de aposentadoria de penslio acidentaria; 

3) CNAE!IBGE 

Elabora~ilo MTh/Secretaria de Seguran~a e Sande do Trabalho 

l/10il.1Jil0 

!997 

11,92 

29,09 

13,92 

25,40 

l9,S6 

19,21 

38,40 

I 

UNICAMP 

BIBLIOTECA CENTRAl 

SECAO CIRCULANTF 
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Tabela 2.6 - DJSTRIBUI(:AO Kill) COFJ'l('JENTJ: {J)llE APOSENTADORIA ~OR 

INVAL!DEZ PERMANENTE DE AC!DENTES DE TRA.BALHO (2) NO BRASIL, 

SEGUNDO AS CLA~SES 1»: A 'fiVIDAM ~-cttN6MICA~ "(S), l-995iffl7 

CLASSES DE A'f!VIDADEE.CON(}MJ.CAS .COEFICJENTE COE.FICJENTE 
11100.000 11100.000 

--l--995 1997 
INDUSTRL\. DE TRANSFORMA(:AO 15,01 36,27 

CONSTRUC,:AO :16;113 45;116 

TRANSP., AR.JVIAZ., COiVIUNICA(:AO 22,37 J2,54 

INTERMED1ACAO FINANCEIRA 17,23 

OUTROS SERVICOS COLETIVOS E SOCIAlS 12,35 

INDUSTRIA EXTRATIVA 82,11 114,23 
AGRH;::., P-II.CUARIA, SILV. E FL.ORESTAL .1$,66 2~2$ 

. AGUA, ELETRICIDADE E GAS 15,81 72,81 

I PESCA 42;117 46,13 

Fonte doS dados brutos: MP AS/JNSS £ .MTb/RAIS-95 

1) Cocficicntc calcu1ailo sobrc o niimero de tnibalhadores na c1asse; 

2) Concessao de benet'icios <ie apoSCDtadoria<ie pensao acidentaria; 
3) CNAE/IBGE 

Elabora~ao MTb/Secretaria de Segnrao~a e Sande do Trabalbo 

A atividade extrativa dos minerais amiantiferos segue as seguintes etapas: 

Extra!'iio 

j 
j 

! 

A maioria das minas de amianto sao a ceu aberto. Ap6s a retirada do esteril as 

paredes .silo co.rtadas em gradins .e dinamitadas .em .seqiiencia .PAs. mecilnicas megam 

caminhoes que transportam a rocha com amianto para o britador primario. Caminhoes pi pas 

sao usa\fos .para manter as estr.adas {Jmidas, ev.il:aruio .a .for.D:J.a¥ilo de .pocir.a. Quando o 

jazimento e profunda, a extrar;ao e feita atraves de galerias subterriineas. 

Tratamento 

Consiste na separar;ao das fibras amiantiferas da rocha com o emprego de metodos 

fisicos em to.dos os estagio.s. .P.ar.a liherar .as .fibr.as, o minerio .e .tritur.ado no .brilador 

primario e depois sofre segunda trituragem num britador cilnico. 0 minerio passa entao por 

secadoras antes da separar;iio das Jibr.as da ro.cha As iibras .siio .separ.adas .d.a mcha em 

britadores girat6rios ap6s a redu9ao do material. 

Classificat;iio 

Depois das ultimas operayoes de desfibramento, as fibras sao classificadas em funyao 

do comprimento e da abertura. .Estas caracteristicas .p.ermiiem efetuar .a classificayao de 

aproximadamente 150 categorias de fibras, que correspondem its aplicavoes industriais 

especificas. 
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Embalagem 

Uma vez comprimida, a fibra e ensacada em sacos de polietileno, polipropileno, 

phistico ou papel. 

Na Figura 2.4, apresenta-se fluxograma de beneficiamento da rocha amiantifera: 

Figura 2.4 FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO DE AMIANTO - CANA BRA VA 

Fonte: HECHT, 1997 

Ate os anos 60, o trabalho manual era amplamente utilizado na separayao das fibras 

amiantiferas, como descreve texto do Instituto de Geologia e Minerayao da Espanha: 

"Todas as tecnicas de extrayao do minerio bruto tinham como objetivo quebrar o menos 

possivel as fibras, pois para uma mesma qualidade o comprimento incide de maneira 

importante no preyo. Isto obrigava que as fibras de qualidade inferior fossem separadas 

da rocha por procedimentos manuais, utilizando-se britadores mecanicos somente nos 



casos em que nao era possivel quebrar com a mao" (INSTITUTO GEOL. MINERO DE 

ESPANA, 1975:3). 

Gabriel Oliveira e Moacir Lisboa, em estudo da industria brasi!eira do amianto, no final 

dos anos 30, tambem relatam o preparo e a classificaviio manual das fibras: 

"0 bruto e preparado em galpoes de escolha, onde a rocha previamente escolhida e 
primeiramente posta a secar em serpentinas aquecidas a vapor, passando, entiio para os 

selecionadores, moyas e rapazes, que retiram as fibras aderentes a rocha, colocando-a 

numa chapa de ferro e batendo com urn martelo de 3 a 7 Iibras. 0 produto e peneirado 

e o refugo pode ser vendido diretamente ou levado ao engenho. 0 bruto e ensacado em 

sacos de 100 Iibras (cerca de 45 quilos)" (OLIVEIRA & LISBOA, 1940:21). 

As condiviies do local de trabalho mudaram ao Iongo dos anos como retratam os 

numeros da concentraviio de fibras da Tabela 2. 7. Os val ores na Tabela estao em mil hOes 

de particulas por centimetro cubico (mpcm) e milhiies de particulas por pes cubicos (mpcf). 

Tabela 2.7 MEDIA DA CONCENTRACAO DE POEIRA DE AMIANTO EM USINAS 
DE BENEFICIAMENTO DO QUEBEC 

CONCENTR4.<;:AO 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 

Mocm 2650 1940 1770 1130 1060 570 350 530 180 
Mncf 75 55 50 32 30 Hi lO 15 5 

Fonte: GIBBS & LACHANCE, 1972 

A Figura 2.5 mostra a evoluviio hist6rica da concentraviio de fibras por mililitro nas 

minas de amianto de Quebec, de 1973 a 1993, refletindo os avan<;:os tecnologicos para a 

nao gera91io de poeira e, se formadas, para sua captura. 



Figura 2.5 CONCENTRACAO DE FIBRAS RESPIRA VEIS NAS MINAS DE AMIANTO 
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Fonte: LEBEL, 1995 

No Brasil, sao conhecidas ocorrencias e depositos de amianto, sendo poucas as que 

apresentam economicidade para serem lavradas. 

Em levantamento na literatura geologica, encontraram-se 45 municipios com garimpos, 

jazidas ou minas em atividade ou paralisadas, representadas no Mapa 2.3. 

No mapa, ressalta a concentrayiio dos dep6sitos na poryiio leste do pais, expressando a 

maior densidade de levantamento geologico basico nesta parcela do territorio brasileiro. 

1>1 



Mapa 2.3 JAZIDAS E MINAS DE MINERAlS AMIANTIFEROS DO BRASIL 

Legenda 

Min a a ceu aberto em atividade 

Min a a ceu aberto paralizada 

e Garirnpo 

Jazida 

300 o 300 600 Quilometros 

s 

Fonte: SCLI.AR et al, 1998 



Fonte: SCLJAR et al, 1998 

Listagem dos depositos de minerais amiantiferos no Brasil 

SUBSTANC!A MUNICIPIO LOCALIDADE STATUS EST ADO 
N' 
1 TREMOLITA ANTOF!LITA !TAP!RA FAZ BOA ESPERANYA' 1 SP 
2 CRISOTILA ITAUNA ITAGUARA • MG 
3 AMIANTO BOM JESUS DA PENHA 6 MG 
4 AM!ANTO JACU'I SERRA DE JACUi 6 MG 
5 AMIANTO NOVA RESENDE FAZCATAl.AO 6 MG 

6 AMIANTO CAMPO DO MEIO SERRA DA CUSTODIA 6 MG 
7 ANTOFILITA, CRISOTILA VIRGOLANDJA IMPOQADO 1 MG 
8 AMIANTO RIO POMBA FAZ CACHOEIR!NHA" 2 MG 
9 AMIANTO CARATINGA FAZ FIDEUDADE 2 MG 
10 AMIANTO BAEPENDI CAMPO DO AM!ANTO 2 MG 
11 AMIANTO PRATAPOL!S FAZDOCOSMO 2 MG 
12 AMIANTO TAPIRA FAZ DOS SOUZAS 2 MG 
13 CRISOTILA NOVA LIMA MOSTARDA, BOIADEIRO 2 MG 
14 CRISOTILA BOM SUCESSO MORRO DAS ALMAS 8 MG 
15 ANTOFIUTA SAO DOMINGOS DO PRATA BARRO BRANCO, JAMBA, FAZ SEARA 2 MG 
16 CRISOT!LA PONT ALINA MORRO DOIS IRMAOS 2 GO 
17 AMIANTO HIDROlANDIA 6 GO 
18 ANTOFILITA, TREMOUTA MUTUN6POLIS FAZ PALMEIRAO 6 GO 
19 CR!SOT!LA MINA9U M!NA CANABRAVA 1 GO 
20 ANTOFIUTA ITAPACI FAZ FLOREST A~ 6 GO 
21 AMIANTO PILAR DE GOlAS FAZ CARACOL" 6 GO 
22 CRISOT!LA BARROALTO FAZ STO ANTONIO DA LAGUNA 2 GO 
23 CRISOT!LA ITABERABA FAZ SOLIDAO, PEDRA DA MESA 2 BA 
24 CRISOTILA, TREMOUTA ANAGE FAZ JARDIM* 6 8A 
25 CRISOTILA TANHAQU FAZ EIXO DA SERRA 6 8A 
26 CR!SOTILA P0<;6ES sAo FEUX 2 BA 
27 AM!ANTO PRESJDENTE JANIO QUADROS FAZGAVJAo• 6 BA 
28 AM IAN TO CASANOVA PAU A PIQUE 2 BA 
29 AMIANTO PlNDA! FAZ QUEIMADAS 6 BA 
30 CRJSOTILA ITABERABA FAZ PEDRA DA MESA' 6 8A 
31 AMIANTO CURA9A SERRA OA BORRACHA 6 BA 
32 CRISOTJLA, ANTiGORITA, TREMOL!TA ITORORO FAZ TALISMA 6 SA 
33 AMIANTO CAMPO GRANDE ALAFOINHAS 2 AL 
34 ANTOFIUTA GIRAU DO PONCIANO ALGOD6ES 1 AL 
35 ANTOFIL!TA BATALHA CAMPESTRE 2 AL 
36 AMIANTO CAUCAIA SiTIO PORTEIRAS 6 CE 
37 AMIANTO LAVRAS OA MANGABEIRA S!TIO TAQUARI* 6 CE 
38 ACTINOUTA, TREMOUTA TAUA TALHAOO, SANTANA 6 CE 
39 ANTOFILITA QUIXADA SERROTE PONTUDO 6 CE 
40 TREMOLITA, ACTINOLITA BATURITE CANDElA DO MEIO~ 6 CE 
41 ANTOFIUTA PRATA FAZ TAPUIO 6 PB 
42 ANTOF!LITA PASSAGEM FAZ OLHO D'AGUA 6 PB 
43 ANTOFJL!TA JUNCO DO SERJD6 SlTIO SALAMANDRA' 6 PB 
44 AMIANTO SAO JOAO DO PIAUi BREJOSECO 1 PI 
45 AMIANTO SANTANA DOS MATOS POQO DO MOFUMBO 2 RN 

LEGENDA 
Status Descrigao 

1 Mina a ceu aberto em 

atividade 

2 Mina a ceu aberto 

paralisada 

6 Garimpo 

7 Ocorrencia 

8 Jazida 



B. Fibras nas indilstrias prodntoras de materiais contendo amianto (MCA) 

As industrias que utilizam fibras amiantiferas fabricam produtos de fric<;:ao, texteis, 

papeis e pape!Oes, t!ltros, isolantes termicos e, principalmente, tel has e caixas d' agua de 

fibro-cimento. 

Na Tabela 2.8, mostra-se o percentual medio de amianto nos princ1pais materiais 

contendo amianto. 

Tabela 2 8- PERCENTAGEM DE AMIANTO NO MCA ' 

SEGMENTO ConteUdo aproximado de 
amianto 0/o em peso 

CIMENTO-AMIANTO 10-15 

PRODUTOS DE FRlC_<;AO 15-70 

PRODUTOS TEXTEIS 65-100 

PRODUTOSDEVEDACAO Ate60 

PAPEIS E PAPEL()ES 25-98 

REVESTIMENTOS DE P!SO 10 
-Fonte: ASSOCJA(:AO BRASILEIRA DO AMJANTO, 1996 

A industria produtora de cimento-amianto e a maior consumidora de fibras de 

amianto do mundo, chegando a usar em torno de 85% do total mundial (PIGG, 1994). 

Nas primeiras decadas do seculo, nao havia controle das fibras amiantiferas no 

ambiente ocupacional, como mostra a Tabela 2.9, apresentada por Rickards. 

Tabela 2.9 MEDI(:AO DE FIBRAS E PARTICULAS NO AMBIENTE 
OCUPACIONAL 

1 PROCESSO 'AMIANTO I POSI(:AO I PARTiCULAS FIBRAS 
1 

TOTAL ' I ! * I I 
+ 

' I 
(em 1 cm3

) ' ' ' 
I Canlagem ! Branco I RL. I 235 180 I 4ts (12l 

! Canla~em I Branco I G.A I 120 95 I 215 (6) 

I Tecelagem (roupas) ! Branco I B.L. I 240 85 325 (9) 

L Tecelagem (roupasl I Branco I G.A. I 55 40 95 (3) 
' 

I Tecelagem 1 Branco B.L. I 140 70 21() (6) I 

1 Tecelagem Branco 

I (guarnifiio de freios) 
I G.A. 130 55 185 (5) 

Fonte: RICKARDS, 1994: * B.L. nivel de respira~iio do traba!hador; G.A. nivel geral de ar em espaco 
fechado; + as figuras em partnteses representam o nUmero de particu.las no ar em milhOes de pes 

cUbicos. 

0 mesmo autor faz os seguintes comenti1rios a respeito desse periodo: 

"Existem muitas anedotas sobre o passado nas industrias de amianto: 'diflcil ver 

atraves da sala; pior trabalho na usina; como uma tormenta de neve. etc'. 



Todas fazem parte da mitologia do passado e sao dificeis de comparar com as 

exposi9oes presentes atualmente" (RICKARDS, 1994:472). 

As 'anedotas' citadas por Rickard tambem sao contadas pelos trabalhadores 

brasileiros das minas, usinas de beneficiamento e fabricas que utilizam amianto. Anedotas 

(sic) sobre empoeiramento que durou ate, no minimo, o final dos anos 80 e ainda 

continuam em muitas empresas. 

A 'mitologia' que o autor cita e formada por centenas de fibras por centimetro 

cubico, como mostra a tabela publicada pelo proprio Rickards, que resultaram na triste 

realidade de centenas de milhares de trabalhadores doentes e mortos. 

Nas fabricas e minas onde os trabalhadores estiio organizados e vigilantes, as 

condi9oes hoje sao diferentes, mas ridicularizar as precarias condi9oes do passado e o pior 

caminho para quem pretende contribuir na constru9ao de urn ambiente ocupacional seguro. 

Na Figura 2.6, apresenta-se a evoluvao hist6rica da concentravao de fibras 

amiantiferas suspensas no ar em tres industrias de fibro-cimento instaladas em Portugal, 

entre os anos 1990 e 1995: 

Figura 2.6- CONCENTRA<;AO DE FIBRAS AMIANTIFERAS EM TRES FABRICAS DE 

MCA-PORTUGAL 
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No Brasil, levantamentos realizados pela Associat;ao Brasileira do Amianto 

mostram a queda brusca da concentra<;ao de fibras nas fabricas de fibro-cimento, como 

mostra a Figura 2.7. 

A redut;ao da concentrac;ao das fibras no ambiente ocupacional resultou de um 

conjunto de medidas, conforme descreve, sucintamente, o estudo supra-citado sobre a 

industria de amianto em Portugal: 

mecanizac;ao de varias opera<;oes e seu encapsulamento; 

substitui<;ao de processos de trabalho a seco por processos a humido; 

melhoria dos sistemas de capta9ao de poeiras; 

refor<;o da limpeza dos locais de trabalho" (MACEDO, 1996:6). 

Figura 2.7 NIVEL DE CONCENTRA(,:AO DE FIBRAS NA INDUSTRIA DE AMIANTO 

CIUSOTILA SUSPENSAS NO AR-Brasil 

.EVGW-;;:Ac DM CDNf1':X\Til.i\t;0E.':i DL HHfLt;_S 

!.M::G-\..711_7-0 ~TO 

Fonte: ASSOCIA(:AO BRASILEIRA DO AMIANTO, 1999 (Http://www.abra.com.br) 

Na industria produtora de materiais de fricvao os niveis de concentra<;ao estimada de 

fibras no ambiente ocupacional tambem sotreram mudan9as significativas, como mostra a 

Tabela 2.1 0. 

Tabela 2.10- CONCENTRA(,:AO MEDIA DE FIBRAS DE CRISOTILA (f/ml, > 5 microns) 
EM V ARIOS PERIODOS DA INDUSTRIA DE FRIC(:AO 

I Pre-1931 I 1932-1950 I 1951-1969 I 1970-1979 I 
ARMAZENAGEM'! DISTRIBUI( AO I > 20 2-5 I 2-5 0,5-1 I ' 

PREPARA(:AO I > 20 0-20 : 2-5 1-2 I 
IMPREGNA(AO > 20 2-5 I 1-2 0,5- l I 

POUMENTO ! > 20 5-10 I 2-5 i 0,5-1 I 
FURACAO ! > 20 I 2-5 : l-2 I 1-2 I 

FJSCALIZAC,:AO ' >20 2-5 I 1-2 I 0,5 -l I ' 
EMPACOTAMENTO I >20 I 1-2 I 0,5- l ' <0,5 I 

ESCRITORIO I LABORATORIO ! 10-20 I <0 5 ' <0,5 <0,5 I 

Fonte: SKIDMORE & DUFFICY, 1983 



Os principais expostos nos processos industriais sao os trabalhadores diretamente 

envolvidos com o manejo das fibras. No entanto, existem estudos que apresentam o 

adoecimento de familiares de trabalhador que levava fibras presas nas roupas para sua 

residencia (LEMEN, 1995:416). 

No ambiente fabril, a liberayao de fibras na atmosfera pode ocorrer desde a chegada 

dos mmenus amiantiferos na fabrica ate a manipulayao final no armazenamento e 

despacho. 

As atividades com maior probabilidade de gerar niveis significativos de fibras sao as 

operayoes secas, como o desensacamento e o acabamento ou usinagem que envolvam corte 

e furayiio dos materiais. 

As Figuras 2.8, 2.9 e 2.10 mostram o fluxograma de fabricayiio dos pnnc1pa1s 

materiais contendo amianto: materiais de cimento-amianto; texteis e Ionas de freio. 

Figura 2.8 FLUXOGRAMA PARA A FABRICA(CAO DE CIMENTO-AMIANTO 
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1. estocagem de amianto 13. deposi9ao sobre os intercalares 

2. silos de cirnento 14. estocaaem e cura das chapas ondu1adas 

3. agua de fabricayaO 15. 1astras destinadas a moldagem 

4. moinho para abertura das fibras e 16. trabalho de rnoldagem 

homogeniza<;ilo 

5. misturador para lo9ao de cimento, amianto e 17. estocagem de pe9as moldadas 

agua 

6. agitador e distribuidor da lo9a0 a caixas das !8. rnaquina de tubos, 0 feltro enrola peliculas 

rnaquinas sobre o mandril de aco 

7. feltro transportador da pelicula sobre o cilindro- 19. retirada da alma ap6s passagem pela estufa 

prensa da maquina de chapas 

8. recorte de chapas planas 20. tubos sao hidratados antes do acabamento 

9. prensa para chapas planas 21 recorte de tubos 

10. estocaoem de chapas planas 22. tomeamento das pontas 

11. estocagem de ard6sias 23. controle de qualidade individual, em particular 

resistencia interna 

12. onduladora 24. estocagem dos tubos 

Fonte: FERRANTINI, 1988. 



Figura 2.9 FLUXOGRAMA PARA A FABRICAc;::AO DE TEXTIL 
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Fonte: BURGESS, 1997 

Figura 2.10 FLUXOGRAMA PARA A FABRICA(::AO DE LONAS DE FREIO 

AMIANTO E COMPONENTES 
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Fonte: BURGESS, 1997 

Os produtos de fibro-cimento, texteis e fricylio respondem por mais de 90% dos 

MCA. As principais operayiies geradoras de fibras nas fabricas sao listadas por urn 

estudioso como sendo: 
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Na fabricar;ilo de produtos de cimento amianto: 

"Nas usinas de cimento amianto as mais provaveis fontes de poeira estao nos 

depositos (resultantes de pacotes rasgados ou danificados), no desfibramento, 

no corte, na fura<;ao, nos maquinismos (incluindo a remo<;;ao de jum;;oes) e no 

retrabalhamento" 

Na fabricar;ilo de produtos de ji'icr;ilo 

"As fabricas de produtos de frico;:ao apresentam o mesmo potencial de gera<;:ao de 

poeira que as fabricas de fibro-cimento. As principais fontes de poeira incluem os 

depositos, o desfibramento, a mistura, as prensas secas, a moagem e a perfura<;;ao". 

Na industria tb:til 

"As fabricas de texteis trabalham com fibras soltas e, por isto, todos estagios dos 

processos de fabrica<;ao de texteis exigem consideraveis cuidados quanto ao uso de 

ferramentas, ao encapsulamento e as taxas de ventila<;:ao ... " (VAILLANCOURT, 

!998). 

C. Fibras na aplica<;iio de amianto friavel 

0 jateamento de amianto friavel foi aplicado, principalmente, nas decadas de 40, 50 e 

60, na America do Norte, Europa, Australia e Japao, como isolante termico e acustico. 

Predios publicos e privados, caldeiras, geradores, vagoes e cabines de navios e trens 

tiveram aplicayao deste material. Esse processo chama-se 'jlocage' em frances e 

'asbeslospray' em ingles. 

Segundo texto do Instituto de Geologia e Mineralogia de Espanha -IGME: 

"Urn emprego frequente de amianto, nos ultimos anos, e para encobrir paredes e tetos. 

As fibras de crisotila, amosita ou antofilita sao misturadas com urn adesivo !iquido que 

serve de aglomerante, sendo jateados sobre as paredes, tetos e pisos das residencias, 

conseguindo-se assim prote.;;ao em caso de incendios, perfeito isolamento termico e 

acustico" (lNSTITUTO GEOL.M!NERO DE ESPANA, 1975:23). 

0 decreto frances de 20 de mar.;;o de 1978 que proibe a realizac;ao de revestimentos que 

contenham mais de l% de amianto, definindo 'flocage' da seguinte forma: 
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"aplica9iio de fibras sobre qualquer tipo de suporte eventualmente acompanhado de 

ligante, para constituir revestimento que apresente aspecto superficial fibroso ou 

aveludado" (Decret 78.394, 20 mars 1978). 

Por friavel consideram-se as fibras facilmente retiradas e reduzidas a poeira por contato 

manual, como mostra a Figura 2.11. 

Figura 2.11 - FIBRAS DE AMIANTO FIUA VEL 

A aplica9iio de amianto friavel nos EUA e nos paises da Europa Ocidental como 

material para a prote9iio termica e ao ruido, foi expressiva, como descrevem Triver e 

colegas: 

"A aplica9ii0 de fibras de amianto por jateamento iniciou nos anos 30 e permitiu a 

rapida cobertura de superficies irregulares sem o uso de suportes mecanicos ou 

prepara9oes extensivas. As primeiras aplica90es de jateamento nos EUA foram 

principalmente para decora9iio e isolamento acustico. Em 1950, o 'Underwriters 

Laboratories' aprovou o uso do amianto jateado, onde fosse 

prevenir a deforma9iio do a90 por fogo em grandes predios. 

requisitado, para 

Esta aprova9iio 

acarretou um intenso uso do amianto jateado nas novas constru9oes" (TRIVER & 

RAJ, 1992:54). 

Os trabalhadores envolvidos na aplica9iio de amianto friavel foram os mais expostos 

as fibras. Em 1962, os Drs. Irving Selikoff e Cuyler Hammond da 'NY City's Mount Sinai 
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School of Medicine' e da 'American Cancer Society' iniciaram o levantamento de 632 

trabalhadores expostos ao amianto fi-iavel na regiao metropolitana de Nova lorque-Nova 

Jersei. Neste estudo foram detectados os excessos de mortalidade dos trabalhadores, como 

esta relatado abaixo: 

"Estes homens estiveram na listagem do sindicato em 1943 e foram expostos a 

poeira de mnianto crisotila por 20 .ll.llClS on mais. .Dm.an!e os primeiros 10 anos de 

observa<;ao (1943-1952), nao houve nenhum excesso especial no total de mortes 

dentro do grupo. Mas logo apils os 20 anos desde que formn expostos .ao amianto 

urn sujo quadro emergiu. De acordo com a taxa padrao de mortalidade nos EUA, 

195 mort.es ~ram esp~r.adas e, no entanto. ru::ru:wrmn 253 mortes" {BRODElJR, 

198019). 

Na Tabela 2.11 mostra-se a concentrao;;ao de fibras na atmosfera durante o trabalho 

de manutenyao de algumas areas: 

Tabela 2.11 FIBRAS DURANTE TRABALHOS EM LOCAlS COM AMIANTO 
FRIAVFJ., 

Atividade Concentra~iio durante o trabalho 8 horas TWA 

I ! f!Jmlj 
I Trabalhos eletricos e de j 0 - 0,035 0,0149 

J bombeiro j 

foloca~iio de cabos ' il,OOJ -6,228 6,6167 
Fonte: modificado de INST.PROG.CHEMICAL SAFETY, 1998 

D. Fibrasnainstala~ao e .mannten~iio dosMCA~ desamiantac;iio 

Os materiais contendo amianto (MCA) sao instalados pelo proprio consumidor, 

situa<;ao tratada na Unidade .do Consnmo on pelo.s trab.alhadores da c~ civil 

(produtos de cimento-amianto) e da meciinica (fi-eios). 

Ao descobrir-se os efui.tos patogenicosdaslibr.as amiantifuras, percebeu-~ o perigo 

potencial envolvido nas operar;oes de instala<;ao/manutenr;ao dos MCA e nos maneJos 

realizadps por hombeiros e eletricist.asnos locais com amianto frill vel. 

A desamiantavao, entendida como a retirada de MCA ou de amianto fi-iavel do local 

onde esta instalado, tambem pode .ser foco import.an!e de gerayiio de fibr.as. 



Fibras na instalm;iio e manuten9i10 de materials com amianto (MC'A) 

0 risco da emissao de fibras a partir dos materiais de fibro-cimento ocorrem 

nos atos de corte, fura<;:iio ou operac;:oes com maquinas. Essa situac;:ao acontece, 

especialmente, quando sao utilizados equipamentos e!tStricos de alta rota9ao na instalac;:ao, 

no preparo ou na manutenc;:ao dos MCA. 

A instala<;ao dos produtos de fibro-cimento - telhas, caixas d' agua e tubos -

acontece em locais geograficamente disseminados no territ6rio nacional, sendo dificil o 

controle da exposic;:ao dos trabalhadores. 

A popula<;ao exposta as fibras na atividade de instala<;ao e manutenc;:ao de MCA sao 

basicamente os trabalhadores da constmc;:ao civil. 

Tabela 2.12- FIBRAS AMIANTIFERAS NA MANUTEN(:AO E REPAROS DE 
MATERIAlS CONTENDO AMIANTO 

ATIVIDADE CONCENTRA(:AO f/ml 

Manuten~iio ere aro de MCA 0,002 a 0,02 

Fonte: HUGHES, 1994:556. 

Fibras de amianto sao liberadas, quando pisos de vinil-amianto sao lixados, para a 

obtenc;:ao de superficie aderente antes da sua recuperac;;ao (BURGESS, 1997:448). 

Com (1994) avaliou a exposi<;ao de trabalhadores em atividade de manutenc;;ao em 

pn§dios. Em tomo de 500 amostras foram coletadas nos pr6prios trabalhadores, enquanto 

exerciam suas atividades. A Tabela 2.13 apresenta os dados da amostragem: 

Tabela 2.13 EXPOSI(:AO PESSOAL As FIBRAS DE AMIANTO DURANTE MANUTEN(:AO 
(f/ml , fibra > 5 microns 

ATIVWADE CONCENTRA(:AO TWA 

DURANTEOTRABALHO 

Trabalho eletrico e de 0-0,035 0.0149 

bombeiro 

Coloca~i\o de cabos 0,00 l - 0,228 0,0167 

0-0,072 0,0023 

Fonte: COR'i, 1994. TWA: 'time-weighted average' 

Fibras na instalat;iio e manutenr;iio defreios 

A gerac;ao de fibras ocorre no ato de lixamento das pastilhas para melhor encaixe no 

tambor de freio. 

Da mesma forrna que para os MCA, a instalac;;ao de pastilhas e realizada por 

pequenas, medias e grandes oficinas, sendo dificil o controle dos locais passiveis de ocorrer 

gerat;ao de fibras e exposi91io dos trabalhadores. 
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A Tabela 2.14 mostra alguns dados sobre a concentra9ao de poeira durante o 

lixamento das pastilhas. 

Tabela 2 14 FIBRAS GERADAS DURANTE REPARO DOS FREIOS 
FINLANDIA (!) Media 8 horas 0,1 a 0,2 f/cm3 

ALEMANHA (2) Media 0,09 f/cm3 

HONG KONG (3) Media 0,13 f/cm3 (pessoa!) 
o.os f/cm' iestatica) 

. 
Fontes: (1) KAUPPIEN et al, 1987; (2) JHAN, 1985; (3) CHENG & O'KELLY, 1986. 

Fibras nos trabalhos de desamiantar,;ao 

A descoberta dos efeitos patogenicos das fibras amiantiferas atraiu a aten91io dos 

profissionais da saude, das entidades de trabalhadores e dos govemos para os locais onde 

foram aplicadas fibras de amianto friavel. 

Ao discorrerem sobre o debate publico em relavao a retirada de amianto instalado 

nos predios publicus e privados, diretores da Agencia Ambiental dos EUA (EPA) levantam 

questoes importantes para a defini9ao de Politicas Publicas: 

"A controversia sobre o aproveitamento do amianto trouxe uma dose de ceticismo 

na percepyao publica quanto ao seu uso. Se esta dose e muito forte, a perspectiva 

de 'muitas fibras sao seguras' dominara. Neste caso, os materials contendo amianto 

nao serao manipulados apropriadamente e graves exposi9oes aumentarao. Se a dose 

de ceticismo e muito fraca, a perspectiva de que 'uma fibra mata' ressurgira. Isto 

acarretara mais remo.;;oes nao necessarias com custos adicionais e a exacerba;;ao de 

riscos potenciais. As duas perspectivas sao extremos inconvenientes como base 

para a Polltica Publica do amianto" (ST AHAL & KLING, 1990:3). 

A retirada niio controlada do amianto friavel tomou-se urn serio problema de saude 

para os trabalhadores. Para alguns autores, nos pr6ximos anos haven't uma 'terceira onda 

de doenyas do amianto' porque, como afirrnam Howe! c colegas: 

"Embora as exposi9oes mais fortes nas fabricas de produtos de amianto nos ultimos 

anos cairam, ainda existe a exposi9ao em trabalhadores engajados na manutenyao, 

reparo e demolio;:ao de predios contendo amianto, chamada de 'terceira onda das 

doeno;:as de amianto"' (HOWEL et al, 1997: 408). 

As atividades de desamianta.;ao tomaram-se nos ultimos anos urn crescente neg6cio 

na Europa enos EUA, envolvendo recursos da ordem dos bilhoes de dolares. 
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E. Fibras nos locais de comercializa~;iio e no trans porte 

Os processos de armazenamento, carregamento, circulac;iio e descarregamento das 

fibras amiantiferas e dos MCA podem criar focos de gera9iio de poeira. 

Uma caracterlstica importante dos materias para a gera9iio de fibras, depende se os 

minerais amiantlferos se encontram soltos ou inseridos em misturas com cimento, phisticos, 

etc. 

0 armazenamento e transporte com seguran<;a do amianto em bruto esta vinculado 

ao empacotamento do material. No caso dos MCA, sao geradas fibras quando a agrega9ao 

nao e eficaz ou quando houver fric<;ao durante 0 transporte. 

Para descrever a exposi<;ao htunana as fibras amiantlferas nos locais de 

comercializa<;ao e nas opera9oes de transporte de minerais e dos MCA, subdividiu-se em 

do is t6picos: as realizadas entre as empresas ( atacado) e entre as empresas e os 

consumidores finais (varejo). 

Operat;oes no atacado 

0 transporte e a venda dos materiais amiantiferos no atacado sao realizados por 

empresas, facilitando a fiscaliza<;iio e o controle do ctunprimento das legislayoes 

espedficas. Em estudo do Instituto de Pesquisa Tecnol6gica (IPT) sobre a Mina Cana 

Brava, os autores descrevem o transporte e seus provaveis impactos da seguinte forma: 

"0 carregamento para expedi9iio do produto e feito com empilhadeiras e, para o 

transporte, utilizam-se caminhoes convencionais. 

Alterar;oes Ambientais decorrentes 

0 carregamento e o transporte, caso as embalagens sejam acidentalmente rompidas, 

podem expor o produto e acarretar o atunento de particulas s6lidas no ar. 

Medidas de Mitigar;ao 

Como o problema decorre principalmente de acidentes no transporte sao 

recomendados o controle de trafego, o treinamento e a conscientizayiio dos 

operadores que manuseiam o produto. 0 percurso dos caminhoes deve ser tra9ado 

de forma a evitar areas residenciais" (ALMEIDA, 1992:48). 

As fibras em bruto comercializadas no mercado intemo brasileiro provem da Mina 

Cana Brava, em Mina9u, no estado de Goias e dos portos onde atracam os navios com as 

fibras importadas. 
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As Hibricas de fibro-cimento estao distribuidas no territ6rio nacional, viabilizando a 

distribui<;ao dos produtos por caminhao. 

Opera<;iies no varejo 

A venda de materiais amiantlferos no varejo se restringe, oficialmente, a 

comercializayao dos MCA. No entanto, por suas propriedades anti-tennicas, fibras de 

minerais amiantiferos ou similares sao oferecidas no comercio de constru<;ao civil, 

provenientes de pequenas minas clandestinas. 

0 annazenamento nos depositos de comercializac;:ao de materiais de constru9ao dos 

produtos de fibro-cimento pode tomar-se foco de gera<;ao de fibras se nao houver controle 

correto. A umidificayao dos patios onde estao annazenados e a manipula<;ao, evitando a 

fric9ao, sao posturas necessarias nos pontos de comercializavao. 

Os produtos de fric<;ao, vedantes e outros produtos menores sao comercializados em 

embalagens fechadas, nao havendo gera9ao de poeira no transporte ou no comercio. 
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2.3 UNmADE DO CONSUMO 

Nesta Unidade, estuda-se a gera~ao de fibras e a popula9ao exposta aos materiais 

contendo amianto adquiridos no mercado. 0 espac,;o da Unidade do Consumo esta 

geograficamente disperso nos predios e na vizinhan.;:a dos locais onde estao instalados os 

MCA e aplicado o amianto friavel. 

A figura do consumidor pode ser definida como a pessoa que compra ou que utiliza 

o produto. 0 problema e que o comprador e o usuario algumas vezes nao sao as mesmas 

pessoas no tempo de vida do produto. 

0 primeiro consumidor, geralmente, teve a possibi!idade de escolha do material e 

sabe onde foi instalado. 

No entanto, ap6s a instala~ao, os usmirios nem sempre conhecem as caracteristicas 

do produto presente no espa<;:o que frequentam ou os agravos que podem provocar. Por 

exemplo, inurn eros produtos de amianto encontram-se 'escondidos' nos pn\dios, em 

equipamentos domesticos ou industriais sem serem conhecidos das pessoas que os 

manipulam ou estao expostas a eles. 

Esta e a situa~ao do amianto friavel quando empregado como isolante tennico ou 

acustico. Encartado na parede, no teto ou no piso, se estiver em mau estado de 

conserva<;ao, pode tornar-se foco de geravao de fibras. 

Para apresentar os dados de exposivao humana as fibras amiantiferas na Unidade de 

Consumo subdividiu-se a apresentavao do tema nos seguintes t6picos: 

A Fibras no uso de materiais contendo amianto; 

B. Fibras no uso de amianto friavel; 

C. Fibras no uso de outros produtos. 



i 
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I 
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A. Fibras no uso de materiais contendo amianto - MCA 

Os principais produtos com minerais amiantiferos sao as telhas, as caixas d'agua, os 

tubos e os produtos de fric91io, que totalizam mais de 90% do amianto consumido no 

mundo. 

Para o 'Institute for Environemntal and Health' (IEH), da Inglaterra, os materiais de 

fibro-cimento !iberam baixa quantidade de fibras na atmosfera, constatando o seguinte: 

"0 cimento-amianto e o produto mais importante ainda empregado e em uso normal 

Iibera niveis muito baixos de fibras. No entanto, na intemperie toma-se mais facil a 

liberac;ao gradual de fibras para o meio ambiente. As placas de cimento-amianto tern 

vida longa, geralmente de mais de 50 anos. A intemperizac;ao pode ser estancada e a 

estabilidade dos predios mantida por isolamento" (INSTITUTE FOR 

ENVIRONMENTAL AND HEALTH, 1998:28). 

Os dados de concentra;;ao de fibras provenientes de MCA, publicados em texto do 

IEH, estao apresentados na Tabela 2.15. 

Tabela :us FIBRAS AMIANTIFERAS EM LOCAlS COM MCA 
(f/ml, fibras >5microns) 

CATEGORIA DO PREDIO i TOTAL DE I NUMERODE I MAXIMO ESPA<;O 

I PREDIOS AMOSTRAS EXTER"O 
R.J.Lee Group I I 

Escola e universidade 171 1008 0,0017 0,00004 i 
Publico e comercial 50 I 242 0,00094 0,00012 

Residencia lO 10 (J 0,00065 

Total_ 231 l 1260 0,00206 I 0,00006 

COR" et al, 1991 i i ' i 
Escolas 71 328 I 0,0023 0 

CRUMP, 1990 
I - -Predios da universidade de 

I Minnesota 
34 I 170 i I 

/ Predios publicos de Maryland 22 91 

Fonte: CORN, 1994:498 
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B. Fibras em locais com amianto fri!ivel 

Os ambientes interiores com amianto friavel trouxeram grande preocupa9ao a 

popula<;ao pois sao milhares as residencias e os predios publicos e privados onde esse 

material foi aplicado. 

Diversas medi.;:oes da concentrayao de fibras, em ambientes com amianto friavel, 

confirmam a libera9ao de fibras quando os materiais sao danificados ou manipulados sem 

seguranya. 

Urn estudo frances apresenta o numero estimado de im6veis com jateamento de fibras 

amiantiferas na Europa enos EUA: 

"0 numero de im6veis contendo revestimentos friaveis a base de amianto, im6veis com 

amianto jateado, ainda e desconhecido. Nos EUA, avan<;ou-se o numero de 730.000 

predios. Na Sui9a, existiriam 4.000 pnedios e alguns especialistas consideram o nll.mero 

de 10.000 na Fran9a. No total, na Comunidade Europeia e provavel que existam de 

50.000 a 100.000 im6veis com amianto friavel" (PEZERAT, 1995:374). 

A Tabela 2.16 mostra a concentrayao de fibras em espayos interiores com amianto 

friavel. 

Tabela 2.16 FIBRAS EM ESPA(COS INTERIORES COM AMIANTO FRIA VEL 
PAIS LOCALIZA(:AO MINERAL CONCENTRA(:AO BIBLIOGRAFIA 

DE .FIBRAS (f/ml) 

Alemanlia Hall de estadio Crocidolita 0,0001 - 0,0011 OMS, 1986 * 
Alemanba Predio publico com Amianto 0,001-0,010 LOHRER, 1985 

jateamento 

Ingialerra Docas com Crocidotiia 0,01-52,6 LUNLEY et al 
isoiamento 1971 
deteriorado 

Canada 3 predios publicos Amos ita <0,002 CHATFIELD, 
com isolamento 1986 

Canada 7 predios publicos Crisotila <0,004- 0,009 CHATFIELD, 
com isolamento 1986 

USA Escola no Colorado Am ian to 0,001 - 0,379 CHADWICKet 
com jateamento al, 1985 

-'INSTITUTE FOR APPLIED FIBROUS DUST RESEARCH, 1984 (In' ORGANIZA<;:AO MUNDIAL DA SAUDE- OMS, 1986 
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C. Fibras em outros usos dos minerais amiantiferos 

Nas regioes onde ocorrem concentra<;iies naturais de minerais amiantiferos esses sao 

utilizado~ 1lela popula<;ao local, em especial na prote<;ao de tubulayiies que transportam 

agua ou gas quente. 

Para urn estudioso indiano, o baixo custo dos tubos fabricados com amianto-anfib6lio, 

extraido na regiao de Rajasthan, India, wntrili>.1iu para resolver {} grave }3[4>lema da 

fuma<;a no jnterior illls residencias rurllis: 

"Num recente programa de desenvolvimento rural, milhiies de fogiies sem 

fumaya fussem instaJados, usando estes tubm; ~a cozinhas rurais 

ambientalmente corretas ( ecofriendly)" (MANSINGHKA & RANA W AT, 1996, 

379). 

0 jomal US Today publicou extensa reportagem de Dennis Couchon sobre o 

amianto numa cidade polonesa que sediava uma filbrica rle cimento-amianto, 

"0 amianto cobre estradas, campos, pra9as e patios da comuna de Szczucin, regiao 

com populayao de 13.815 pessoas, incluindo os residentes na cidade. A .quarenta 

milhas da comuna, 62 milhas de estradas foram feitas de amianto friaveL Uma 

limpeza geral exigiria a pavimentavao das estradas .e a movimentavao de toneladas 

de lixo para depositos especiais que nao existem" (home page: usatoday.com/news, 

02/2.000). 

Nos EUA, rochas contendo amianto e rejeitos das mmas, foram amplamente 

utilizadas em leito de rodovias, nas regioes mineiras_ 

Medi9iies da concentra((ao de fibras amiantiferas maiores que 5 microns, realizadas 

por ROHL et a1, em 1977, indicam temes entre 0 e 0,5 fibras/ml nas estradas com material 

contendo amianto. 

No Brasil, aplica<;:iies de amianto na construvao civil ocorrem em 

impermeabiliza9iies e no isolamento termico rle tubulayiies .de 11gua quente, .subsistinrlo a 

denomina<;ao 'amianto' para materiais vendidos no comercio varejista como substitutos de 

amianto. 



2.4 UNIDADE DO POS CONSUMO 

Uma das caracteristicas marcantes da sociedade moderna refere-se a crescente 

gerayao de rejeitos industriais e domesticos. Parcel a deste rejeito retorna ao processo 

produtivo atraves da reciclagem. Os materiais nao aproveitados se degradam e 

remcorporam a natureza em prazos que dependem das suas caracteristicas fisicas e 

quimicas. 

Quando as substancias noc1vas sao descarregadas no mew ambiente como lixo, 

podem contaminar o ar, o solo e as aguas de superficie e subsuperficie. 

A disposiyao dos rejeitos considerados perigosos para a saude humana, tornou-se 

urn desafio para os gestores publicos, ainda mais ao considerar-se a miriade de substancias 

empregadas pela industria: 

"Neste final de seculo XX sao conhecidas inumeraveis substancias quimicas entre 

as quais dezenas de milhares sao comumente empregadas e, a cada ano, milhares de 

novos compostos sao criados. Alguns destes produtos sao empregados em funyao 

da sua toxidade como, por exemplo, os pesticidas" (MATHIEU, 1995:8). 

No caso do amianto, o aumento de rejeito gerado pela remoyao de isolamentos 

termicos e acusticos, contendo estas fibras, trouxe para primeiro plano o problema da sua 

disposiyao finaL A quantidade e as caracteristicas fisicas e quimicas dos minerais 

amiantiferos descartados atraem a aten<;ao de pesquisadores, na procura de altemativas 

economicas e sanitarias para estas fibras. 

Na Unidade do Pos-consumo consideraram-se tres tipos de questoes: 

A Fibras no lixo industrial e domestico 

B. Fibras no rejeito e esteril das minas 

C Reaproveitamento e novos usos 



A. Fibras no iixo industrial e domestico 

A disposi91io de amianto no lixo pode tornar-se fonte de gera;;ao de fibras, como cita 

Costa, Chairman do Comite Executivo da Associayao Internacional do Amianto (AIA): 

"estes depositos podem ser uma fonte potencial de poeira de amianto suspensa polo 

vento. Atualmente os depositos sao melhor controlados e urn minimo de poeira e 

liberado para a atmosfera: proximo de urn deposito de lixo niveis de 0,000 I f/ml a 

0,0005 f/ml foram relatados. Os problemas nao sao tao importantes porque tais 

depositos estao normalmente afastados de areas residenciais" (COSTA, 1986: 52). 

A ultima frase do dirigente da AlA, de que os lixos se localizam Ionge dos locais onde 

as pessoas residem, nao condiz com a divulgada preocupa;;ao da entidade de uso controlado 

do amianto. Afinal de contas, as fibras geradas nos Jixos sao levadas a grandes distancias e 

os bota-foras nem sempre est1io 'Ionge de onde as pessoas vivem'. 

Quando os materiais contendo amianto (MCA) e disposto nos depositos de lixo, a 

degrada<;:ao depende da natureza do local, incluindo as condi9oes do solo. Para o 

'U.K.Advisory Committee on Asbestos' da Inglaterra, o amianto-crisotila e os amianto

anfibolios presentes no MCA reagem de forma diferente ao serem dispostos nos depositos: 

"0 amianto crisotila e facilmente degradado, se as condi9oes no deposito forem muito 

acidas, resultante de outro despejo quimico. A variedade amianto-anfib6lio nao sera 

afetada por mudanyas na acidez ou alcalinidade no local de disposio;;ao de lixo" 

(DEP.ENV. WASTE MANAGEMENT PAPER, 1979). 

No caso dos MCA, o mesmo orgao publico avalia os poss1veJs problemas da sua 

deteriora91io: 

"Lixos com cimento-amianto podem ser objeto de altera;;oes quimicas no solo que 

removeriam as substancias de cimenta<;1io, deixando as fibras de amianto livres. Da 

mesma maneira, materiais de resina-amianto sao objeto de ataques quimicos ou de 

bacterias que liberam os componentes fibrosos. No entanto, mesmo se o amianto nao e 

degradado, o potencial de migrao;;ao das fibras nos solos e minimo, salvo se o local for 

escavado ou situado em camadas fissuradas, fraturadas ou com juntas que as conduzam 

para aqulfero que tenha continuidade hidraulica com os recursos de agua de superficie e 

sub-superficie" (DEP. ENV. WASTE MANAGEMENT PAPER, 1979). 



As infonnavoes do documento ingles acima transcritas indicam a necessidade de 

implementar pniticas apropriadas para a disposi.;:ao dos rejeitos de amianto. Tais praticas 

devem proteger tanto os trabalhadores como as comunidades vizinhas dos depositos de 

rejeitos e dejetos. 

0 destino final dos residuos de amianto e urn problema que envolve custos e 

tecnologias, como mostra reportagem de revista francesa. Para o articulista, urn aspecto da 

questao a ser considerado e o financeiro: 

"A neutraliza<;ao, diga-se a solu.;:ao definitiva, custa atualmente 4 vezes mais do que a 

simples disposi;;:ao dos rejeitos em depositos. No entanto, apos a neutraliza.;ao, o 

amianto nao e mais urn dejeto, mas urn material inofensivo. Por outro !ado, a 

disposic;ao de amianto bruto em deposito de classe I nao tira a responsabilidade do 

proprieUirio dos dejetos que, no caso de reabilita<;ao do local precisani procurar nova 

solw;:ao" (L'Usine Nouvelle, 9 mai 1996). 

Outro estudo alerta para os perigos da manipula<;ao nao controlada dos dejetos com 

fibras amiantiferas: 

"Como o amianto nao e facilmente degradavel os trabalhadores envolvidos em futuros 

manejos nos depositos contendo estas fibras podem estar sob risco. Assim, e 

importante que relatorios sejam feitos visando a localiza<;ao dos dejetos de amianto, de 

maneira que estes trabalhadores sejam protegidos" (DUPRE, 1984:678). 

Na literatura consultada nao foram encontrados dados quanto a concentra<;ao de 

fibras amiantiferas nos locais de descarte dos MCA e dos rejeitos das minas. 



B. Fibras no rejeito e esteril das minas 

Rejeito e o material niio aproveitado, consistindo dos reslduos derivados da 

concentra;;;iio de minerio na usina de tratamento. Esteril corresponde ao material do 

decapeamento e a rocha com baixo teor de fibras, provenientes diretamente da frente da 

lavra. 

0 esteril apresenta granulometria variada, desde partlculas da fra;;;ao argila ate 

blocos rochosos com diametro ao redor de 1 metro. 

A seguir, sintetiza-se a descric;ao dos procedimentos para a disposi<;ao do rejeito e 

do esteril para a extrac;ao de crisotila na Mina Cana Brava, Minac;u, Goias, segundo estudo 

do Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas de Sao Paulo (IPT), publicado em 1992 

(ALMEIDA, 1992). 

0 rejeito e constituido de rocha sepentinica cominuida, com granulometria entre 

silte, areia grossa e pedregulho, contendo pequena quantidade de fibras curtas. Esse 

material e chamado genericamente de 'rejeito fino', comparativamente aos blocos rochosos 

presentes no esteril. 

0 transporte de esteril para as cavas de bota fora e feito por caminhoes que lanc;am o 

material diretamente nas frentes de avanc;o dos corpos. Durante o lan<;amento ocorre a 

separa9i'[o natural por gravidade, na qual as fra;;;oes maiores e mais pesadas se acomodam 

nas por96es basais do talude. 

Quanto ao rejeito, o transporte inicia na usina, seguindo por correia transportadora 

ate o topo do bota-fora. A partir dai, o material e levado por caminhao ate o lan9amento na 

frente de avanQO. Os volumes totais de esteril e rejeito gerados anua!mente sao estimados 

entre 5 e 15 milhOes de toneladas. 

0 esteril e o rejeito depositados sao cobertos por material terroso e, posteriormente, 

por uma camada de solo fertil, que recebe tratamento quanto a correc;ao da acidez, 

adubayao organica e/ou quimica, de forma a facilitar o desenvolvimento dos sistemas 

radiculares da vegetavao plantada. 

0 Mapa 2.4 apresenta vista panoramica da Mina Cana Brava e da cidade de Mina.;:u, 

Goias. 

Entre as bancas A e B situa-se a area residencial dos trabalhadores da Mina, 

proximo das instala96es da Mina, localiza-se a cidade de Mina;;;u. 



Mapa 2. 4 PLANT A GERAL DA MINA CANA BRA VA, SEGUNDO 0 PROJETO DE 
LAVRAATUAL 

Fonte: ALMEIDA, 1992 

C. Reaproveitamento e novos usos 

Os minerais amiantiferos sao objeto de estudo, visando a descoberta de novos usos e 

o reaproveitamento dos materiais contendo amianto, do amianto friavel descartado e dos 

rejeitos das minas. 

A Professora Ines Joekes, do lnstituto de Quimica da Unicamp, coordenou diversas 

pesquisas para o aproveitamento das fibras de crisotila. Para a Professora, o amianto

crisotila apresenta qualidades excepecionais: 

"as fibrilas microsc6picas que compile a crisotila sao surpreendentemente 1gua1s 

quanto as suas caracteristicas quimicas. Isto e muito raro de se encontrar na 

natureza. Outra vantagem e que qualquer experiencia feita com quantidade 

microsc6pica da fibra pode ser ampliada para toneladas sem diferen9a alguma nos 

resultados. A parede extema destas fibrilas e compativel com a agua e de carater 

basico. Todas estas qualidades juntas sao praticamente impossiveis de se conseguir, 

mesmo por via sintetica" (Encarte Especial do Boletim da ABRA, sem data). 



As caracteristicas da crisotila, pesquisada pela equipe do Instituto de Quimica da 

Unicamp, foram sintetizadas por Mirian Oliveira como sendo as seguintes: 

"a) suporte de catalisadores; 

b) aplicayao especifica de urn cata!isador suportado em crisotila em reao;:oes de 

oxida.;:ao para determinac;:ao de atividades; 

c) suportar, em crisotila, acidos de Lewis para exp!orar o potencial em reac;:oes 

orgilnicas; 

d) suportar agentes oxidantes como o permanganato de potassio em rea9oes com 

alcools em geral, sulfetos, ligac;:oes duplas, etc ... 

e) suportar o fermento de pao em crisotila e estudar seu potencial para substituir o 

fermento livre em reao;:oes de reduc;:ao de cetona, e na fermenta!(ao do a<;ucar" 

(OLIVEIRA, 1996: 3). 

0 Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado de Sao Paulo (IPT) desenvolveu 

estudos para o aproveitamento economico do rejeito da Mina Cana Brava, considerando seu 

conteUdo de magnesio, nique! e cobalto. Segundo os autores, a pesquisa sera estendida 

para o esteril (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGJCA .DO EST ADO DE SAO 

PAULO, 1991). 

No Canada, o rejeito da mina de Asbestos, situada na cidade de Asbesto, Quebec, esta 

sendo utilizado para a produc;:ao de magnesio, como descreve Scott Houston: 

"Os rejeitos de crisotila apresentam interesse como materia-prima utilizavel em 

diversas aplicat;oes industrials. Entre eles as mais interessantes sao a recupera<;ao 

do metal e de compostos de magnesio, a prodw;;ao de areia e tijolos refratitrios. 0 

Consorcio Metalurgico Magnola montara, ate o ano 2.000, uma usina para a 

produt;ao de magnesio com a capacidade anual de 60.000 toneladas, a partir do 

rejeito das minas de crisotila" (HOUSTON, 1996:4). 

Quanto aos residuos de amianto, na Fran<;a, estao sendo desenvolvidas experiencias 

de vitrificao;:ao das fibras provenientes da desamianta;;ao. 0 processo leva a fundi.;:ao do 

amianto na temperatura de 1.600 graus centigrados, transformando-o num material inerte, 

que estit sendo testado para servir como base na constru<;ao de estradas. (L'Usine Nouvelle, 

9 maio 1996). 

R7 



CAPITUL03 
POLITICL\S PUBL-lCAS PAR~ OS MINERAlS 

AMIANTIFEROS NAS IJNIDADE.~ DE REFERENCIA 

0 objetivo do Capitulo e apresentar as Politicas Publicas direcionadas para a 

fiscalizayao e o controle da exposiyao as fibras de minerais amiantiferos, segundo as 

Unidades de Referencia. Destacam-se as normatiza<;:oes internacionais e nacionais para a 

saude, o meio ambiente, as relavi'ies trabalhistas, industriais e comerciais que, direta ou 

indiretamente, regulamentam estes materiais. 

Ao optar -se pelo acompanhamento das politicas incidentes sabre os minerais 

amiantiferos, depara-se com enorme quantidade de politicas internacionais, principalmente 

nos paises onde o debate sobre seu aproveitamento tern sido mais intenso. Por isso, 

apresentam-se algumas dessas politicas, sem a pretensao de esgotar o tema. 

Ao estudar as Politicas Publicas para os minerais fibrosos vale o alerta do professor 

frances, Alexandre Kiss, quanta as limita.;:oes da aplica<;:ao de normas legais relativas it 

disseminaviio de materiais que seguem as leis do ciclo natural: 

"as legislavi'ies regionais, nacionais e internacionais almejam a proteyao dos 

principais segmentos do meio ambiente e, mesmo sendo indispensaveis, tern seus 

limites. Em primeiro Iugar, cada segmento nao e urn compartimento estanque: a 

poluiviio dos rios cedo ou tarde afeta o mar; a poeira deposita-se diretamente sobre 

as aguas superficiais -mares, rios e lagos- ou afeta os ambientes aquaticos depois de 

depositada no solo. Em segundo Iugar, algumas substancias poluem todo meio 

ambiente ao mesmo tempo ou ao serem transferidas de urn meio para outro" (KISS, 

1998 213). 

Nesta introdu<;:ao ao capitulo, apresenta-se breve sintese hist6rica das iniciativas que 

servem de base para as Politicas Publicas enfocadas. 

Os encontros internacionais sabre saude da popula<;:ao tiveram inicio no seculo XIX 

com a realizavao de Conferencias para discutir as quarentenas. Resultante deste esforyo, 

surg1ram entidades como o Bureau Pan-Americana de Saneamento (1902), o 'Office 
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Internationalle D'Hygiene Publique' (1907) e a 'Health Organization of the League of 

Nations' (1920). 

No final do seculo passado, setores da popula91io dos paises que pnme1ro se 

industrializaram iniciaram o debate quanto it prote~;ao do meio-ambiente. Por exemplo, nos 

EU A, o Movimento Conservacionista foi fundamental para a defini9ao de politicas que 

garantiram a preserva9ao de parcela significativa do espa9o natural daquele pais. 

Mesmo seguindo caminhos institucionais e legais diferentes, as politicas para a 

saude e o meio ambiente estao estreitamente relacionadas, como mostra Roemer: 

"A legislayaO bitsica em todos OS paises e destinada a prevenir a disseminac;ao das 

doen9as por providencias/medidas como o saneamento ambiental e a disposi~;ao dos 

dejetos. Para isto sao regulamentadas a qualidade da agua e do ar e controladas a 

pureza e seguran~;a dos alimentos e remedios" (ROEMER, !998:92). 

No entanto, as a<;5es mais especificas para fiscalizar, controlar ou banir materiais 

potencialmente t6xicos, objeto de estudo da Tese, tornaram-se freqilentes somente a partir 

dos anos 60. A conscientizac;ao e mobiliza~;ao dos trabalhadores e da sociedade por urn 

meio ambiente saudavel redundou na assinatura de acordos e no estabelecimento de 

regulamentac;oes por organismos internacionais e estados nacionais de forma a responder a 

situay5es reais e potenciais de polui~;ao ambiental que colocam em risco a saude e a 

natureza. 

Para urn estudioso frances, as ac;oes dos estados nacionais sofreram profundas 

modifica~;oes ao Iongo do seculo XX Na primeira metade do seculo, os problemas da 

sociedade eram locais e, as vezes, nacionais, como descreve Mathieu: 

"ate a primeira metade do seculo, os problemas essenciais das coletividades 

humanas estavam colocados e regulamentados na escala local e, as vezes, nacionaL 

No entanto, o desenvolvimento das tecnicas e o potencial do homem em dominar a 

natureza era pouco expressivo para que os riscos nocivos provocados por urn 

Estado interferissem com os direitos dos outros Estados e necessitassem, por isto, 

que urn 'modus vivendi' fosse definido entre eles por tratados" (MA TRIEU, 

1995 51). 
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Esse quadro mudou com a globalizavao e o intenso desenvolvimento industrial, no 

seculo que esta se encerrando. Segundo o mesmo autor, a situavao se alterou na segunda 

metade do seculo: 

"(pois) a mundializa<;ao dos problemas se acelerou no seculo XX e conduziu it 

multiplicayao dos acordos internacionais que constituem compromissos entre 

interesses divergentes e de motores para a construviio de urn futuro menos sombrio, 

nas chamadas questoes ambientais" (MATHIEU, 1995:52). 

Na atualidade, o principal organismo internacional responsavel pela promovao de 

encontros que debatem os 'interesses divergentes', citados por Mathieu, para o 

estabelecimento de acordos, protocolos e norrnas no campo da saude, trabalhista, ambiental 

e comercial e a Organiza9ao das Na96es Unidas (ONU) e suas agencias especializadas 

como a Organizaviio Internacional do Trabalho (OIT), a Organiza9iio Mundial da Saude 

(OMS), a Organiza((iio Mundial do Comercio (OMC) e o Programa das Na96es Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA). 

A ONU foi criada em 1945, como sucessora da Liga das Na96es, logo ap6s a II 

Guerra Mundial. Mesmo questionada por posicionamentos que, segundo os criticos, 

servem aos interesses dos paises mais poderosos, a ONU continua sendo a unica entidade 

reconhecida por quase todos os paises do mundo. 

A OIT e o mais antigo organismo internacional, criada em 1919 pelo Tratado de 

Versalhes e vinculando-se, posteriormente, it ONU. A estrutura da OIT e tripartite, 

objetivando a forrnulas;ao de norrnas sob a forma de Convens;oes e Recomenda<;oes. 

As Convens;5es sao acordos internacionais que estabelecem objetivos e norrnas para 

as politicas nacionais de trabalho. Os paises membros devem submete-las its autoridades 

competentes com vistas it ratificas;ao. 0 prazo de vigencia das Convenv6es e de 10 anos, 

sendo entao renovadas ou denunciadas pelos paises signatarios. 

As Recomendas;oes sao instrumentos que indicam OS metodos para alcan<;ar os 

objetivos estabelecidos pelas Convens;oes, nao estando sujeitas it ratifica9iio. 

A propria Organizas;ao lnternacional do Trabalho (OIT) reconhece as dificuldades 

na aplicas;ao das norrnatizas;oes internacionais, em folheto dedicado it comemoras;ao dos 75 

anos de funda<;ao a entidade: 
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"o exame das Normas Intemacionais de Trabalho confirmou sua utilidade e valor 

universais, tendo-se reconhecido tambem que urn esfor<;o deveria ser feito para 

considerar a realidade dos tempos e tormi-las mais efetivas na pnitica (folheto de 

divulga<(ao publica da OIT) 

A Organizayao Mundial de Saude (OMS) e uma agencia especializada da ONU com 

sede em Genebra, Sui.;;a, tendo sido criada na Conferencia de Nova Iorque, em 1946. Os 

regulamentos em materia sanitaria, adotados pela Assembleia Geral da OMS, sao 

obrigat6rios para os paises membros, a menos que estes os rejeitem. 

A Organizayao Mundial de Comercio (OMC), foi criada em 1 de janeiro de 1995, 

para substituir o Acordo Geral de Tarifas e Comercio (GATT). Diferentemente do GATT, 

que era urn tratado, a OMC se constituiu como uma organizaviio especializada da ONU 

tendo como objetivo monitorar o comercio internacionaL 

No ambito da OMC, desenvolvem-se debates para definir politicas e normatiza96es 

que enquadrem o comercio de tecnologias, mercadorias e rejeitos potencialmente 

impactantes a saude e ao meio ambiente. 

0 Programa das Na<;oes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado pela 

ONU, em 1972, para constituir-se na 'consciencia ecol6gica' do sistema das Na96es 

Unidas. 

A principal atividade do Pl'<'UMA foi definida na Conferencia de Estocolmo, em 

1972, como Plano Vigilia. Esse Plano tern como objetivo acompanhar os agravos ao meio 

ambiente e construir bancos de dados acessados por todos os interessados. 

0 Plano Vigilia comporta quatro atividades interligadas: 

GEMS: sistema mundial de observaviio continua do meio ambiente; 

GRID: base de dados dos recursos naturals mundiais; 

INFOTERRA: sistema de atendimento as questoes do meio ambiente; 

RISCPT: registro internacional de substiincias potencialmente perigosas. 

Mesmo com a presen<;:a marcante destes organismos da ONU no cenario mundial, 

inclusive contando com a adesao da maioria dos paises, ao estudar a situaifao atual do 

direito internacional de saude (DIS), Michel Belanger apresenta urn balan.;o sombrio, pois: 
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"Parece que os tratados sanitarios intemacionais, bilaterais ou multilaterais, 

assumidos diretamente entre os Estados, se tiveram certo interesse outros tempos 

(por causa de sua voca.yao humanitaria em especial nos periodos de guerra) sao nos 

dias de hoje em numero restrito. 0 costume e igualmente inexistente no dominio da 

prote<;ao da saude" (BELA.cNGER, 1997:6). 

0 professor Norberto Bobbio, ao falar no Congresso lnternacional de Sociologia do 

Direito, no final de maio de 1988, apontou as dificuldades encontradas pelos que debatem 

legisla<;5es cuja aplica<;ao depende das instancias nacionais. 

Para o professor italiano, este Congresso e urn excelente forum para denunciar o 

abuso que se faz do termo Direito: 

"(pois isso e feito) Nao sem certa hipocrisia, ja que aqueles que se sentam a mesa 

de urn forum internacional - sejam politicos, diplomatas, juristas ou especialistas em geral -

nao podem ignorar que o objeto de suas discussoes sao, pura e sirnplesmente, propostas ou 

diretivas para uma futura legisla.yao .. " (BOBBIO, !992 82). 

A constata<;ao do professor italiano reflete a realidade de que as normas e os 

acordos intemacionais so adquirem valor quando adotados pelos paises signatarios e, 

mesrno assim, muitas vezes continuam letra morta. 

A Corte Internacional de Justica, criada pela Carta das Nayoes Unidas, poderia 

cumprir o papel de orgao maximo, supranacional, conforrne estipula o Artigo 36 do seu 

estatuto que !he da o direito de intervir em todas as controversias de ordem juridica que 

tenham por objeto: 

"a) a interpreta9iio de Tratados; 

b) qualquer ponto de direito internacional; 

c) a existencia de qualquer .futo qu~ se verificado, constituiria violaQao de urn 

compromisso internacional; 

d) a natureza ou extensao da reparavao devida pela ruptura de urn compromisso 

internacional". 

No entanto, a realidade da aplica<;ao das Conven9oes e Acordos intemacionais e 
complexa, como demonstram, por exemplo, as dificuldades encontradas no cumprimento 
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dos acordos estabelecidos pela Conferencia das Partes da Conven9iio do Clima, em Kyoto, 

Japao. 

Ao relatar a reuniao, realizada em novembro de 1998, em Buenos Aires, entre os 

signataries do acordo de Kyoto, urn participante brasileiro constata esta situa9iio: 

"(o conclave) nao representou avan9os em relao;;ao ao que foi discutido no Japao 

pois o protocolo so entrara em vigor quando for ratificado pelos paises que 

respondem por 52% das emissoes mundiais, EUA e Russia. Enquanto isso nao 

acontecer, sera urn documento depura formalidade" (CERQUEIRA, 1999:20). 

Uma questao fundamental para nosso estudo refere-se it primazia do direito 

internacional ou do direito interno nas politicas domesticas dos paises, como mostra 

Campos: 

"0 Direito Internacional e superior ou subordinado ao Direito Interno? Eis a 

questao da primazia da hierarquia das normas. 

Podera o Direito Internacional ser diretamente aplicado, como tal, na ordem 

interna? Tern esse direito vocao;;ao para diretamente conferir direitos ou impor 

obriga<;:oes aos sujeitos internos? 

As vosi96es da doutrina juridica no tocante its rela96es entre a ordem juridica 

interna e o Direito Internacional inspiram-se, tradicionalmente, na concep<;:iio 

monista ou na concept;:iio dualista. 

Para os monistas a ordem juridica interna e a ordem internacional derivam uma da 

outra, apresentando-se como duas componentes de urn mesmo sistema normativo. 

Para os dualistas, a ordem interna e a internacional sao dois universos juridicos 

distintos e separados. Desta concept;:iio resulta que qualquer norma juridica que nao 

pertens;a a uma dada ordem juridica e completamente estranha, nao podendo 

produzir no seu seio qualquer efeito de direito" (CAMPOS, 1994: 196). 

A Agenda 21 poderia ser o documento para orientar as a96es da sociedade em 

relas;ao ao meio ambiente. Com a legitimidade de ter sido aprovada na Conferencia do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano - Rio/92, a Agenda 21 deu poucos passos no 

sentido de uma ayao internacional integrada. 
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A Agenda 21 cita o Programa Internacional sobre Seguranga dos Produtos 

Quimicos (PISPQ) como entidade responsavel para a realizagao de estudos sobre as 

substiinci~ perigosas para a sallde e o meio ambiente: 

"A colaboragiio em materia de seguran<;a quimica entre o Programa das Nagoes 

Unidas para o Meio Ambieme (PNUMA), a Organizayao Imernacional do Trabalho 

(OIT) e a Organiza<;:iio Mundial de Saude (OMS) no Programa Internacional sobre 

a Segura.tJ¥a dos Produtos Quimicos (PISPQ) deve ser o m1cleo da cooperayiio 

internacional para o manejo ambientalmente saudavel dos produtos quimicos 

t6xicos" (AGENDA21:376) 

Desde que foi fundado o PISPQ edita monografias e coletiineas sobre produtos 

naturais e sinteticos encon1rados .no .ambieme o.cupacional, .as .quais servem de refenencia 

para os estudiosos e profissionais envolvidos nas questoes de saude e meio ambiente. 

Em 1994, foi criado o Forum 1n1ergovernamen1al de Se~ma.tJ¥a Quimica por 

governos interessados em promover a avaliagao dos riscos e o uso ambientalmente racional 

dos produtos quimicos. Em 1995, nov.a emidade internacional e formada - Programa 

Interinstitucional para o Manejo de Produtos Quimicos - tendo como objetivo coordenar os 

esforgos ctas agencias e. progr.amas da ONU. 

Em artigo onde discutem o papel dos orgamsmos internacionais de seguranga 

quimica, Freitas e Arcuri.alertam p.ar.a a importilncia dos .estudos elaborados e acordados 

entre os responsaveis da industria quimica mundial, no ambito do Departamento de 

Atividades Setoriais da Organizagao ln1ernacional do Trabalho (OIT). 

Para os autores citados, os paises devem fazer uma avalia<;ao profunda e integrada 

da realidade domestica e internacional. qu.anto .ao ernprego de materi.a~ sendo necessiirio, 

nas palavras dos pesquisadores, adequar as politicas nacionais com os compromissos 

internacionais do pais: 

"potencializar os atores para o alcance de urn objetivo claro e bern delineado: a 

construgao de um.a politica nacional de s.egur.anya quimica nos marcos. da salide 

publica, adequando legislagiio e praticas nacionais as exigencias de integragiio 

mundial que estamns vivendo e aos compromissos .firmados pelo pais" (FREITAS 

& ARCURI, 1998 26). 
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0 final de seculo .traz a marca da globalizacao, mas tambem da formacao, 

consolidacao e implementa<;ao de politicas comuns de paises organizados em blocos 

regionais .. Em especial os paises.europeus rem organizado ayoes conjuntas. de planejamento 

e controle da poluicao, no ambito da Comunidade Economica Europeia (CEE). 

Em 1975, .a Conferenci.a de Helsinki decidiu que os paises .europeus deveriam 

trabalhar em conjunto contra as emissoes de poluentes que ultrapassassem as fronteiras 

nacionais. . N.a Conferencia de Genebra, em 1979, fui .adotada .a Convenyiio sobre .a 

Poluicao Transfronteiri<;a. Outras Conferencias (Helsinki, 1985; Sofia, 1988) avan<;aram 

em aconlos firmados entre os paises que compoem .a Co1D!lnidade Econ6mic.a. Europeia 

(CEE) para garantir urn ambiente saudavel na regiao. 

No tocante .aos recurso.s hidricos, em torno de 40% da popuJacao mundial 

compartilha os mesmos rios, o que viabilizou a assinatura de tratados para a gestao 

conjunta deste recurso natural. Por .exemplo, os tr..at.ados da Bacia do Pr.ata, da .Bacia .do 

Reno, de Coopera<;ao Amazonica e do Rio Danubio (SETTI, 1996: 186). 

Urn dos principais in.strumentos p.ar.a a implementacao de politicas nacJOillllS e 

internacionais de controle ambiental (natural e ocupacional), sao os padroes ou limites de 

toleriincia. p.ar.a .a exposiyao hwnan.a .a poluentes .amb.ientais iisicos, quimicos. e biol6gicos. 

Destacam-se pelo reconhecimento dos profissionais da area os guias e as tabelas publicados 

pela Organizayao.Mundial.da S.aUde (OMS) e pel.a Org.anizayao lnternacional do Trab.alho 

(OIT). 

No entanto, o conhecimento dos agravos it saude provocados por substancias 

quimicas, .cobre pequena p.arcel.a das que sao empregadas na indUstria. Nos EUA, por 

exemplo, em torno de 500 substancias foram formalmente avaliadas e menos da metade 

tiveram experimentos com .pesso.as, num total .de 60.000 .substiincias .em llSO corrente 

(McMICAHEL, 19913). 

Alem disso, urn problema maior se refere a influencia da industria na definicao dos 

limites de tolerancia, como mostram Egilman e Reinert, . .ao .acomp.anharem os valores 

estabelecidos pela 'American Conference of Governamental Industrial Hygienists' 

(ACGIH) para o amianto: 
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"0 exame dos procedimentos para a defini<;ao de norrnas de urn risco ocupacional 

em particular, a exposi<;ao ao amianto, revela 3 fatores que influenciaram a 

deterrnina<;ao de diversas outras normas da ACGIH: a) a ACGIH falhou ao analisar 

a literatura previamente publicada, ou na revisao e incorpora<;ao da literatura 

corrente (pesquisa inadequada); b) a ACGIH aceitou de ruaneira nao critica 

resultados de pesquisas financiadas por companhias interessadas (julgamento 

pobre); c) empresas financeiramente interessadas (companhias de mineracao e 

manufaturas de amianto e suas empresas de seguro) modificaram artigos medicos 

para minimizar as . preocupayoes quanta aos efeitos do arnianto a saude e criar 

controversias relativamente a relavao entre o amianto e o cancer, suprimindo 

estudos que indicavam serem as norrnas publicadas falhas quanta a protecao dos 

trabalhadores da asbestose e do cancer" (EGILMAN & REINERT, 1995 667). 

As questoes levantadas pelos autores citados expressam as. profundas contradi.;oes 

envolvendo as politicas de fiscaliza<;ao e controle das substiincias toxicas. 

E, para confirmar a extensao do problema, o mais preocupante e que segundo os 

mesmos autores a interferencia empresarial nao e privilegio dos minerais amiantiferos: 

"outras norruas da ACGIH apresentam problemas similares aos ill! norma para o 

amianto, e persistem" (EGILMAN & REINERT, 1995:668). 

Por outro !ado, uma das consequencias da globaliza<;iio tern sido a padroniza<;iio das 

mercadorias e dos processos como exigencia do mercado internacional 

A 'International Organization of Standartization' (ISO), institui!;ao de cunho 

privado que congrega organiza96es nacionais de normatiza<;ao, foi criada com objetivo de 

publicar norm as de referencia para o comercio jnternacional. 

Apos o lan<;amento da Serie 9. 000, direcionada para o controle da qualidade e 

produtividade, a ISO publicou, em 1996, a Serie l 4. 000, referente a implementayiio .de urn 

Sistema de Gestao Ambiental (SGA). 

Nos ultimos anos, esta em discussao a ado<;ao da Serie 18.000, trazendo para o 

primeiro plano a problematica da saude. e seguranca dos trabalbadores. 

Importante iniciativa de organismos internacionais e nacionais refere-se a rotulagem 

e identifica<;ao dos materiais perigosos. 0 sistema de mtulagem . e identificacao e 
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implementado visando tres categorias, como mostra Lewis, alertando para os possiveis 

conflitos burocn\ticos entre os organismos oficiais responsiiveis pela fiscalizayao e controle: 

"1) fabricantes; 2) transportadores; 3) utilizadores. Usualmente existe consideriivel 

sobreposi<;:iio na rotulagem, pois os fabricantes podem vender seus produtos e 

informar seus empregados dos problemas na usina. Como cada sistema e designado 

com prop6sitos especificos, ai pode haver conflitos. Para alguns materiais sao 

necessarios diversos r6tulos para cumprir as regulamentayoes aplicaveis" (LEWIS, 

1979 308) 

Nesta sintese constata-se que a sociedade consegum construir orgamsmos e 

politicas que respond em aos grandes . problemas de saud e. meio ambiente e trabalho da 

humanidade. 0 desafio continua sendo chegar a acordos e legislayoes que considerem os 

interesses politicos, economicos, socials e cuJturais de cada pais . e sejam, efetivamente, 

implementados. 

Brasil 

No Brasil, o govemo militar que tomou o poder em 1964, apostou na constru!(iio de 

urn aparelho de Estado modemo~ que respondesse as mudan!(as na estrutura do emprego, 

no crescimento da popula<;:iio urbana e na industrializa<;iio acelerada. 

No campo da saiJde, a .justificativa governamental para a elaborayao do Plano 

Nacional de Saude, em 1967, retrata bern essa situa<;iio: 

"ampliar sua area de competencia como (mica maneira de solucionar os problemas 

decorrentes da desordenada distribui<;il.o dos recursos materiais e humanos, como da 

irracionalidade da organizayiio do aparelhamento medico-assistencial, .futores que 

respondem, em parte, pelas deficiencias observadas no setor" (GENTILE DE 

MELLO, 1968 203). 

A Constitui<;:iio de 196 7 e as legisla;;:oes aprovadas durante o regime militar 

apontavam para a modemizayiio conservadora do pais, num momento onde o debate sobre 

a exaustil.o dos recursos minerais, a degrada<;:iio ambiental e as condi<;:oes de saude eram 

centrais na agenda de govemos e entidades internacionais. 
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As politicas relacionadas ao meio ambiente existem desde os anos 30, quando foram 

publicados os primeiros c6digos para o aproveitamento dos rios, florestas e bens minerais. 

Pon\m, somente ap6s os anos 70, a questao ambiental torna-se importante na 

agenda governamental, inclusive com a cria<;ao da Secretaria Especial de Meio Ambiente 

(SEMA), em 1973, e a ediyao de urna sene de leis e decretos, como mostra estudo de 

Marton & Albuquerque: 

"( neste periodo se estipula politicas para o) controle da polui9ao industrial, da 

cria<;ao de areas especificas e .locais de interesse turistico, da regulamentayao de 

parques, da institui.;:ao de areas de protevao ambiental e das diretrizes para o 

zoneamento industrial e para o parcelamento do solo urbano. Todo esse pmcesso 

culminou na Lei 6.938, de 1981, que dispoe sobre a politica nacional de meio 

ambiente, seus fms e mecanismos de formulacao e aplicayiio" (MARTON .& 

ALBUQUERQUE, 1998 25). 

A Constituiyiio promulgada em 1988 enfoca em diversos artigos o direito do 

cidadao a saude, ao meio ambiente e ao trabalho saudaveis e seguros, destacando-se os 

Titulos VII (Da Ordem Economica e Financeira) e VIII (Da Ordem Social). 

0 Art.l96 da abrangenciaao direito a salide, ao considerar que: 

"a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e 

econi'imicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitario as a<;oes e servi<;os para sua promovao, prote<;ao e 

recupera<;ao". 

No Art.225 o me10 ambiente e visualizado como bern juridico universal e, no 

Paragrafo 1, Inciso V, esta bemestabelecida a responsabilidade do Poder Publico: 

"todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern 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 para as presentes e futuras gera<;i'ies. 

& 1: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 

V- controlar a produc;;ao, a comercializac;;ao e emprego de tecnicas, metodos e 

substancias que comportern nscos .para .a vida, . a qualidade de vida e o meio 

ambiente". 
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A principal legislayao referente a gestao dos recursos minerais - C6digo de 

Minera~;ao - nao contempla normas espedficas para as substancias t6xicas. 0 amianto e os 

bens minerais comprovadamente patogenicos sao tratados igualmente com as outras 

substancias. 

Pon\m, no Artigo 39, o C6digo determina que no Plano de Aproveitamento 

Econ6mico deve constar 'a higiene da mina e dos respectivos trabalhadores' e no Artigo 

47, inciso XI, que o titular da concessao fica obrigado a 'evitar poluiviio do ar, ou da agua, 

que possa resultar dos trabalhos de mineragao'. 

0 Departamento Nacional da Produviio Mineral (DNPM) atualmente esta distante 

da atua~;ao do 6rgiio nos anos 50 quando possuia urn setor medico responsavel por estudos 

classicos de saude e seguranya nas minas. Por exemplo, o trabalho publicado em 1956 

pelos medicos Carlos Martins Teixeira e Manoel Moreira sobre OS agravos a salide 

provocados por fibras geradas na lavra de amianto em mina situada em Nova Lima, Minas 

Gerais (TEIXEIRA & MOREJRA, 1956). 

Nao que as politicas ambientais, de saude e seguranya do setor mineral devam ser 

assumidas pelo DNPM, mas que as considere como fatores importantes ao analisar os 

relat6rios das empresas, nas diferentes fases do processo para a Concessao de Lavra e na 

avalia<;iio dos Relat6rios Anuais de Lavra. 

A Constitui~;ao de 1988 e o processo de redemocratiza~;ao marcaram urn novo 

patamar na legisla~;ao e na organizacao/conscientizac;:ao da populacao brasileira quanto a 

saude, meio ambiente e rela96es trabalhistas. No entanto, o enorme fosso social que relega 

parcela da populayao brasilerr.a .a condic;:ao de nao-cidadaos (como fulava FJorest.an 

Fernandes) dificulta e/ou impede a constru.yao de urn pais justo. 

As Politicas Publicas que incidem sobre a gestiio das substilncias =errus 

potencialmente t6xicas sao encontradas em tratados, normas e conven96es intemacionais; 

nas legisla96es nacionais e em procedimentos publicos e/ou privados que.definem acordos 

ou posturas que devem ser seguidas pelos aderentes. 

Podem-se agrupar as .Politicas Publicas nos seguimes campos: 
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Politicas PJ.!b!icas ambientais 

As legislav5es relativas ao meio ambiente priorizam, corretamente, a prote9ao da 

natureza contra as agress5es provocadas pela atividade humana. Isto e, a preocupa<;ao do 

legislador se dirige para a degrada<;ao que a sociedade ocasiona a natureza. Num 

entendimento mais amplo, estas legisla;;5es tambem enfocam os agravos as pessoas, 

resultantes da degrada<;ao ambiental. 

Ainda nao estao presentes, na legisla;;ao ambiental, os possiveis impactos 

provocados por substancias t6xicas presentes na natureza e que afetam a saude das pessoas, 

como enfocado na Unidade Natural. 

As ay5es publicas referentes a estas substancias estao circunscritas as regi5es onde 

sao detectados problemas endemicos, nao se refletindo em politicas intemacionais ou 

nacwnms. 

Politicos Pitblicas para a gestao do territorio e dos recursos minerais 

A disputa do solo obrigou a implementacao de politicas que racionalizassem o 

acesso a este bern comum. 

Existem normas, acordos e entidades intemacionais e nacionais para a gestao do 

territ6rio e dos recursos naturais. No entanto, essas regulamenta;;5es nao destacam a 

presenya de substiincias minerais potencialmente t6xicas como criterio para o zoneamento 

ambiental ou para a extra<;ao de bens minerais. 

No caso dos minerais amiantiferos, a Conven.;:ao 162 aponta para a proibi9ao da 

extra;;ao e comercializa;;ao da crocidolita e da amosita. 

Politicas P1iblicas de sazide 

As politicas para a saude sao propostas por inumeros 6rgaos internacionais, 

destacando-se o papel da Organizaviio Mundial da Saude (OMS). Sao multiplas as 

iniciativas da OMS na educa9iio, preven<;iio e implementas:ao de programas de saude no 

mundo. No tocante aos agravos dos minerais amiantiferos, as av5es conjuntas da OMS e 

da Organiza9ao Intemacional do Trabalho (OIT) sao as mais consistentes tanto no que se 

refere a edi9iio de regulamentos internacionais como no acompanhamento das politicas 

nac10nms. 
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No Brasil, entidades publicas e nao governamentais exercem papel importante no 

debate e na implementa<;ao de legisla<;oes e programas relacionados aos minerais 

amiantiferos. 

Politicas Publicas para a industria e o comercio 

As atividades industrials e comerciais sao objeto de regramento internacional a 

partir de normas oriundas de organismos como a Organiza<;ao Mundial do Comercio 

(OM C), acordos entre as partes e entidades fornecedoras de certificados ecol6gicos. 

No Brasil, as legisla<;oes e as entidades publicas e privadas, voltadas para a 

fiscaliza<;ao e controle do comercio e da industria sao inumeras, regrando as atividades 

produtivas e comerciais. 

Politicas Publicas para o consumo 

Esta e a area do direito que regulamenta a rela<;;ao dos individuos com as entidades, 

publicas ou privadas, que vendem produtos ou servi<;os. 

A liberdade ilimitada das empresas de produzir e vender tern sido cerceada nos 

ultimos anos por legisla.;:oes que estabelecem o direito dos consumidores. Entidades 

oficiais e organizav5es nao governamentais (ONGs), voltadas para a defesa do consumidor, 

estimulam o questionamento da verdadeira ditadura do mercado exercida pelas empresas. 

No Brasil, tanto a legisla<;ao especifica, como os organismos publicos e as ONGs, 

dedicadas aos problemas que os consumidores enfrentam ao adquirir produtos ou servivos, 

sao recentes - mas cumprem importante papel na conscientiza<;ao da popula<;;ao quanto aos 

seus direitos. 

Politicas P1lblicas trabalhistas 

As politicas para o mundo do trabalho expressam o estitgio de organiza<;ao e 

mobiliza<;;ao dos trabalhadores, tanto no momenta da gesta<;;ao e aprova<;ao das leis, como 

para conseguir que sejam aplicadas. Ao nivel internacional, a Organiza<;ao lnternacional 

do Trabalho (OIT) e as entidades sindicais, exercem importante papel no debate e controle 

das normas que garantem direitos para os trabalhadores. 

No Brasil, os 6rgaos governamentais e as centrais sindicais de trabalhadores e 

empresitrios tern avan<;ado em discussoes tripartites para a defini<;ao e acompanhamento das 

legisla<;oes. 
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3.1. UNIDADE NATURAL 

Nos Ultimos anos, a degrada<;ao ambiental estit estampada nas manchetes da 

1mprensa. Os habitantes das cidades, em especial das megal6poles, sentem os efeitos de 

aeross6is presentes na atmosfera e na itgua. Mesmo assim, as enfermidades provocadas 

pela exposi<;ao natural its substancias t6xicas ainda sao objeto de poucas pesquisas 

cientificas. 

A Geomedicina estuda os adoecimentos provocados por fen6menos naturais e 

substancias minerais. Assim, essa disciplina abre caminho para uma melhor compreensao 

das doen<;as e contribui na defini<;ao de PoHticas Publicas de gestao territorial (LAG, 1990) 

Os possiveis impactos provocados na popula<;ao que mora, trabalha ou transita em 

regioes onde afloram rochas e solos portadores de substiincias potencialmente t6xicas, 

ainda nao se explicitam em normatiza<yoes. 

As a<;oes para a gestao territorial mundial dirigem-se it prote<;ilo dos ambientes 

naturais e construidos que sao considerados relevantes para a sociedade. Por exemplo, as 

cidades e paisagens tombadas pela Unesco como patrim6nio hist6rico, arquitetonico e 

natural da humanidade. 

As a<;oes e poHticas referentes it atmosfera e it hidrosfera enfocam basicamente a 

fiscaliza<yao e o controle das emissoes provocadas pela atividade humana. 0 essencial das 

disposi<;oes legais para a gestao territorial, para a polui<;ao atmosferica e hidrica sao 

promulgadas pelos Estados nacionais. 

Para apresentar as Politicas Publicas dos minerais amiantiferos na Unidade Natural 

subdividiu-se a exposi<;ao em dois t6picos: 

A Politicas Publicas intemacionais; 

B. Politicas Publicas brasileiras. 
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A. Politicas Publicas internacionais 

A apresentayao do tema neste t6pico seguini a seguinte ordem: I) acordos e 

protocolos intemacionais para a gestao da agua e da atmosfera e 2) legislavoes de paises 

selecionados para a gestao da agua e da atmosfera. 

As politicas intemacionais relativas ao controle da dissemina<;ao de poluentes na 

atmosfera e na hidrosfera sao, basicamente, os acordos e os protocolos estabelecidos entre 

os paises, ap6s longos debates em Semimirios e Conferencias intemacionais. 

A intensiva utilizayao de combustiveis f6sseis, de substiincias produtoras de gases 

poluentes e o despejo de residuos t.6xicos nos rios, lagos e mares sao objeto de acordos e 

protocolos que visam o controle e, quando isto nao e possivel, a definio;ao de uma agenda 

para a substituio;ao de tecnologias e/ou materias-primas. 

Na bibliografia consultada, nao foram encontrados relatos de ao;oes quanta it 

presenc;a natural de substiincias fibrosas. seja no ar ou na agua. 

No caso dos recursos hidricos, a gestao intemacional foi discutida na Conferencia 

sobre a Agua eo Meio Ambient.e,.r.e.aliz.ada emDublin.(janeir.o .de l992),.c..oma .pre-JlMao;iio 

para a Conferencia do Rio. Os objetivos da Conferencia de Dublin foram sintetizados por 

Setti da seguinte forma: 

"elaborar urn enfoque intersetorial coordenado para a Gestao dos Recursos 

Hidricos, fortalecendo os vinculos que existem entre os diversos programas 

relativos it agua" (SETTI, 1996:93). 

Quanto its fibras .amiantiferas na ilgua, a refen§ncia internacional para as polliicas 

hidricas e o 'Guideline for Drinking Water Quality' publicado pela Organizayao Mundial da 

Saude. Este guia consider.a .aingestiio .de iigua com fibras .de amianto nao p.erigosa para a 

saude: 

"Embora o amianto seJa conhecido carcinogenico por inalao;ao, os estudos 

epidemiol6gicos disponiveis nao embasam a hip6tese que urn risco crescente de 

ciincer esteja associado it ingestao de amianto em agua de beber. Alem disso, 

estudos em animais mostram que o .amianto nao aumentou .consistentemente .a 

incidencia de tumores no trato gastrointestinal. 
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Nao existe, portanto, nenhuma evidencia convincente que o amianto ingerido seja 

perigoso para a saude e conclui-se nao existir necessidade de estabelecer padr5es 

para o amianto em agua 4e heber" {ORGA.NIZA<;AO MUNDIAL DA SAUDE, 

1996171). 

Da mesma forma, a concentras:ao natural de fibras amiantiferas na atmosfera, 

calculada em diversos estudos como situando-se em tomo de 0,0005 f/ml, nao tern sido 

objeto de regulamentayao na maioria dos paises. 

Politicas em alguns paises 

Os EU A foi o pais que mais avanvou na produyao industrial, no consumo de 

materiais e, consequentemente, na gera~ao de poluentes. 0 solo, a atmosfera e a hidrosfera 

do pais foram severamente impactados com a extra9iio, a movimentaviio, o uso, a 

importa<;;iio e o despejo de materiais potencialmente t6xicos. 

0 Canada tambem teve intensa industrializaviio e, da mesma forma que os EU A, se 

destaca por possuir legislaviio consistente voltada para a protevao da natureza no seu 

territ6rio. 

Para a disseminas:ao das fibras amiantiferas na agua os dois paises apresentam 

legislac;5es para o amianto despejado nos canais, c6rregos, rios e lagos como efluente. 

Nos EUA, sao definidas regras bern definidas para o tratamento de efluentes 

industrials, inclusive aqueles contendo fibras de amianto: 

"as regulamentav5es para os pontos de gerayao de efluentes nas fabricas de amianto 

promulgadas sob a autoridade do 'Federal Water Pollution Control Amendment 

Act' de 1972, limita a descarga poluidora, o total de s6lidos em suspensiio, o Ph e a 

demanda quimica de oxigenio, para os efluentes de diversas fontes de amianto. 0 

ato exige que todas as fontes industriais tratem os efluentes aplicando o melhor 

controle tecnol6gico ('best practicable control technology' -BPT) disponivel em 1 

de julho de 1973 e o melhor controle tecno16gico economicamente alcanvavel ('best 

available control technology'-BAT) disponivel em 1 dejulho de 1984. 0 BPT eo 

BAT sao definidos para diversos produtos fabricados com arnianto" (DUPRE, 

1984 653). 
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Segundo o mesmo estudo, no Canada nao sao estabelecidas regras especificas para 

os efluentes com fibras amiantiferas: 

"A descarga de efluentes na agua e, em Ontario, sujeita its determina9iies do 

'Ontario Water Resources Act', que proibe deposito de material que cause prejuizo 

para qualquer pessoa ou animal. No entanto, regulamenta<;iies promulgadas a partir 

do ato nao estipulam normas especificas para o amianto. Para o 'Ontario Drink 

Water Objectives', redigido e divulgado pelo Ministerio do Meio Ambiente, nao e 

possivel, no momenta, estabelecer urn padrao para os niveis de amianto na agua de 

beber, em vista da fulta de dados epidemiol6gicos" (DUPRE, 1984:654). 

A regulamenta<;ao de poluentes na atmosfera dos EUA foi expressa claramente, pela 

primeira vez, no 'Clean Air Act' (CM), legislacao publicada em 1963 e alterada diversas 

vezes. Para a 'Environmental Protection Agency' (EPA) as fibras amiantiferas sao 

aeross6is poluentes, como descreve uma estudiosa: 

"Sob o CAA de 1971, estit definido o desenvolvimento e a implementa91io de 

regulamentos necessarios para proteger o publico em geral da exposicao a poluentes 

atmosfericos conhecidos por serem perigosos it saude humana. A EPA designou o 

amianto como aeross61 poluente perigoso e estabeceu no ambito do padrao nacional 

de emissao para poluentes atmosfericos perigosos (NESHAP) urn valor para o 

amianto, em 1973, sob a se<;ao 112 do CM. 0 NESHAP do amianto foi 

modificado diversas vezes, sendo a ultima revisao promulgada em 1990 para 

intensificar os controles e promover o respeito its normas" (VU, 1993:547). 

0 'Clean Air Act' do Canada estabelece politicas para o monitoramento das fibras 

amiantiferas na atmosfera, como mostra Dupre: 

"A 'Asbestos Mining and Milling National Emissions Standard Regulations', emitida 

sob o 'Clean Air Act' estabeleceu urn padrao de emissao aplicitvel its usinas de 

beneficiamento e minas de 2 fibras por centimetro cubico. 

As regulamenta.;oes foram especificamente produzidas de maneira a nao afetarem its 

normas provincials de emissao mais severas. 0 mais geral 'Ambient Air Quality 

Objectives, Order n.1' emitido sob o mesmo ato, nao definiu urn objetivo para o 

amianto, mas considera que a presen<;a de materia particulada seja considerada 
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aceitilVel somente em nivel de 60 a 70 miligramas por metro c(Jbico" (DlJPRF, 

1984 672). 

Na Fran<;a, e antiga a legisla<;iio ambientaL As leis vigentes que tratam da polui<;iio 

atmosferica e ambiental sao as seguintes: 

Lei 61.842 de 2/08/61- Relativa a preven<;iio da polui<;iio atmosferica e dos odores; 

Lei 76.663- 19/07/76- Relativa as instala96es classificadas para a prote<;iio 

ambientaL 

Quanto ao amianto no mew ambiente, a Fran<;a acompanhou a Diretiva 87-

217/CEE publicando a Circular 90-13 (13/8/89), que fixa as medidas de preven<;iio da 

poluic;ao atmosferica, das aguas e do tratamento de dejetos. 

Politicas Piiblicas brasileiras 

A legislac;ao brasileira relativa ao mew ambiente niio enfoca explicitamente os 

problemas de exposi<;iio da popula<;ao a substancias naturais com potencial patogenico. 

No entanto, sao diversos os instrumentos legais que garantem a viabilidade do 

estabelecimento de Politicas Publicas. Por exemplo, a Constitui<;ao de 1988 abre caminho 

para a defini.;:ao de politicas abrangentes na gestiio ambiental no pais, como mostra o 

Artigo .21, inciso IX 

"IX- elaborar e executar pianos nacionais e regionais de ordena<;iio do territ6rio e 

de desenvolvimento economico social; 

XIX- instituir sistema nacional de gerenciamento hidrico e definir criterios de 

outorga de direitos de seu uso". 

0 planejamento ambiental e definido em texto do principal 6rgiio gestor das 

politicas ambientais do pais, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Amazonia 

(IBAMA), tendo como referencia fatores fisicos, biol6gicos e sociais: 

"avaliar tanto a sensibilidade dos fatores naturais que comp5e a paisagem de urn 

dado espa<;o aos danos causados por usos antr6picos ( ou seja, o potencial de,J!SO 

dos recursos naturais e a capacidade dos geofatores de difundir efeitos negativos), 

quanto a intensidade dos danos potencialmente causados por usos antr6picos a cada 

urn desses fatores naturais, de modo a embasar cientificamente a analise das 
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relayoes de causa e efeito entre os fatores naturais e usos antr6picos. Tal avaliavao 

exige conhecimentos tecnicos e cientificos nem sempre disponiveis" (INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO A_MBIEN'I'E_E.A_M-AZi'lNLJ\ 1995:9). 

No artigo 9 daLei 6.938 (31/8/81) estao elencados o.s instrumento.s para viabilizar a 

Politica Nacional do Meio Ambiente, dos quais destacam-se os seguintes itens: 

I - estabelecimento .de padriies de qualidade ambiental; 

II - zoneamento ambiental; 

III- avalia<;:iio de impactos ambientais; 

IV- licenciamento e a revisao de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V- incentivos it pro.duyao e i.nstala.;ao de equipamentos e a c.riayiio ou .absorviio de 

tecnologias, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI- criayiio de esp~os territoriais especialmente protegidos pelo Poder .Publico 

Federal, Estadual e Municipal, tais como areas de proteyao ambiental, de relevante 

interesse ecol6gico e reservas extrativistas; 

VII- sistema nacional de informa96es sobre o meio ambiente. 

Essas politicas servem para a definiyao dos ordenamento.s territoriais, em especial os 

Pianos Diretores Municipais e os Planejamentos Regionais, enfocando a alocavii.o de polos 

industriais e agroindustriais. 

Quanto aos padroes de qualidade da atmosfera, a definiyao e de responsabilidade do 

Conselho Nacional do Meio Antbiente (CONAMA). Por meiD da Resoluc;ii.o 3/90 

(28/06/90), o CONAMA definiu padroes nacionais de qualidade do ar, com os limiares 

mostrados na Tabela 3 .I: 

Tabela 3 1 . PAD ROES DE QUALIDADE DO AR 

POLUENTES PARTICULAS .PA,QR4Q PR-IMARJO TEMPO DE AMOSTRAGEM 

EM SUSPENS • .\0 

Dioxido de enxofre 2411 

Monoxido de carbono 365 

Ozonio 40.000 

Fnma~a 160 

Particulas inalaveis 150 

Dioxido de nitr02enio 150 
-Fonte: Resolu~ao 3 (28/06/90) CO NAMA 

Micron/m3 

!07 

Horas 

14 

24 
1 

1 

24 

24 

UNICAMP 

BIBLIOTECA CENTRAl 
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Quanto aos recursos hidricos, a Resolucao 20/86 (18/06/86), do CONAMA 

classifica as aguas como doces, salobras e salinas, sendo avaliadas por pariimetros 

indicadores especificos, de modo a assegurar seu uso. 

Entre as substiincias para as quais estao determinados teores maximos permitidos, 

nas aguas, nao se encontram as fibras de amianto. 

0 Artigo 18 da ResoluQao 20, relativo as aguas especiais, considera que: 

"nao serao tolerados lan9amentos de aguas residuarias, domesticas e industriais, lixo 

e outros residuos s6lidos, substancias potencialmente t6xicas, defensivos agricolas, 

fertilizantes quimicos e outros poluentes, mesmo tratados. Caso sejam usadas para o 

abastecimento domestico deverao ser submetidas a uma inspecao sanitaria 

preliminar". 

Os estudos de planejamento e gestao do meio fisico, realizados pela Companhia de 

Pesquisa dos Recursos Minerais (CPR.,'\1), sob a coordenacao do Departamento de Gestao 

Territorial, sao acoes que podem tambem enfocar os problemas associados a disseminacao 

de substiincias minerais potencialmente patogenicas na atmosfera, na hidrosfera, no solo e 

nas rochas, contribuindo para a definicao de Politicas Publicas. 
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3.2. UNIDADE DA INDUSTRIA E 00 COMERCIO 

As politicas enfocadas sao aquelas que destacam as regulamenta<;oes para a 

manipula<;:ao de substilncias naturais, potencialmente t6xicas, desde a extra<;:ao ate a venda 

para o consumidor final. 

A Unidade da Industria e do Comercio concentra grande numero de legislac;oes 

trabalhistas, industriais, comerciais., de safule .e ambientais. 

Na Unidade se expressam as disputas de interesse entre trabalhadores, empresarios, 

govemos e outros segmentos da sociedade (ONGs, comunidades regionais, minorias, etc). 

Em fimo;ao da complexidade das relao;oes s6cio-economicas, multiplicam-se os estudos, os 

diagn6sticos e as politicas referentes a industria e ao comercio no mundo e no Brasil. 

No ambito internacional, sao inumeras as proposi<;oes da ONU e suas agencias 

especializadas versando sobre os agravos provocados por atividades industrials e 

comerciais na saude da popula<;ao e no meio ambiente. 

Na miriade de acordos, protocolos e convengoes, destacam-se, no caso em estudo, 

a Conveno;iio 162 e a Resolu<;ao 172 da OIT/1986 (Uso do amianto em condio;oes de 

segurano;a). 

Os estudos da OMS/IPCS 'Environmental Health Criteria 53 OMS/IPCS/1986' 

(Amianto e outras fibras minerais naturais) e o 'Environmental Health Criteria 203 

OMS/IPCS/1998' (Amianto Crisotila) servem como referencia mundial, juntamente com as 

Convenc;oes da Organiza<;:iio Internacional do Trabalho- OIT, para a defini<;ao das politicas 

nacionais de fiscaliza<;:ao e controle do emprego dos minerais amiantiferos. 

Os documentos acima citados apontam para o chamado uso controlado do amianto. 

As politicas para o banimento do amianto das atividades industrials sao acolhidas no ambito 

das leis de alguns Estados nacionais. 

No Brasil, as legisla<;oes para os minerals amiantiferos na Unidade da Industria e do 

Comercio, seguem as determina<;oes da Convenyao 162 e da Regulamentayiio 172, cuja 

ratifica<;:ao foi depositada na OIT, em 18/05/1990. 

0 uso industrial e o comercio das fibras de amianto e estritamente regulamentado, 

internacional e nacionalmente. Para os empresitrios, o nao cumprimento das legislac;oes 

resultam no acumulo de passivos,. como sintetiza artigo de.um consultor de empresas: 
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"a medio e Iongo prazo mma a capacidade das empresas de se manterem 

competitivas e, assim, de se perpetuarem" (CARVALHO, 1998:40). 

Para o mesmo analista, os passivos que se acumulam sao os seguintes: 

"Passivo ambiental, formado pelo acumulo de poluentes e residuos das operacoes 

das empresas; 

Passivo ocupacional, formado pelo acumulo de acidentes e doencas adquiridas pelos 

seus trabalhadores, no exercicio de suas fun9oes na empresa; 

Passivo social, formado pelo acumulo de litigios relacionados com as rela9oes legais 

trabalhistas e com os conflitos com as comunidades afetadas pelas opera~;oes da 

empresa .. "(CARVALHO, 1998:40). 

Na Unidade da Industria e do Comercio sao apresentadas as Politicas Publicas para 

a pesquisa, a lavra e o beneficiamento dos minerios e as que ordenam a fabrica9ao, a 

aplicayao, a manutenyao, a comercia!izayao e o transporte de fibras amiantlferas em bruto 

ou de materiais contendo amianto. 

As Politicas Publicas para a industria e o comercio de fibras amiantiferas apresentam 

pontos em comum nos distintos segmentos economicos. Dessa forma, considerou-se 

pertinente expo-las em dois blocos: 

A Politicas Publicas internacionais; 

B. Politicas Publicas brasileiras 

A. Po!iticas Publicas inte.rnac.imlais 

A apresenta9ao do tema neste t6pico seguin\ a seguinte ordem: 1) regulamentos de 

organismos internacionais e 2) legisla96es de paises selecionados. 

Os segmentos economicos que extraem e utilizam fibras amiantiferas sao 

controlados por normas e legislay5es oriundas das agendas executivas internacionais, em 

especial, a Organiza9iio Internacional do Trabalho (OIT) e a Organizayao Mundial do 

Comercio (OMC) e por protocolos e acordos voluntariamente assinados entre as partes. 

Numa perspectiva mais geral, desde a decada de 60 a preven9ao do cancer 

profissional faz parte dos regulamentos da Organizayao lnternacional do Trabalho (OIT). 
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Diversas Conven<;6es e estudos sobre os pengos do cancer para a classe 

trabalhadora foram publicados pela OIT, entre 1974 e 1980. Os principais documentos 

editados neste periodo sao os seguintes (entre panlnteses a data de aprova<;ao pe1a OIT): 

Conven<;ao 139 e Recomenda<;ao 147 sobre Cancer Profissiona1 (24/05/1974); 

Convengao 148 e Recomendacao 156 sobre o Meio Ambiente do Traba1ho 

(20/06/1981 ); 

Conven9ao 155 e Recomenda<;ao 164 de Seguran9a e Saude dos Traba1hadores 

(22/06/1981 ); 

Lista revisada de enfermidades profissionais ( 1980). 

Entre as definic;;oes da Convengao 139, foram estabelecidas, como principio 

essencial para o cancer profissional, as seguintes medidas: 

"substituic;;ao das substancias cancerigenas por outras menos perigosas; elaboracao 

de uma lista de agentes cancerigenos que devem ser proibidos ou sujeitos a 

autorizac;ao ou controle; registro de dados relativos a exposic;ao dos trabalhadores; 

controle medico; informa9ao e instrw;ao" (MARANO, 1986:11 ). 

Em 1984 a OIT publicou o primeiro documento orientador para as politicas 

nacionais relativas a manipulavao de fibras amiantiferas, chamado Repert6rio de 

Recomenda96es Pniticas para a seguranga na utilizagao do amianto. 

Durante a 71a. Conferencia Intemaciona1 do Traba1ho, realizada em Genebra, em 

junho de 1985, instituiu-se a Comissao do Asbesto, composta por representantes de 

governo, traba1hadores e empregadores, para examinar os infonnes preparados pela OIT 

sobre o "Uso do asbesto em condig6es de seguranga•. 

Em junho de 1986, a 72a Conferencia Geral da OIT analisou e aprovou o trabalho 

citado, que tomou-se a Conven9ao 162 (Anexo 1) e a Recomendagao 172 os quais, a partir 

de entao, norteiam as Politicas Publicas da maioria dos paises. 

Os principais t6picos da Convengao 162 sao OS seguintes: 

. proibi9ao do uso da crocidolita e de todos produtos contendo essas fibras; 

. proibi9ao de pulverizagao de todas formas de amianto; 

. etiquetagem das embalagens com amianto ou produtos de amianto; 

. intormacao aos trabalhadores dos resultados dos exames medicos; 
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. infonna9ao aos tr.abalhadores expusto.s .dn.s ri.sc.os a .saUde ligado.s ao .seu 

trabalho; 

. instruyao das medidas de preven<;ao necessarias; 

. onde for.preciso para proteger a sallde rl.os trabalhadores e . .s.endo tecnicamente 

praticavel, o amianto deve ser substituido e/ou o seu uso total ou parcialmente 

proibido. 

Segundo a OIT, vinte e tres paises ratificaram a Conven<;iio 162, como mostra a 

Tabela 3.2,.impressa da homec.page.daOlT 

Tabela 3.2- PAISES QUE RATIFICARAM A CONVENCAO 162 

PAIS .D.AIA.RATJFlCAcAO 

Alemanha 18-11-93 

Belgica H-ffi-.96 

Bolhia 11-06-90 

Bosniare--Herzeaovenia 1n'1l6''13 

BR-\SIL 18-.05-9.0 

Camarao 20-02-89 

Canada Hi-<16-88 

Chile 14-10-94 

Chipre 07-08-92 I 
Crmichl 08-10-91 I 
Eslovenia 2'1-0&-92 

Espanha 02-08-90 

Equado• fi~-"ffl 

Finlandia 20-06-88 

lu£oslaria ~419 

Guatemala 18-04-89 

No rue~ -64~2.o9l 

Portugal 03-05-99 

Republica da Macedeonia TI=t1'91 

Succi a .02-09-117 

Suica 16-06-92 

Uganda l7-i13-c96 

Urugu:li 06-09-95 
-Fonte: ORGANIZA(AO.INTERNACIONALDO TRABAI HO OITlwww.ilo.Drg {2012L2000) 

As principais publicac;;oes e atividades realizadas pela Organiza<;ao Mundial da 

Saude em rela<;ao aos agrav.os das .fibr.as.a .saUde human a sao .as seguintes: 

1986 - EHC 53 - Amianto e outras fibras minerais naturais; 

1988 - EHC 77- Fibras sinteticas; 

1989- Documento OMS - Limites para a exposic;:ao ocupacional ao amianto; 
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1989 - Dncumento IPCS - Relatorio no Grupn de Trahalho para a redw;ao de lllllianto no 

meio ambiente; 

1993 - EHC 151 - Fibras sinteticas orgiinicas selecionadas; 

1993 - 'Workshop' sobre osJiscns a .sallrle associadns ao amianto crisotila; 

1998 - EHC 203 - Amianto crisoti!a. 

(EH C= 'Environmental Health Criteria'" .docnmento .public.ado pela JPCS ). 

Alguns autores levantam serias denuncias quanta a influencia de govemos e 

empresas .pmdutoras de amianto .llDS 6rgiios _intemacionais res.ponsilveis ~ela pnhlicaciio 

dos estudos. 

Segundo os criticos, cientistas com posicionamento previamente favoravel, na 

defesa dns interesses .empr.esariais, tiv.er.am pap.el preponderante, em especial dmante .a 

redac;ao da EHC 203 - Amianto Crisotila (ROTHEMBERG, 1995; CASTLEMAN & 

ZIEN, 199.8). 

Em 19/09/1983, o Conselho da Comunidade Europeia ( CCE) estabeleceu a Diretiva 

83/4 77/CCE r.elativa as dispD£i9iles legislativ.a.s, regulamentares .e _.administrativ.as nus 

estados-membros quanta a prote<;:ao sanitaria dos trabalhadores expostos ao amianto. 

Em 31 deifezemhm de 19.81,-.a CEE regnlamenta, .entre Dutrns.itens., o segninte: 

"a coloca<;:lio no mercado eo uso de produtos contendo esta fibra (amianto) deve 

ser pemlitido soment:.e ~ pmdntos portando rillulo de acordo .com as 

determinav5es do Anexo II desta diretiva. A colocaviio no mercado e o uso de 

produtos ronteniio iibras de amianto criso1i1a; amosita, antofilita . .actinolita illl 

tremolita sao proibidas para: a) brinquedos; b) materiais ou preparos que se 

pretenda .aplicar em jateamento: c) pmdutos £inais vendidos .ao pllblicD 1lll fumJ.a de 

p6; d) artigos para fumantes como cachimbos e porta-cigarros" (Diretiva da CEE 

761769). 

Em 7 de abril de 1998, o Conselho da CEE aprovou novas determina96es para 

aprimorar a Diretiva 83/477JCEE: 

"a) Apresentar propostas de altera<;:iio a Diretiva 83/477/CEE, tendo especialmente 

em conta o interesse de: 
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iii) real<;;ar .que a prevefl¥lio ou . .a reduvliD da expo.siyao ao .arnianto podem ser 

asseguradas atraves de urn leque de medidas, que vao desde a manutenviio dos 

materiais £om .amian1o filll .boas coJ1divoes de segur~ .para impedir .a lib.ertavfuJ 

de fibras, ate, quando adequado, it sua remoyiio e elimina<;iio em condivoes 

rigorosamente contr.oladas ... 

b) Prosseguir a analise dos nscos decorrentes do uso de determinadas fibras 

correntemente utilizadas cruno substitutos .do amianto ~ as _disposi<;oes 

regulamentares existentes neste dominio, incluindo os limites de exposi<;ao e os 

metod OS .de . medi<;iio .a fun .de garJlll1:ir que DS trabalhadores seyun .devidamente 

protegidos dos riscos .. "((Diretiva 83/477/CEE). 

Em 4 de maio de 1999~ foi .pnhlicada Direti\ill .da CEE .de intN.di¢o .da 

comercializaviio de todos os tipos de amianto nos paises membros a partir de primeiro de 

janeiro de..2005. 

Nos ultimos anos, diversos paises europeus publicaram legislayoes proibindo a 

extraviio~ pmduylio e comercializa<;iio de amianto .a1em de .definirem . .politicas sev.eras para 

o manejo do amianto 'in situ' e dos rejeitos 

Os paises que aprov.aram o hanimento do .amianto .silo os seguintes· 11lilia, F~ 

Alemanha, Austria, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Ho!anda e Belgica. 

Os principais produtores e exportadores de amianto-crisotila das Americas e da 

, . . . 1 S -~. ~~ . --~· . - J l -P~"•'~ ~~ I Afnca asiffi*!ram, em _ 99 _, D Me-rnoHttlliD """ Ente'iflitmeflffi _ ma _ "'~"' ""' ~50 

Responsavel para o Amianto Crisotila (Anexo 2), com vigencia de I 0 anos, o acordo esta 

em coqsnnfulcia com o Codigo Deonto16gico .para o Corn.t\rcio Jnternacional de .Pmdutos 

Quimicos, publicado pelo PNUMA, em 1994. Os signatarios sao as empresas LAB 

Chrysotjle (Canada), JM Asbestos (C=da_l, .Si~MA (B.rasil), HVL Asbestos (Swazil:lndia) 

e African Associated Mines (Zimbabwe). 

Destaca-se no Memor.ando o .compromisso dos .pro.dutores de: 

"iii) fornecer urn acordo por escrito para as autoridades nacionais apropriadas 

indicando que 0 arnianto~.crisotila sera fomecido .diretamente. para .as llllidades que 

industrializam produtos de amianto-crisotila sob a condi<;:iio de que o amianto

crisotila niio seja revendido .depois de entregue e .que os depositos de .distribJ.li..¥iio 
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nao diretamente pertencentes e openidos .pelos produtores locais .nos seus 

respectivos paises serao fechados. Nos casos em que o amianto-crisotila e 

fornecido .atraves .de empr.esas r.econhe.cidas., em nome .das minas signatarias .os 

dirigentes representantes destas organizav5es serao tambem convidados a assinar o 

Memorandum de Acordo e.c.onduziremBellSnegDcios.deaconlo .c.omele"_ 

As empresas mineradoras e produtoras de materiais contendo amianto se organizam 

ao nivd .intema.cional na Associaviio lnternacional lio Amianto (AlA) ~ .em entidades 

nacionais que congregam as empresas que manipulam estes produtos. 

Essas entidades .desenvolvem zvoes .de ~.oio .is empr.esas na aplicayilo . .da 

Convenvao 162 e nas legislayoes domesticas inspiradas na Convenvao. Alem disso, 

tambem exercem .av1io lobista.de .apoio .is .ayi)es . .qne defendem .a continuidade lio llSO lio 

amianto. 

0 Movimento contra o uso do amianto se articula intemacionalmente sob o nome 

de Rede Mllndial B.an Asbesto, ".criada c.om o objetivo .de lutar _p.or llill mundo 

desamiantizado (asbesto free world)". 

Politicas em alguns paises 

Ao estudar as politicas dos EU A para o amianto no ambiente ocupacional, uma 

estudiosa se pergunta quais fonun liS razi\es _para .as .autmidades niio adotarem medidas 

severas de controle do amianto e outras substiincias reconhecidamente t6xicas logo que 

tiveram certeza dos agravos a salide que provocavam, ap6s a II Gllerra Mundial: 

"Porque passou tanto tempo ap6s a Guerra para controlar o amianto e outros 

materiais perigosos'? Nada.aconteceuate .os.anos 70 qmndo .criou-se llDl caminho 

com o 'Toxic Substance Control Act' (TSCA), politica abrangente dos EUA para a 

utiliza<;iio de material potencialmente t6xicos" (CORN, 1992:1 02 ). 

Para a mesma autora, o enfoque critico nao deve se dirigir exclusivamente para o 

amianto: 
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"Em retrospectiva, o amianto e urn material unico e a constante reiterac;ao deste 

fato poderia distrair a aten<;ao de outros produtos quimicos potencialmente 

perigosos e empregados na sociedade tecnol6gica~ (CORN, 1992: 1 02). 

A 'Occupational Safety and Health Administration' (OSHA) e a principal entidade 

de saude e seguran<;a do trabalho, nos EUA. A partir dos anos 70, a OSHA regulamentou 

severamente as atividades relacionadas ao manejo de amianto na industria. Como as 

atividades de desamianta<;ao intensificaram, regulamenta;;:oes para a Opera;;:ao e Manejo (0 

& M) dessa atividade foram publicadas, como ressalta texto de Holmes: 

"0 treinamento dos trabalhadores de seguran<;a e manutenc;ao e uma das chaves 

para o sucesso do programa de 0 & M (Operac;ao & Manuten<;ao). A OSHA e a 

EPA exigem programa de treinamento para todos os empregados expostos a fibras" 

(HOLMES et al, 1992 358). 

No Canada, a legislac;ao de prote<;ao para a manipulac;ao do amianto resultou da 

mobiliza<;ao dos mineiros do Quebec que em diversos movimentos paredistas, conquistaram 

melhores condi<;oes de saude e seguran<;a no local de trabalho. 

Na Fran<;a, o primeiro limite de toledincia foi adotado em 1977, no valor de 2 f/ml. 

Este indice foi progressivamente reduzido e, em 1996, chegou a 0,3 f7ml. Desde 1976, as 

regulamentac;oes se sucedem para os trabalhadores franceses expostos ao amianto, como 

expoe Lenglet: 

"E elas (as regulamenta<;oes) fizeram da Fran<;a, no final dos anos 70, urn dos paises 

europeus melhor protegidos contra o amianto no mundo do trabalho, mesmo que se 

possa destacar muitas carencias a este respeito" (LENGLET, 1996:88). 

0 Decreto 96-98 de 7 de fevereiro de 1996, relativo a protec;ao dos trabalhadores 

contra os riscos do amianto, destaca tres grandes atividades onde os trabalhadores estao 

expostos as fibras amiantiferas: 

"-as atividades de fabrica<;iio e transforma<;ao de materiais contendo amianto; 

- as atividades de isolamento e retirada do amianto; 

- as atividade e interven<;oes sobre materiais ou aparelhos susceptiveis de liberar 

fibras de amianto". 
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0 Artigo 18 da mesma lei, ao enfocar as atividades desenvolvidas na fabricacao e 

transfonnac;:ao de fibras amiantiferas, tern como preocupac;:ao central a saude dos 

trabalhadores: 

"Nos estabelecimentos onde se exercem as atividades relativas a presente sec;:ao, a 

exposic;:ao dos trabalhadores a inala<;iio de ~oeiras de amianto deve ser reduzida ao 

nivel tecnicamente mais baixo possivel. 0 procedimento assumido deve ser aquele 

que, nas condic;:6es de emprego, niio seja perigoso nu~a o menos perigoso ~a 

saude e seguranc;:a dos trabalhadores". 

Urn retrato do progressivo avanco nas normas que tratam da qualidade do zmbiente 

ocupacional pode ser feito a partir das mudanc;:as ocorridas nos valores medios de 

exposigaoprofissional (8 horas). 

Por exemplo, nos EUA a pnme1ra recomendac;:ao da 'American Conference of 

Govemamental Industrial Hygienists' (ACGlH) visava combater a asbestose e 

recomendava o valor de 5 mppcf(em tomo de 15 f/ml), como mostra a Tabela 3.3: 

Tabela 3 3LIM!'f-ES-DE roL-E-RANC-JN-E-UA . . . . . 
1959 !1965 1972 1976 1984 1987 1997 

Recomen:da~lio 110 f/cm' 5f/cm3f/ce 1-·HH/cm3 2f!cm' -e,z f!em' il,l ffem3 

177 particulas 

Fonte: 1959 a 1976-S"EM!Quebec, 1"9113; 1:91tt, A1A{In:T"E1X"EIRA, 1"9116); 1"9117 A1A"(1n:GIA.i"'NA"SI, 
1988); 1997- AlA (ABRA). 

I 

l 

Na Tabela 3.4, apresentam-se OS Limites de Toleriincia para a exposic;:ao as fibras de 

amianto 0gentes .em alguns paises: 

Tabela 3.4 LIMITES DE TOLER.-\NCIA EM ALGUNS PAISES 

I :~l.~ 1 ~!<R' I , 
PORTUGAL 0,60 

JAPAG -{),59 

MEXICO 2,00 

C-HILE 2-,-oo 

BRASIL 2,00 
-Fonte: ASSOCIA<;:A-o.-BRASILEIRA -Be. AMIANT-6, -abril -1997 
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Politicas Publicas brasileiras 

Em 1973, a pedido da Organiza9ao Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil 

enviou contribui9ao para o debate das politicas de preven~ao do cancer nas atividades 

ocupacwnats. Na pergunta se deveriam ser acrescentados outros produtos toxicos, a 

resposta brasileira solicitou a inclusao .do .amianto ~OR.GANlZA(AO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 1973). 

A Portaria 3.214 do Ministerio do Traba1ho, de 8 de junho de 1978, estipulou o 

limite de 4, 0 fibras por centimetro cubico como Limite de Toleriincia para a poeira de 

amianto no ambiente de trabalho. A mesma Portaria garantiu, na Norma Regulamentadora 

n°7 (NR7), a obrigatoriedade da 4:Vllliayao ~ca~.ra.diol.6gil:a-dos trabalha.dor~.s .e_xpost.os 

as poeiras de silica e amianto, nos exames pn\-admissional, periOdico e demissional. 

A Resoluviio CONAMA 5/86 (24/01/86) constituiu uma Comissao Especial para 

estudar os problemas ambientais r.elaciona.dos .com a utilizagao..do .ami.anto no Brasil. 

Como resultado da articula9ao entre representantes dos trabalhadores, empresarios 

e governo, foi criado, em marco de 1987, o Grupo Interinstitucional do Asbesto (GIA). 0 

GIA realizou, entre 1987 e 1989, levantamento da exposi9ao ao amianto nas industrias de 

fibro-cimento do Estado ..de .sao P.aulo., abrangendo lllll universo ..de 3.500 .trabalbador.es. 

Ainda em 1987, constituiu-se o Comite de Estudos do Amianto (CEA) composto 

com os mesmos 6rgaos pliblicos e nlio-governamentais que o GIA, tendo como objetivo 

promover estudos tecnico-cientificos e a divulga9ao de questoes relacionadas a esse bern 

mineral. 

0 CEA apresentou e discutiu o texto que serviu de base para a edi9ao da Portaria 1 

da Divisao de Saude e Seguranca do Trabalho (DSST), assinada pelo Diretor do 

Departamento de Seguran9a e Saude do Trabalho, do MTPS. A Portaria DSST 1, alterou 

o Anexo 12 da Norma Regulamentadora n° 15 .(NR15}, implementando ·as !l{)ffilaS previstas 

na Conven91io 162 da Organizayil.o Internacional do Trabalho (OIT). 

Como resultado da atua9aO tripartite, em outubro de 1989, foi assinado o primeiro 

Acordo Nacional sobre o Uso Controlado do Amianio no .s.etor do .fibro-eimento, pela 

Confedera9ao Nacional dos Trabalhadores (CNTI), e a Comissao Nacional dos 

Trabalhadores do Amianto (CNTA), representando o.s trabalbadores, e pela .Confederacao 
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Nacional da Indlistria (CNI) e Associa9lio Brasileira do Amianto (ABRA), representando o 

empresariado. 

Quatro renova<;:oes do Acordo Nacional se segmram, sendo a ultima em 1999, 

firmada pela Confederavao Nacinnal rla Indlistria (CNl), peio Sindicato rla lnd{,stria .de 

Produtos de Cimento de Sao Paulo e por diversos sindicatos da construyii.o civil. 

Quanto ao .limite de exposiyao its libras de JillJ.ianto, o acordo preve: .{}, 45 libras por 

centimetro cubico, a partir de janeiro de 1996; 0,40 fibras por centimetro cubico, a partir de 

janeiro de 1997; 0,35 fibras por .centimetro .cUbic.(\ .a partir .de janeiro 1998 .e Q,JD1ibmspor 

centimetro cubico, a partir de maio de 1998. 

A Portaria.22 do DSST, publi.cada em.26/12/94, llltem ar.edavao .doAn.exo 12_para 

definir o conceito de fibra. A mesma portaria estipula a participa<;:ii.o dos laborat6rios 

especializ;ados na contagem .de libras., em _programas nacionais e .intemacionai s _de 

qualidade. 

0 Brasil ratificou as pnnctpaJs Conven96es da Organiza<;:ao Intemacional do 

T rabalho ( OIT) relativas a exposiylio .do.s .trabalbadores . .a a gentes carcinogenicos .como 

mostra-se a seguir (entre pan§nteses a data de vigencia no Brasil): 

Convenylio 139 -Sobre o Cil.ncerProfusinnal (.27/06/91); 

Conven<;:ao 148- Sobre o Meio Ambiente de Trabalho (contarnina.;:ao do ar, ruido e 

vibra<;:oes (14/01/.83); 

Conven<;:ao 155- Sobre Seguran<;:a e Saude dos Trabalhadores (18/05/93); 

Conven<;.iio 161- Sobreo.s.S.erviyosde SaUde.do Trabalho (18/05/91); 

Conven.;:ao 162 - Sobre o Uso Seguro do Amianto (18/05/91 ); 

Conven.ylio 170 - Sobre os Produto.s Q1 1imicos {23/12/97). 

No Decreto n°!26 (22/05/91) foi determinada a aplica.;:ao, no Brasil, da Convenviio 

162 da Organiza9ao Intemacional do Trabalho (OTT). 

Segundo a Norma Regulamentadora n°7 {NR7) -do Ministerio oo Trabalho 

(Programa de Controle Medico de SaUde Ocnpacional), o.s pariimetrOB para .a 

monitoriza.;:ao da exposi<;:ao ocupacional aos aeross6is fibrogenicos sao os listados na 

Tabela 3 5: 
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Tabela 3.5 PROCEDIMENTOS PARA A EXPOSI~AO AMBIENTAL A AEROSS(US 

~<IBROGENICOS . ~ 

EX.>\ME PERIDfOCIDADE METi}OODE eRITERIODE 

COMP.LEMENTAR DOSEXAMES EXECUCAO INTERPRETACAO 

Teleradiografia do Adniiss1ona1 e anulil I 1<adiografia em posl~lio Oasslfica~lio 

tOrax l flO stem-anterior (P A). Internacional da OIT 

I 
lecnlca preconlzada para radiografias 

pela OIT, 1990 

Espirometria I Admissional e bienal I . 0 
Fonte: NOR.MA REGULAMENTADORA 11 7, MINISTEIUO DO TRABALHO 

Em I de junho de 1995, foi sancionada a Lei 9.055, disciplinando a extracao, a 

industrializavao, a utilizavao, a comercializas;ao e o transporte do amianto e dos produtos 

manufaturados que o contenham. Esta lei proibiu o uso de amianto-anfib61io no territ6rio 

nacional e estendeu as restri9oes legais para o aproveitamento de todas fibras, seJam 

naturais ou sinteticas. n° n° 

0 Presidente Fernando Henrique Cardoso vetou o Artigo 3, da Lei 9.055, que 

estendia para as empresas utilizadoras de amianto a organizayao de Comiss5es de Fabrica. 

0 texto vetado esta transcrito a seguir: 

"Artigo 3, & 1: as empresas que atuarem na extrayao, produ9iio, industrializayao e 

comercializayao do asbesto/amianto e das fibras referidas no artigo anterior criarao 

Comiss5es de Fabrica, compostas por trabalhadores eleitos por seus pares. Com o 

objetivo de fiscalizar a qualidade do ambiente de trabalho, com poderes, inclusive, 

para determinar a paraJisayaO de setores de trabaJho em que houver riscos a saude 

dos empregados". 

As razoes do veto, expressas no despacho presidencial, foram as seguintes: 

"Embora louvavel a preocupa9ao de atribuir a representante do trabalhador a 

fiscalizayao da atividade que lhes podem ser nocivas, o projeto omite-se em rela9ao 

aos requisitos que deverao preencher os integrantes da Comissao de Fabrica, que 

nao conta, inclusive, com representa9ao do empregador. Ora, a verifica9ao de 

perigo a saude esta condicionada a conhecimento tecnico especifico - assim ocorre 

nos 6rgaos fiscalizadores do poder publico, onde os agentes do Estado recebem 

treinamento proprio para desempenhar o mister. Por esta razao, nao e aconselhavel 

atribuir o poder de determinar a paralisa9ao de setores da empresa a pessoas que 

nao estejam necessariamente habilitadas para tal. Isso pode causar prejuizos, ate 
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mesmo quando se mostrar posteriormente o equivoco da decisao" (Fernando 

Henrique Cardoso, junho de 1995). 

A argumenta<;ao do Presidente mostra a distancia das elites brasileiras no 

compromisso de resolver os problemas de saude e seguranca da classe trabalhadora. A 

organizagao por local de trabalho e a possibilidade de negar-se a exercer uma atividade 

perigosa, inclusive parando a producao, sao medidas que efetivamente garantem a melhora 

do ambiente ocupacional. 

Em 15 de outubro de 1997, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo 

2.350 para regulamentar a Lei 9.055. 

Entre os instrumentos legais que disciplinam o acesso do trabalhador a Previdencia 

Social, destaca-se o Decreto 611, de 21 de julho de 1992. No Anexo II do Decreto supra

citado, estao listados os agentes patogenicos causadores de doen<;as profissionais, entre os 

quais o amianto, como mostra a Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 CAUSADORES DE DO EN CAS PROFISSIONAJS 

AGENTE PATOGENICO TRABALHOS QUE CONTEM RISCO 

2 - asbesto ou amianto a) Extra~_ao de rochas amiantiferas, fura~ao, corte~ desmonte, 

.tr4tura~iill,~-IW! e mani~iio; 

b) despejos do material proveniente da extra~ao, tritura~;iio; 

e} -fllimH"a,-cM4agem,fi~$-c4ecelagem4e amiaete; 
d) fabricarao de guami~oes para freios, materiais isolantes e 

pr odet6s11e f"1brocimcnto; 

e) qualquer coloca~ao ou demoli~ao de produtos de amianto, que 
pt oduza pat ticulas-atmusfCt icas-de-amianto. 

Nota: a rela~lio das atividades profissionais correspondentes a cada agente patogenico tem carater 
exemplificativo. 

Em fevereiro de 1998, o Departamento Nacional da Producao Mineral (DNPM), 

publicou a Portaria 41, regulamentando a importacao de amianto no pais. Segundo a 

Portaria, as empresas importadoras de amianto-crisotila tern diversos compromissos, entre 

os gums: 

"sao obrigadas a se cadastrarem no DNPM, comprovando o cumprimento das 

legislacoes federal, estaduais e municipais de controle ambiental, de saude e 

seguran<;a no trabalho e de saude publica, pertinentes a armazenagem, manipulacao, 

utilizagiio e processamento do asbesto/amianto, inclusive quanto a sua disposi<;iio 

final, conforme Anexo I" (Portaria 41, item 1.3 de 26/02/98). 
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0 transporte e urn ponto chave nas medidas preventivas de controle dos materiais e 

substancias t6xicas. No Brasil, as atividades relacionadas ao transporte de produtos 

perigosos seguem normas e regulamentos tecnicos definidos pelo INMETRO e pela 

Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT). 

Ate 1983 nao existia legislavao apropriada para o transporte de produtos perigosos, 

sendo nesse ano promulgado o Decreto 88.821/83. Atualmente esta em vigor o Decreto 

96.044, de 18 de maio de 1988. 

No ambito das politicas para o Mercosul, o Decreto 1. 797 (25/01/96) disp5e sobre 

a execu9ao do Acordo de Alcance Parcial para a Facilita~;ao do Transporte de Produtos 

Perigosos, entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. 0 Decreto disp5e que, para 

ser transportado, o amianto deve estar imerso ou fixado em ligante de modo que nao haja 

possibilidade de liberayao de fibras, como transcrito abaixo: 

"o amianto imerso ou fixado num ligante natural ou artificial (como cimento, 

plastico, asfalto, resinas ou minerios ), de modo que nao haja possibilidade de 

escapamento de quantidades perigosas de fibras inalaveis de amianto durante o 

transporte, nao e considerado perigoso para fins de transporte. Artigos 

manufaturados contendo amianto, mesmo que nao atendam a estas exigencias, nao 

sao considerados perigosos se estiverem embalados de forma que nao haja 

possibilidade de escapamento de fibras inalaveis de amianto durante o transporte". 

Tambem a Lei 9.055 de 1/06/95, que disciplina o aproveitamento de amianto no 

Brasil, trata do lema no Artigo 10: 

"0 transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais e artificiais referidas no art.2 

desta Lei e considerado de alto risco .e, .TID <:.aso .de acidente, a area deverit ser 

isolada, com todo o material sendo reembalado dentro de normas de seguran9a sob 

a responsabilidade da empresa transportadora". 

Em estudo de Auditoria Ambiental para o setor mineral em que a Mina Cana Brava, 

em Minagu, serviu como modelo, o lnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas de Sao Paulo (IPT) 

listou 116 normas da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) referentes it 

atividade de extra9ao de amianto (Braga, 1996). 
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Algumas das normas referem-se ao manejo controlado de fibras amiantiferas, 

conforme o determinado pela Conven9iio OIT 162 e a Lei 9.055. 

No ambito do Ministerio da S.aude fni instal ado, .em 1995_ o Comite Assessor em 

Doenyas Pulmonares Ambientais e Ocupacionais (CCPAO), por meio da Resoluyao CNS 

163 de 28/09/95 e a PortariaGMJM:S 2.5694e 20/12195. 

0 primeiro manual publicado pelo Comite versa sobre a silicose, a pneumoconiose 

dos trabalhadores do carvao e as poeiras mistas. 0 manual para a asbestose esta em 

prepara<;ao, segundo informa<;oes de tecnicos do Ministerio da Saude. 

As publica<;oes objetivam subsidiar os profissionais da area de sallde e, 

principalmente, os da rede publica de atendimento do Sistema Unico de Saude (SUS) para 

contribuir no aprimoramento do conhecimento a respeito dessas doen<;as. 
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3.3. UNIDADE DO CONSUMO 

A forma<;ao de entidades para a defesa dos consumidores iniciou em 1929, nos 

EUA, como 'Consumer's Research', considerada a primeira do genero no mundo. 

Durante a depressao dos anos 30, surgiram inumeras organiza<;5es de 

consumidores, nos EUA, dentre elas a 'Consumers Union', que hoje congrega mais de 200 

mil associados. Ainda nos EUA, a partir dos anos 60, a lideranva de Ralph Nader propiciou 

o fortalecimento da organiza<;ao dos cidadaos por seus direitos, contribuindo para a 

aprova<;ao de importantes leis como o 'Fair Labeling and Packing Act'. 

Na Europa, o movimento dos consumidores tomou corpo no final da decada de 50, 

com o surgimento do 'Consumers Association', na Inglaterra. 

No Brasil, a defesa dos consumidores tornou-se relevante ap6s a redemocratiza<;ao 

do pais nos anos 80, surgindo organiza~5es nao governamentais (ONGs) para esse fim em 

todo o pais. 

Para urn ativista nesta !uta, os consumidores devem defender -se da acao 

empresarial, que procura burlar os direitos dos compradores de produtos de varias formas: 

''E caracteristica da sociedade de consumo a decisao unilateral das organiza<;5es 

empresariais a respeito do que fabricam, para quem dirigem a producao .. Dessa 

forma, por conta do poder hegemonico da produ<;ao e da sofisticacao do processo 

tecnol6gico, a falta de liberdade do consumidor aparece em situavaes concretas 

como: a) atraves dos mecanismos de contrata<;5es em massa: contratos de 

adesao/ofertas por meio da midia; b) manipulacao do comportamento via tecnicas 

de publicidade/marketing; c) consumo de produtos/servi.;os que a modernidade nos 

imp5e, mas cujos riscos nao nos sao dados a conhecer. . "(RIOS, 1998:28). 

No caso da compra de materiais com amianto (MCA), o consumidor precisa ser 

esclarecido de que esta adquirindo urn produto que utiliza materia-prima potencialmente 

perigosa para a saude. Ao optar pela compra, e fundamental que tenha acesso a 

informa.;5es sobre os cuidados necessaries para a instala<;ao e o uso correto do produto 

que adquiriu. 
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Ao definir -se consumidor e usuario como as pessoas que adquirem, frequentam ou 

transitam por locais que contenham amianto friavel ou MCA, pode-se considerar toda a 

popula<;ao como possivel consumidora e/ou usuaria de Iibras amiantiferas. 

Nessa Unidade, enfocar-se-a as a<;oes e legisla<;oes dirigidas para a prote<;ao das 

pessoas na compra de urn produto com amianto e das pessoas expostas a este material 

durante seu uso. 

Para melhor expor as Politicas Publicas, subdividiu-se o capitulo em dois t6picos: 

A. Politicas Publicas internacionais; 

B. Politicas Pt1blicas brasileiras. 

A. Politicas Piiblicas internacionais 

A apresentac;:ao do tema no t6pico seguira a seguinte ordem: I) regulamentos de 

organismos internacionais e 2) legislav5es para a rotulagem e informa~tao em paises 

selecionados. 

A rotulagem dos produtos e uma das pnncipms medidas de prote<;iio dos 

consumidores. A Agenda 21, aprovada na Conferencia lnternacional do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano (Rio-92), propoe a definic;:ao de urn sistema internacional para 

classificar os riscos, os quais seriam inseridos nas etiquetas. 

A Convenc;:ao 162 e a Recomendac;:ao 172 estipulam, quanto ao consumo dos 

minerais amiantiferos, o seguinte: 

I) proibic;:ao do uso de crocidolita e dos produtos que contenham estas Iibras; 

2) proibic;:ao de pulverizacao de todas as formas de amianto; 

3) etiquetagem das embalagens com amianto ou produtos de amianto. 

No Artigo 14 da Conveno;ao 162 da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT), 

esta expressa a responsabilidade do empresariado em rotular os produtos: 

"os produtores e os fomecedores de produtos contendo amianto deverao ser 

responsaveis pela etiquetagem adequada dos recepientes e, quando conveniente, dos 

produtos, em lingua e estilo facilmente apreendido pelos trabalhadores e pelos 

usuarios interessados, conforme prescricoes da autoridade competente". 
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Politicas em alguns paises 

0 Congresso dos EUA, por meio do 'Consumer Product Safety Act', cnou em 

1973 a 'US Consumer Product Safety Comission' (CPSC), autorizando-a a detenninar 

posturas e rotulagens com objetivo de prevenir riscos ambientais ou adoecimentos na 

populayao. A CPSC tern como pnitica analisar o custo-beneficio das proposiy5es que 

toma, tendo competencia para restringir, ou, ate mesmo, banir urn produto, como descreve 

SCHUMTZ 

"0 banimento do amianto proposto pela CPSC ('US Consumer Product Safety 

Comission') nas lareiras a gas previne possivel adicional de exposi<;ao de milhoes de 

consumidores que podem ser expostos ao amianto a partir destas fontes. Os 

fabricantes dos EUA de secadores de cabelo de mao cooperaram com o CPSC 

cessando voluntariamente o uso de amianto. Este programa voluntario resultou no 

reparo pelos fabricantes de 2 milhoes de secadores de cabelo" (SCHUJ\1TZ, 

1979 303). 

Ainda segundo o mesmo autor, a CPSC tern a responsabilidade de rotular os 

materiais perigosos, em especial, como afirma: 

"nas mercadorias submetidas ao 'Hazardous Substances Act' e ao 'Poison 

Prevention Packing Act'. Esta agencia considerou as etiquetas caso a caso nao 

havendo urn sistema de etiquetagem geral das substancias quimicas consumidas" 

(SCHUMTZ, 1979303). 

A rotulagem e a identificayao de produtos perigosos que chegam ao consumidor, 

nos EUA, sao fiscalizadas e controladas pelo 'Consumer Product Safety Commission', a 

'Food and Drug Administration', o 'Environmental Protection Agency', a 'Manufacturing 

Chemists Association' e autoridades regionais e locais. 

A manipula.;ao de produtos perigosos pelos trabalhadores, dependem de 

regulamentay5es da 'Occupational Safety and Health Administration' (OSHA) e da 

'Environmental Protection Agency (EPA)'. 

No caso especifico da extrayao e uso de rochas serpentinicas, contendo mais de 5% 

de minerais amiantiferos, o 'Air Resouces Board' (ARB) da California proibiu seu uso, em 

abril de 1990 

126 



"(para) aplica96es em superficies submetidas ao uso de veiculos, pedestres ou nao 

pedestres, ciclismo e cavalgada" (California Environm.Protec.Agency, Fact Sheet 

#2). 

Em funviio da mobilizayiio de segmentos da populaviio, entidades sindicais e 

ambientalistas, pela retirada do amianto aplicado nos predios publicos e, em especial, nas 

escolas, a EPA estabeleceu uma serie de regulamentos conhecidos como 'Toxic Substances 

Control Act' (TSCA) para escolas publicas, como esclarece Holmes: 

"( o TSCA foi criado para) lidar com o problema dos materiais de construyao com 

amianto instalados nas escolas. A regulamenta<;ao exige que todas as escolas sejam 

inspecionadas para determinar a presenga e quantidade de amianto, comunicando o 

resultado a comunidade local. As agoes corretivas como a remogao ou o 

encapsulamento sao deixadas a juizo da administragao escolar" (HOLMES et a!, 

1992 352). 

Na Fran9a, nos anos 1977 e 1978 diversas medidas foram tomadas quanto ao 

amianto friavel nos predios: 

"1) 29 de junho de 1977: sentenya interditou 0 jateamento a base de amianto 

nos locais de residencia (Jornal Oficial-JO, Fran<;a, 1 julho de 1977); 

2) 11 de julho: senten<;a estabeleceu uma lista de trabalhos que necessitam de 

vigilancia medica especial (JO, 24julho de 1977); 

3) 17 de agosto: decreto definiu medidas de higiene nos estabelecimentos enos 

canteiros de obra, onde os trabalhadores estejam expostos a poeira de amianto (JO, 

20 de agosto de 1977); 

4) 17 de outubro: senten9a imp6s normas para o transporte de amianto (JO, 1 

de novembro de 1977); 

5) 20 de mar9o de 1978: decreto proibiu o jateamento a base de amianto em 

todos os locais (JO, 23 de mar9o de 1978); 

6) 24 de outubro: senten9a definiu acordos para os orgarusmos que fazem 

levantamentos e contagem de fibras de amianto (JO, 11 novembro de 1978) 

(texto simplicado de LENGLET, 1996:87). 

127 



Ainda na Fran<;a, o Decreto 96-97 de 7 de fevereiro de 1996, estipulou os 

procedimentos a serem seguidos nos predios particulares ou publicos onde sao encontradas 

aplica<;oes de amianto friavel. Destacamos os Artigos 3 e 4 que definem o que os usuarios 

destes predios devem fazer: 

"Art. 3 No caso de encontrar jateamento de amianto nos materiais de prote<;ao 

termica, os proprietaries devem verificar seu estado de conserva<;ao. 

Para isto devem chamar urn tecnico de controle ou constru<;ao e, posteriormente, 

contratar urn profissional conhecedor deste tipo de atividade para verificar o estado 

de conserva9ao dos materiais, preenchendo formulario de avaliavao definido em 

Portaria dos Ministerios do Trabalho, Saude, Construvao e Meio Ambiente. 0 

formuliirio de avalia<;ao relata principalmente a acessibilidade do material, seu grau 

de degrada<;ao, estado de exposi<;ao a choques e vibrayoes, assim como a 

movimentagao de ar no local" 

No Canada, o 'Hazardous Products Act', de 1980, proibiu a propaganda, venda ou 

importa<;ao de produtos contendo minerais amiantiferos que sejam: 

"a) para uso de crians:as no ensino ou lazer e fabricados de tal mane1ra que o 

amianto possa separar-se do produto; b) para uso em modelagem ou esculturas; c) 

como cimento seco para jun<;ao, compostos ou remendos compostos empregados 

na constru<;ao, reparo ou renovagao e fabricados de tal maneira que as fibras de 

amianto possam separar-se do produto; d) para uso que simule cinzas ou brasas" 

(Section 26, Part I of Schedule to the Hazardous Products Act, 1980). 
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B. Politicas Publicas brasileiras 

A primeira tentativa de regulamentacao juridica de defesa do consumidor brasileiro 

ocorreu em 1971, por intermedio de projeto que criava o Conselho de Defesa do 

Consumidor. Este projeto de lei nao chegou a ser votado na Camara .Federal. 

Em 1985, constituiu-se o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC), 

tendo como objetivo assessorar o Presidente da Republica na elaboracao de uma Politica 

Nacional do Consumidor. 

Diversas Organizacoes Nao Governamentais (ONGs) foram formadas em todo o 

pais a partir dos anos 80, cumprindo papel fundamental na insercao de artigos relativos a 

defesa do consumidor na Constituicao de 1988, como o Artigo 5, inciso XXXII, que 

garante que "o Estado promovera, na forma da lei a defesa do consumidor". 

Promulgada em 1990, a Lei 8 078 de ll/09/90- Codigo de Defesa do Consumidor

estrutura as garantias e os organismos para a prote9ao dos individuos nas relacoes 

comercm1s. 

Os principais artigos do Codigo do Consumidor referentes aos problemas de saude 

provocados por mercadorias adquiridas no mercado sao os seguintes: 

"Artigo 6 - Sao direitos basicos do consumidor: 

I - a protecilo da vida, saude e seguranca contra os riscos provocados por pniticas 

no fornecimento de produtos e servicos considerados perigosos e nocivos. 

Artigo 7 - Os direitos previstos neste c6digo nao excluem outros decorrentes de 

tratados ou convencoes internacionais de que o Brasil seja signatario, da legislacao 

interna ordinaria, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bern como dos que derivem dos principios gerais do Direito, analogia, 

costumes e equidade. 

Artigo 8 - Os produtos e servicos colocados no mercado de consumo nao 

acarretarao riscos a saude ou seguranca dos consumidores, exceto os considerados 

normais e previsiveis em decorrencia de sua natureza e fruicilo, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipotese, a dar as informacoes necessarias e adequadas a 

seu respeito. 
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Panigrafo unico- em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 

informacoes a que se refere este artigo, atraves de impressos apropriados que 

devem acompanhar o produto. 

Artigo 9- 0 fornecedor de produtos e servicos potencialmente nocivos ou perigosos 

a saude ou seguran9a deveni informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito 

da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuizo da ado9ao de outras medidas 

cabiveis em cada caso concreto". 

Mais diretamente para a comercializacao de produtos contendo amianto, a 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) publicou em 13 de fevereiro de 1986 a Resoluyao 

29, determinando que devem portar a seguinte advertencia: CUIDADOI ESTE PRODUTO 

CONTEM A_MIA,l\ITO (ASBESTO) 0 PERIGO E MAJOR PARA OS FUMANTES. Na 

mesma Resoluvao, esta estabelecida a obrigatoriedade da colocacao de cartazes com estes 

dizeres nos pontos de venda. 

Ainda em 1986, a SEMA publicou a Portaria 80, de 09/07/86, determinnado aos 

exportadores de produtos com amianto inserir advertencia impressa em caracteres legiveis, 

no idioma do pais comprador. 

0 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aprovou, em 16/09/87, a 

Resolu9ao 7/8 7, obrigando os empresarios a gravarem informacoes aos consumidores nos 

materiais contendo amianto. A Resolucao exige que os produtos mostrem os dizeres: 

"CUIDADOI ESTE PRODUf.O .CONTEM .F.IBRAS DE AMlANTO. EVHE A 

GERA(:AO DE POEIRA RESPIRAR A POEIRA DO AMIA_NTO PODE 

PREJUDICAR GRAVEMENTE SUA SAUDE 0 PERIGO MAIOR E PARA OS 

FUMA_l\ITES" 

Alem dessa exigencia, a Resolucao determina aos empresarios a publicacao de 

folhetos ou cartazes de alerta: 

"os fabricantes de produtos que contenham amianto (asbesto) em sua composicao, 

devem tambem comunicar aos consumidores intermediarios e finais os cuidados 

atinentes it utilizacao destes produtos com seguranca, atraves de folhetos ou 

cartazes em cores padronizadas: vermelho, preto e branco". 
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Na Norma Regulamentadora n°15 (NR15), Anexo 12, CUJO objetivo principal e 

regularnentar as condiv5es de seguran9a e saude dos trabalhadores ao manipularem fibras 

amiantiferas (modificada pela Portaria 01, de 28/05/91), sao descritas diretivas para a 

rotulagem dos produtos, nos t6picos 9 e I 0: 

"9. Sera de responsabilidade dos fomecedores de asbesto, ass1m como dos 

fabricantes e fomecedores de produtos contendo asbesto, a rotulagem adequada e 

suficiente, de maneira facilmente compreensivel pelos trabalhadores e usuilrios 

interessados. 

9.1 A rotulagem devera conter, conforme modelo Anexo II. 

a tetra minuscula 'a' ocupando 40% da area total da etiqueta; 

9.2 A rotulagem deveril, sempre que possivel, ser impressa no produto, em cor 

contrastante, de forma visivel e legivel. 

10. Todos os produtos contendo asbesto deverao ser acompanhados de 'instruyao 

de uso' com, no minimo, as seguintes informa96es: tipo de asbesto, risco il saude e 

doen9as relacionadas, medidas de controle e proteyao adequada". 

Em outubro de 1996, o CONAMA editou a Resoluvao 19/96 {24/10/96), definindo 

o seguinte: 

"Art.1- quando nao for possivel imprimir sobre as pe<;as que contem amianto 

( asbesto) todos os dizeres de advertencia que constarn do Artigo 1 da Resoluyao 

CONAMA 007/87, os mesmos poderao ser substituidos pe1os seguintes: 

CONTEM AML~NTD. AO .C.QRIAR .OU FL'RAJ~_ NAO RESPIRE. A POEIRA .. 

GERADA PODE PREJUDICAR GRA VEMENTE A SA(JDE" 
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3.4 UNIDADE DO PbS-CDNSUMO 

A sociedade gera volume crescente de lixo, proveniente das industrias e dos 

produtos que foram usados ejogados fora. 

A advertencia de urn pesquisador frances aponta para a omissao como mmor 

problema para a gestao dos residuos. Para este estudioso do tema: 

"sem nenhuma duvida, o dejeto mais perigoso e aquele que fica abandonado a si 

mesmo. No Iugar de 'dejeto perigoso' seria melhor falar de 'dejeto potencialmente 

perigoso' ... donde se subentende: se nos nao o tratamos" (LEROY, 1981: 17). 

0 Bureau Regional da Europa, organismo da Organiza<;ao Mundial da Saude, 

publicou em 1984 o texto 'La Gestion des Dechets Dangereux' objetivando contribuir na 

defini<;ao das politicas nacionais. Na Introducao do texto esta expresso o seguinte: 

"Os principais meios para garantir a aplicac;ao de uma politica de gestao dos dejetos 

perigosos e que sustentem as fungoes das autoridades regulaJnentadoras em materia 

de aplicac;ao das leis, sao: 

I) concessao de autorizavao para locais de eliminavao de dejetos; 

2) autorizavao para os transportes de dejetos; 

3) vigiliincia ordinaria e extraordinaria e observa.;ao das operao;:oes 

autorizadas, como do direito de modificar e revogar autorizao;:5es; 

4) coleta e analise de documentos convenientemente preenchidos e outros 

dados junto dos produtores de dejetos, dos depositos, dos 

transportadores e das instalao;:oes de tratamento ou eliminao;:ao; 

5) acompanhamento das atividades ilegais; 

6) colocar em pratica pianos de eliminac;ao de dejetos" 

(ORGANIZA<;Ao MLJNDIALDA SAUDE, 198471). 

Em 1987, o Programa das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

elaborou diretivas concernentes ao manejo de dejetos toxicos ou perigosos. As diretivas 

constituem uma referencia para os Estados nacionais criarem ou melhorarem suas 

legisla.;oes. 

A Agenda 21, aprovada na Rio-92, aponta medidas e estrategias para o manejo dos 

residuos, sintetizadas como principia dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 
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A hierarquiza<;:ao das politicas relacionadas aos residuos s6lidos, definida pela 

Agenda 21 e a seguinte: 

"I) redu<;ao ao minima dos residuos; 

2) aumento ao maximo da reutilizaviio e reciclagem ambientalmentee saudavel dos 

residuos; 

3) promo<;:ao do deposito e tratamento ambientalmente saudavel dos residuos; 

4) amplia<;ao do alcance dos servicos que se ocupam dos residuos" 

(AGENDA 21,1996420). 

0 primeiro instrumento regulamentador da movimenta<;:iio intemacional do lixo 

t6xico foi a Conven<;ao de Basileia, realizada em 22 de marco de 1989. 0 govemo 

brasileiro aprovou a Conven<;:ao e a implementou no pais por meio do Decreto 8 7 5, de 

19!7/1993 

No prefunbulo da Convenvao, entre os argumentos que justificam a a<;ao comum 

dos paises signatarios, estao apontados dois t6picos fundamentais que obrigam a gestao 

racional dos lixos t6xicos: os impactos que provocam a saude e ao meio ambiente e, por 

isto mesmo, a necessidade de reduzir a quantidade de material t6xico produzido. 

Os materiais nao aproveitados degradam e reincorporam-se a natureza em prazos 

que depend em das suas caracteristicas fisicas e quimicas. Os minerais amiantiferos perdem 

suas caracteristicas somente em alta temperatura e pressao, por isso, quando sao 

disponibilizados na forma de fibras torna-se importante torna-los inertes ou desenvolver 

tecnologias que viabilizem seu reaproveitamento. 

No Brasil, as legislavoes e politicas para os rejeitos e dejetos industrials e 

domesticos estao na al<;ada dos tres niveis de govemo: federal, estadual e municipaL 

Para apresentar as legislavoes pertinentes a Unidade do P6s-consumo subdividiu-se 

o tema em dois t6picos: 

A Politicas Publicas internacionais; 

B. Politicas Publicas brasileiras. 
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A. Politicas Piiblicas internacionais 

0 texto final da Conven<;ao 162 da Organiza<;ao lntemacional do Trabalho (OIT), 

no Artigo 19, assirn se expressa ern relal(ao aos residuos: 

"1. Segundo a legislagiio e as pniticas nacionais, o ernpregador deveni elirninar os 

residuos que contenharn arnianto de rnaneira a niio apresentar risco nern para a 

saude dos trabalhadores interessados - entre os quais aqueles que rnanipularn o 

arnianto - nern para a populacao ern geral ou para os habitantes das proxirnidades 

da firma; 

2. Medidas adequadas devern ser tornadas pela autoridade cornpetente e pelos 

ernpregadores para evitar a poluil(iio do rneio arnbiente, ern geral, pelo p6 de 

arnianto ernitido no local de trabalho". 

Nos paises que aplicararn intensivarnente o jatearnento corn fibras arniantiferas, a 

decisao de desarniantagao exigiu o estabelecirnento de politicas urgentes e severas para a 

disposi<;iio desses rnateriais. 

Refletindo a preocupacao popular corn a situas;iio, o Conselho da Cornunidade 

Europeia (CEE) considerou, ern reuniiio realizada ern 7 de abril de 1998, o seguinte: 

"Os riscos rnais elevados sao agora os que corrern os trabalhadores envolvidos ern 

trabalhos de rernovao do arnianto e os trabalhadores que, na sua atividade, entrarn 

acidentalrnente ern contato corn o arnianto, ern especial durante opera96es de 

rnanuten<;ao de, por exernplo, edificios, instalacoes industriais, navios e vag5es" 

(Jamal Oficial das Comunidades Europeias, 7/5/98-Cl42/1) 

Politicas em alguns paises 

Urn dos rnaiores problemas enfrentados pelos paises industrializados, quando se 

descobriu OS problemas a saude provocados pelas fibras arniantiferas foi 0 rnanejo, a 

rnanutengao ou a retirada do arnianto friavel que cobria as paredes e os tetos de predios 

publicos e privados 

As politicas para os rejeitos de arnianto, sernpre estiverarn baseadas na prernissa de 

que derivavarn, principalrnente, de fontes industriais fixas, como a industria de produtos de 

fricgao e de fibro-cirnento. Ap6s a irnplernenta<;ao dos prograrnas de rerno<;ao dos rnateriais 
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de isolamento com amianto, nas escolas e outros predios, o problema da disposigao dos 

rejeitos de amianto mudou de caniter. 

As legislagoes e regulamentos multiplicaram-se em todos os niveis de governo, 

refletindo problemas reais quanto it alocagao dos materiais fibrosos, retirados nas atividades 

de desamiantagao e posturas que refletiam o medo da populagao de que 'uma fibra de 

amianto mata'. 

A pesquisadora Vu faz uma descrigao sucinta das pnnc1pa1s politicas que 

direcionam as agoes das autoridades dos EUA quanto ao lixo contendo fibras amiantiferas: 

"0 amianto e regulamentado como lixo solido para disposigao em aterro sob o 

RCRA ('Resource Conservation and Recovery Act') de 1976. A EPA nao 

considera o amianto como lixo perigoso, sob o RCRA, por nao trazer risco 

potencial ao ser lixiviado para as itguas de subsuperficie. Porem, sob a autoridade 

expandida do RCRA, alguns Estados classificaram os lixos contendo amianto como 

lixo perigoso e definiram procedimentos severos para sua manipulagao e 

disposigao". (VU, 1993 548) 

No Simp6sio realizado em setembro de 1997, na cidade de Montreal, Canada, 

Patrick Morel L 'Huissier expos o entendimento do governo canadense de diferenciar os 

rejeitos de materiais contendo amianto daqueles constituidos por amianto friavel, 

"0 governo federal estit em vias de desenvolver regulamentagao sobre a eliminagao 

dos dejetos no que concerne as Terras da Coroa e posso dizer-lhes que esta 

regulamentagao nao preve disposigao especial alem das relativas aos produtos 

friaveis" (L'HUISSIER, 1997 cap.!!). 

No Canada, os responsitveis pela gestao dos residuos amiantiferos sempre os 

consideraram como resultantes de unidades fabris fixas. Mas tambem no Canada a questao 

tomou outra propors:ao, como descreve Dupre: 

"com a implementagao de programas para remover isolamentos contendo amianto 

das escolas e outros predios, o problema da disposi9ao dos dejetos foi realgado e 

mudou de carater" (DUPRE, 1984:876). 

Na Frans:a, o Decreto 96-98 de 7 de fevereiro de 1998, relativo it prote<;ao dos 

trabalhadores contra os riscos its fibras de amianto considera, no Artigo 7 que: 
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"Os dejetos de toda natureza e as embalagens vELias susceptiveis de liberar fibras de 

amianto podem ser condicionadas e tratadas de maneira a nao provocarem emissao 

de poeira durante sua~ J:rans.pnrte, armazenameuto eJ!Stoque. 

Eles devem ser transportados e eliminados segundo as disposi<;:5es relativas it 

eliminagao dos dejetos e as instalay5es classificadas pela pmte<yao .ao meio 

ambiente"_ 

B. Politicas Publicas brasik-ir~s 

As detenninar;5es da Convenr;ao de Basileia, sobre controle de movimentos 

transfronteiriyos de residuos p.erigosos e .sen dep6.sito {22/05/89), forarn acolhidas pclo 

govemo brasileiro por meio do Decreta 875 de 19/07/93 _ 

A administra<;ao .dos rejeitos industriais .e domestic.os, J10 .Brasil, e de 

responsabilidade dos organismos ambientais municipais, estaduais e federais. 0 6rgao 

federal fonnulador" .gestor e fucalizador Jlas .p.oliticasJJacionais para o rneio arnhiente .e .o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Amazonia (IBAMA). 

U rna diferenva marcante ila situ ayii o ilia sileira em relayao aos .p.aises europeus e .aos 

EU A se ref ere it nao aplicas;ao de amianto friitvel pel a industria da construgao civiL Desta 

forma, i!S normatizay5es .brasileiras se dirigem ~a a gestiio lios .dejetos .provindos das 

fontes industriais fixas, do descarte domestico dos materiais contendo amianto (MCA) e da 

possivel ij11portaylio de dejetoslibrosos .de .outrospaises. 

Nos marcos do trabalho desenvolvido pelo Grupo Interinstitucional do Amianto -

GIA em.nove .illdllstrias de fibm~cimento 11o Estado .de Silo .P.aulo, .de 1987 .a J989".furam 

comparados os dados referentes it destinas;ao final dos residuos so lidos (so bra de prodw;;ao, 

sacos, feltros, etc. __ ) e liquidos. .Segundo o rcla16rio 1lo GIA, mesrno .que .a maioria das 

fitbricas caminhe no sentido do rejeito zero, com a reciclagem e re-incorporar;ao dos 

residuos it pro.duyao, a situaylio niio era total mente rontrolada, como mostraa T.abcla 3.7: 

Tabela 3.7 DADOS COMPARA TIVOS REFERENTES ,A DESTINA(:AO FINAL DE 

RESIDB}S 

VIS TO RIA 1987 1989 

De>iina~iio adeqnada dos 72% ~0"'0"/o 

residuos 

Fonte: BRASIL,1993 
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A Resolucao CONAMA 37 de 30112/94, publicada no DOU de 6/01/95, determina 

criterios ambientais para a importa.;:ao de residuos considerados perigosos. A Resolucao 

proibe a importacao de residuos perigosos ( classe 1 - que inclui as fibras amiantiferas ), em 

todo territ6rio nacional, sob qualquer forma e para qualquer tim, inclusive reciclagem ou 

reaproveitamento. 

A Resolucao 23/96 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece procedimentos para a importar;ao de residuos, relacionados conforme a 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). As fibras de amianto sao listadas sob o 

C6digo NCM 2.524.00.20 (p6s de amianto) e 2.524.00.90 (desperdicios de amianto). 

0 Ministerio do Traba!ho, atraves da Norma Regulamentadora n°25 (Residuos 

Industriais ), trata da disposicao dos dejetos produzidos na industria, que inclui as fibras 

arniantiferas: 

"25 .2.1 Os residuos liquidos e so lidos produzidos por processos e operacoes 

industriais deverao ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados dos 

limites da industria, de forma a evitar riscos a saude e a seguranca dos 

trabalhadores. 

25.2.2 0 lancamento ou disposicao dos residuos s61idos e liquido de que trata esta 

norma nos recursos naturais -agua e solo- se sujeitarao as legislacoes pertinentes 

nos niveis federal, estadual e municipaL 

25 .2.3 Os residuos s6lidos e liquidos de alta toxidade, periculosidade, os de alto 

risco biol6gico e os residuos radioativos deverao ser dispostos corn o conhecimento 

e a aquiescencia e auxilio de entidades especializadas/publicas ou vinculadas e no 

campo de sua competencia". 

0 Departamento Nacional da Producao Mineral (DNPM), publicou a Portaria 41 

ern 26 de fevereiro de 1998, regulamentando a importacao de fibras de crisolita no pais. 

Entre as obrigacoes das empresas importadoras, destaca-se o item 1 .3, que exige 

das empresas: 
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"declara<;ao pertinente ao cumprirnento das condi<;oes previstas na legisla9ao 

federal, estadual e municipal de controle ambiental de saude e seguran.;a do trabalho 

e na saude publica bem como de eventuais residuos gerados nessa opera.;ao, 

inclusive quanto it sua disposi9ao final". 
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CONSIDERA(:OES FINAlS 

Os bens minerais distinguem-se dos materials criados pela engenhosidade humana por 

existirem na natureza independente da nossa vontade. Do ponto de vista economico e 

social, representam parcela da dot<wao natural acumulada em detenninadas regioes da 

crosta terrestre, empregados pela sociedade para construir melhores condir;;oes de vida. 

0 crescimento demogriillco, a urbanizayao e, principalmente, a industrializaviio, nos 

ultimos I 00 anos provocaram a intensificar;;ao do emprego dos recursos minerais, tanto 

em quantidade como em variedade, ampliando sua disseminaQiio na atmosfera, na 

hidrosfera e no solo. 

Originalmente presentes nas rochas, os minerais com interesse economico ao serem 

extraidos, beneficiados, transformados, comercializados, utilizados e, finalmente, 

descartados, sao acumulados em locais na maioria das vezes distantes do seu jazimento, 

com frequencia no territorio dos paises industrializados. 

Algumas substancias minerals sao reconhecidamente agressivas a saude e, por isso, as 

ciencias da saude e a engenharia de seguran!(a desenvolveram procedimentos para as 

detectar, prevenir e controlar. No entanto, diversas duvidas pennanecem em relar;;ao a 

patogenicidade das substiincias estudadas e muitas nunca foram alvo dos pesquisadores. 

Mais grave ainda, a atual fase do capitalismo se caracteriza pela intensifica<;iio das 

pesquisas nas areas da Engenharia e da Fisica dos Materials, viabilizando a introdu!(ao no 

mercado de milhares de novas substancias sinteticas a cada ano, cuios efeitos a saude sao 

pouco conhecidos ou totalmente desconhecidos. As Politicas Publicas internacionais e 

nacionais para o aproveitamento ou a substitui91io das fibras amiantiferas estao no bojo de 

urn debate que expressa o complexo jogo de fon;:as que coloca frente a frente os 

interesses de paises, grupos empresariais e segmentos da sociedade. 0 conhecimento do 

risco a saude pela exposiyaO as fibras de amianto que foi conseguido pela ciencia medica e 

urn importante elemento para a fonnula<;ao das Politicas Publicas, mas na historia da 

humanidade as defini9oes politicas resultam do somatorio de infonnar;;oes e pressoes 

sociais, precisando estar abertas para o debate e a recepr;;ao de novos enfoques. 
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0 bern mineral amiantifero, como recurso natural que mantem as mesmas 

propriedades fisicas e quimicas durante seu ciclo de vida, torna-se objeto de interesse de 

varias especialidades das geociencias como, por exemplo, a Geologia Economica, a 

Mineralogia, a Politica e a Economia MineraL 

0 acompanhamento da gera91io das poeiras e da exposi91io das fibras nas Unidades de 

Referencia permite definir as a<;oes que os geocientistas podem cumprir em cada fase do 

ciclo de vida desses minerais, oferecendo seu conhecimento especifico para a construyao 

de Politicas Publicas. 

No campo da Geologia Basica, a contribui91io dos geocientistas se estabelece, por 

exemplo, nos levantamentos geologicos que determinem a distribui<;ao das rochas 

amiantiferas no territorio nacional, de maneira serem consideradas nos planejamentos 

regwnats; nos estudos mineralogicos que subsidiem as pesquisas relativas ao 

comportamento das substancias fibrosas no organismo; no acompanhamento da trajetoria 

das fibras apos serem liberadas no ar, na agua e no solo, atraves da Sedimentologia. 

A Economia Mineral contribui ao apresentar, por exemplo, os dados que demonstram 

a importancia desses recursos para uma determinada regiao ou pais; na comparayao de 

custos/beneficios economicos e sociais entre os diferentes materials empregados na 

industria consumidora de fibras de amianto; no estudo das estrategias dos grandes grupos 

produtores de materiais substitutes de alta tecnologia vis a vis a estrategia das empresas 

mineradoras de fibras amiantiferas (as vezes fazendo parte do mesmo grupo economico) e 

nas alternativas economicas que se abrem com a reciclagem dos materials de amianto 

descartados. 

No ambito da Politica os geocientistas aportam sua contribui91io para, junto a outros 

saberes, debater de forma aprofundada e comparativa os riscos a saude e ambientais dos 

diversos materials, sejam os de origem mineral sejam os de origem sintetica; entender a 

percep<;ao da popula<;ao quanto aos prejuizos a saude e ambientais com o uso de bens 

minerais e de materials sinteticos; as politicas envolvidas nas a96es de empresarios, 

governantes, sindicalistas e ambientalistas ao discutirem o presente e o futuro da extrayao 

de bens minerais. 
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Como urn bern mineral, as fibras de amianto continuarao presentes na Unidade 

Natural e, por terem sido intensivamente empregadas desde o inicio do seculo, tambem 

nas Unidades de Consumo e P6s-consumo em quantidade que varia de pais para pais. 

A discussao quanto ao banimento do amianto, na Unidade da Industria e do 

Comercio, pode ser enfocada sob vinios il.ngulos: 

1) retirada de urn material comprovadamente carcinogenico do ambiente 

ocupacional, para o qual existem controles aplicados e testados ha muitos anos, 

legisla.;oes e atens;ao redobrada por parte dos trabalhadores e dos consumidores; 

2) substituis;iio de urn material comprovadamente carcinogenico por outros que 

talvez o sejam e, por isto mesmo, ainda niio possuem legisla<;:oes e cuidados para o 

seu maneJo; 

3) necessidade que as legisla~;oes relativas a prote<;iio ao meio ambiente e segurans;a 

nos locais de trabalho sejam efetivamente aplicadas. 

Para a continuidade do uso do amianto no Brasil, e fundamental que seJam 

realizadas campanhas de esclarecimento dos trabalhadores da constru<;:iio-civil e das 

fabricas, alem da constitui<;ao de organiza<;:oes nos locais de trabalho para o controle 

das medidas de seguran<;a na fabrica<;ao, no uso e em qualquer atividade onde haja 

exposis;iio as fibras amiantiferas. 
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ANEX01 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 

CONVENC,:AO 162 
CONVENCAO SOBRE A UTILIZACAO DO ASBESTO COM SEGURANCA 

A Conferencia Geral da OrJllll1iz119ilo Internacional do Traba1ho, 
Convocada em Genebra pelo Conselho Administrative da Reparti9iio lntemacional do Trabalho, e 

tendo ali se reunido a 4 de junho de 1986, em sua septuagesima segunda sessiio; 
Observando o disposto nas Conven9iies e Recomenda<;ocs Relativas ao Trabalho, em particular a Conven<;iio 
e a Recomenda9ilo sobre o Ciincer Profissional, 1974; a Conven9iio e a Recomendaviio sobre o ambiente de 
trabalho ( polni9iio do ar, nJido e vibra9iies), 1977: a Conven9iio e Recomenda\'iio sobre a Seguran9a e a 
SaUde dos trabalhadores, 1981; a Conven\'iio e a Recomenda91io sobre os Servi9os de Saudc no Trabalho, 
1985; a Lista de Doen9as Profissionais, confom1e revista em !980, anexo il Conven<;ao sobre lndeniza<;oes 
em Caso de Acidentes de Trabalho e de Doen9as Profissionais; 1964, bern como o Recueit de directives 
pratiques sur Ia securite dans l utilisation de l 'amiante, publicado pel a Reparti<;ao lnternacional do Trabalho 
em 1984, qne estabelecem os principios de uma politica e da a9iio em nivel nacional; 

Ap6s ter decidido adotar diversas propostas concementes a seguranya no emprego do amianto, 
questao que constitni o quarto ponte da agenda da sessiio; 

Ap6s ter decidido que estas propostas deveriam tomar a forma de uma Conven9iio lnternacionaL 
Adota neste vigesimo quarto dia do mes de junho de mil novecentos e oitenta e seis, a seguinte 

Conven<;iio, que sera den01ninada Conven<;ao sobre o Antianto, 1986, 

Parte I 
Defini9iies e Campo de Aplica9ilo 
Artigo l 

l, A presente Conven<;iio se aplica a todas as atividades que impliquem a exposi.;ilo de trabalhadores ao 
antianto durante o desempenho de suas tarefas, 

2, Um membro que ratifique a presente Conven9iio pode, ap6s consulta as organiz119iies mais 
representativas de empregadores e de empregados interessadas, e com base em uma avalia<;iio dos riscos 
existentes para a sailde, bern como das medidas de segnran9a aplicadas, excluir ramos especificos da 
atividade economica de certas empresas do ambito de aplica\'iio de determinados dispositivos da 
ConvenyiiO, desde que se certifiquem que a aplica,ao deles aqueles ramos ou aquelas empresas niio e 
necessaria. 

3, Quando decidir pela exclusiio de ramos especificos da atividade economica ou de certas empresas, a 
autoridade competente deveni Ter em conta a frequencia, a dura9iio e o nivel da exposi9iio, bem como o 
tipo de trabalho e as condi9Des existente no local de trabalho, 

Artigo2 
Para os fins da presente Conven9iio: 

a) 0 termo "amianto" refere-se a forma fibrosa do silicatos minerais que pertencem as rocbas 
metam6rficas do grupo das serpentinas, on seja a crisotila (anrianto branco ), e do grupo das anfibolas, 
isto e, a actinolita, a amosita (amianto azul), a tremolita, ou todo composto que contenha um ou mais 
desses elementos minerais: 

b) A ex']Jressao "p6 de amianto" refere-se as particulas de anti an to em suspensao no ar ou as particulas de 
amianto em repouso, suscetiveis de ficarem em suspeusiio no ar nos locais de trabalho: 

c) A ex']Jressiio "p6 de amianto em suspensiio no ar" refere-se, para fins de medi9iio as particulas de poe ira 
medidas por meio de uma avalim;iio gravirnetrica ou .por outro m6todo equivalente; 

d) A expressiio "particulas respiniveis de amianto" refere-se as fibras de antianto cujo diametro seja 
inferior a 3 nanometros e cuja relal'iio comprirnento/difunctro .seja superior a 3: 1 , Someute .as fibras de 
comprimento superior a 5 nanometros seriio levadas em conta para fins de mensura9iio; 

e) A expressiio "exposi9iio de antianto" refere-se ao fu1o de se ser exposto, durante o trabalho iis fibras 
respiniveis de amianto ou ao p6 de antianto em suspensiio no ar, independentemente de essas fibras ou 
esse p6 provirem do an1ianto ou de ntinerios, materiais ou pr.odutos que contenbam antianto: 

I) A expressao "os trabalhadores" abrange os membros de cooperativas de produ9iio; 



g) A expressiio "representantes dos trabalhadores" refere-se aos representantes dos trabalhadores 
reconhecidos como tal pela legisla9iio, ou pnitica nacionais, conforme a Convenyiio Relativa aos 
Representantes dos Trabalhadores, 1971. 

Parte II 
Principios Gerais 
Artigo 3 

l. A legisla9ilo nacional deve prescrever as medidas a serem tomadas para previnir e controlar os riscos 
para a saUde, oriundos da exposi9iio profissional ao arnianto, bern como para proteger os trabalhadores 
contra tais riscos. 

2. A legisla10ilo nacional adotada em virtude da apliea10iio do panigrafo I do presente Artigo devera ser 
submetida a revisilo peri6dica, a luz do desenvolvimento tecnico e do aumento do conhecimento 
cicntifico. 

3. A autoridade competente podeni suspender, temporariamente, as medidas prescritas em virtude do 
paragrafo I do presente Artigo, segundo condil05es e prazos a serem fixados11p6s consultas As 
organiza,,es mais representativas dos empregadores e dos empregados interessados. 

4. Quando 4e derrogay5es estabelecidas de acordo com paragrafo 3 do presente Artigo, 11 auLoridade 
competente devera zclar por que sejam tomadas as precam;oes necessarias para proteger a saude dos 
trabalhadores. 

Artigo 4 

A autoridade competente devera consultar as organiza10oes mais representativas de empregadores e 
de trabalhadores interessadas, a respeito das medidas a serem tomadas para levar a efeito as disposiy5es da 
presente Conven9iio. 
Artigo 5 

1. A aplica,ao da legislaciio adotada de acordo com o Artigo 3 da presente Conven9ilo devera ser 
garantida por urn sistema de inspe\Oilo suficiente e adeqnado. 

2. A legisla\Oilo nacional deveni prever as medidas neeessarias, dentre as quais a aplica,ao de sall\OOCS 
adequadas, para garantir a implementa~;ao efetiva da presente Convenyilo. bern como a observancia das 
suas disposiy5cs. 

Artigo 6 

I. Os empregadores seriio considerados responsaveis pela aplica\Oilo das medidas prescritas. 
2. Toda vez que dois ou mais empregadores se encontrarem simultaneamente desenvolvendo atividades 

em certo local de trabalho, deveriio colaborar no sentido da aplica9ilo das medidas prescritas, scm 
prejuizo da fCSponsabilidadc de eada um COllCCIDCn!C a salide C a SCgoran(:a dos trabalhadOTCS que 
empregar. A autoridade competente devera estabelecer as modalidades gerais dessa colabora9ilO. desde 
que necessaria. 

3. Os empregadores devem, em colabora10iio com os servi<;os de saude c de seguran~;a no trabalho, e ap6s 
consulta aos representantes dos traballiadores interessados, elaborar os procedimcntos a serem seguidos 
em situar;Oes de emergCncia. 

Artigo 7 
Os trabalhadores devem, dentro do limite de snas responsabilidades, respeitar as nonnas de 

segnran10a e higiene prescritas para prevenir e controlar os riscos para a saude que comporta a ex'jJOSiiOiiO 
profissional ao amianto. bem como, para protege-los desses riscos. 
Artigo 8 

Da mesma forma, os emprcgadores e os trabalhadores ou seus representantcs deveriio colaborar tao 
estreitamente quanto possivel, em todos os ulveis na empresa, no sentido de aplicaqiio das medidas prescritas 
de acordo com a presente Conven9iio. 

Parte lli 
Medida de Prote<;iio e de Preven(:iio 
Artigo 9 

A legisla\Oilo nacional adotada de acordo com o Artigo 3 da presente Conven<;iio deven\ prever que 
a exposiqiio ao amianto deveni scr evitada ou controlada por mn ou mais dos meios a segnir: 
al A sujei9ilo do trabalho suscctivel de provocar a exposi<;iio do trabalhador ao arnianto as disposi<;oes que 

prescrevem medidas tecnicas de preven<;ilo, bern como metodos de trabalho adequados, particularmente 
referentes a higiene do local de trabalho; 



b) A prescri<;ao de regras e de procedimentos especiais, entre os quais autoriza9iies para o uso do amianto 

ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto, ou, ainda, para certos tipos 
de trabalho, 

Artigo 10 

Quando necessarias para proteger a satide dos trabalbadores, e viaveis do ponto de vista tecnico, as 
seguintes medidas deverao ser previstas pela legisla<;<lo nacional: 

a) Sempre que possivel, a substitui9iio do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que 

contenham amianto por outros materiais ouprodatos, ou, entiio, o uso de tecnologias altecnativas desde 

que submetidas a avalia9iio cientifica pela autoridade competente e definidas como inofensivas ou 
menos perigosas, 

b) A proibi<;ao total ou parcial do uso do amianto on de certos tipos de amianto ou de certos produtos que 

conteubam amianto para certos tipos de trabalbo, 

Artigo II 

L 0 uso do crocidolito e de produtos que conteubam essa fibra deveni ser proibido, 

2, A autoridade competente devera ser babili~ ap6s consulta as organiza<;oes mais representativas de 

empregadores e empregados interessadas, a abrir exce9oes a proibi<;Ao prevista no paragrafo I, supra 

sempre que os metodos de substitui<;iio niio forem razmiveis e praticamente realizaveis e sob condi9iio 

de que as medidas tomadas visando a garantir a sai1de dos trabalbadores niio sejam postas em risco, 

Artigo 12 

1, A pu1veriz<l\'iio do amianto deven\ ser proibida em todas suas formas, 

2, A autoridade competente devera ser habili~ ap6s consulta as organiza,ocs mais representativas de 
empregadores e empregados interessadas, a abrir exce9iies a proibi<;ilo pre vista no paragrafo 1, supra, 

sempre que os metodos de substitui<;iio niio forem razo:\veis e praticamente realizaveis e sob a condi9ilo 

de que as medidas tomadas visando a garantir a sai1de niio sejam postas em risco, 

Artigo 13 

A legislaciio nacional devera prever que os empregadores ratifiquem a autoridade competente, 

conforme modalidades e gran por esta definidos, acerca de certos tipos de trahalho que impliquem exposi9ao 
ao amianto. 

Artigo 14 

Os produtores e os fomecedores de amianto, da mesma forma que os fomecedores de produtos que 
contenham amianto, deveriio ser responsaveis pela etiquetagem adequada dos recipientes e, quando 

conveniente, dos produtos, em lingua e estilo facilmente apreendida pelos trabalhadores e pelos usuaries 

interessados, confonne prescric;oes da antoridade competente, 
Artigo 15 

I, A autoridade competente devera fixar os limites da exposiviio dos trabalhadores ao amianto ou de outros 

tipos de crirerios de aval~lio local de trabalbo em termos de exposi<;aol!Olllllianto, 
2, Os limites de exposi9ao ou outros criterios de ex']JOsiviio deveriio ser fixados, Revistos e atualizados 

periodicamente, a luz do deseuvohimento lecuol6gk:o e donumento do conhecimento tecnico e 

cientifico, 

3, Em todo local de trahalho em que o empregado for exposto ao amianto, o empregador devera adotar 

todas as medidas adequadas para evitar essa e'rposivilo oupara controlar a emissiio de p6 de amiamo no 

ar, no sentido de assegurar-se da observancia dos limites de exposic;ao ou de outros criterios 

concementes ii exposic;ao, bern como, diminuir tais niveis a ponto que a observ6ancia referida seja 

razoave1 se efetivamente factiveL 
4, No caso de que as medidas adotadas em conformidade como panigrafo 3 do presente Artigo niio sejam 

suficientes para canter a exposi<;ao ao amianto dentro dos liinites de exposic;ao ou a ronformar-se a 

outros criterios de exposiciio fixados no quadro da aplicaviio do disposto no panigrafo 1do presente 

Artigo, o empregador dever<l fomecer, manter e, se necess<irio, substituir, sem custo para os 

empregados, equipamento de prote9iio respiratorio adequado, bem como trajes de prote<;ao especiais, 

quando foro caso, 0 equipamento de prote<;ao respirat6rio 4evera conformar-se as normas estabe1ecidas 

pela autoridade competente e niio ser utilizado seniio como medida complementar, temporaria, de 

urgencia ou excepeionaL nao se constituindo em substituto do rontrole tecnico, 

Artigo 16 

Cada empregador devera ser responsave1 pelo estabelecimento e implementac;iio de medidas 

pniticas para a preven9iio e o controle das exposi<;oes dos trahalhadores ao an1ianto, e para sua proteviio 

contra os riscos dela decorrente, 



Artigo 17 

I. A demoli<;ao das instala<;5es ou obras que contenham materiais isolantes de amianto, bem como a 

elimina<;iio do amianto de constnu;ao ou obras em que este possa vir a ficar em suspensao, niio deverao 

ser empreendidas seniio por empregadores ou empreiteiros reconhecidos pela autoridade competente 

como estando qualificados para a execu,ao desse genero de servi9o, de acordo com o disposto na 

presente Conven<;ilo, e devidamente habilitados para tal. 

2. Antes de iniciar os trabalhos de demoli9ilO, o empregador on empreiteiro deven\ elaborar plano de 

trabalho que especifique as medidas a adotar, principalmente aquelas que visem a: 

a) fomecer toda seguran<;a possivel aos empregados; 

b) limitar a emissilo de p6 de amianto no ar; 
c) providenciar a elimina9iiO dos dejetos que contenbam amianto de acordo com o artigo 19 da 

presente Com·en,ao. 

3. Os trabalhadores ou seus representantes deverao ser consultados a respeito do plano de trabalho referido 

no pan\grafo 2. supra. 

Artigo 18 

I. Desde que as roupas pessoais dos trabalhadores estilo sujeitas a contamina10iio por amianto, o 
empregaqor devera, segundo a legisla<;ilo nacional e em consulta corn os representantes dos 

trabalbadores. fomecer roupas de trabalho adequadas que niio poderiio ser levadas para fora do local de 

trabalho. 

2. A manipala<;ilo e a limpeza das roupas de trabalho e dos trajes de prote<;iio especiais ap6s o uso devem 

ser efetuadas em condi<;5es sujeitas a controle, de acordo com as exi~encias da autoridade competente. a 
fim de evitar a emissilo do p6 do amianto. 

3. A legisla<;iio nacional deven\ proibir o tr.msporte das roupas de trabalho. dos trajes de prote<;iio especiais 

e do equipamento de prote<;iio individual ao domicilio do trabalhador. 

4. 0 empregador deve responsabilizar-se pela limpeza, pela manuten<;ilo e pela boa ordem das roupas de 

trabalho, dos trajes de prote<;ii.o especial e do equipamento de prote<;iio indivmual. 

5. 0 empregador deven\ por it disposi<;ao dos empregados expostos ao amianto instala<;5es de banbo. 

dncha ou lavabos no local de trabolho, conforme for mais adeqnado. 

Artigo 19 
I. Segundo a legisla<;ao e a pn\tica nacionais. o empregador deven\ eliminar os residuos que contenham 

amianto de molde a niio apresentar risco nem para a saitde dos trabalhadores interessados - entre os 

quais aqueles que manipulam o amianto - nem a popula<;ilo em geral ou para os habitantes das 

proximidades da fmna. 

2. Medidas adequadas devem ser tomadas pela autoridade competente e pelos empregadores para evitar a 
polui<;ilo do meio ambiente. em geral, pelo p6 de amianto emitido no local de trabalho. 

Parte IV 

Monitoramento do Ambiente de Trabalho e de Saude dos Trabalhadores 

Artigo 20 

I. Sempre que necessitrio a prOtC9iiO da saude dos trabalhadores. 0 empregador deveni medir a 

concentra<;ilo de p6 de amianto em suspensao no ar nos locais de trabalho e vigiara exposi<;iio dos 

trabalhadores ao amianto a intervalos e conforme metodos especificos pela autoridade competente. 

2. Os registros cnncementes it vigi.Iancia do meio de trabalho e da expos\<;iio dos trabalhadores .ao amianto 

deveriio ser conservados durante um periodo deterntinado pela autoridade competente. 
3. Os trabalhadores interessades, seus representantese os servi<;os~ inspe<;iiodeverii.o Ter acesso aos 

registros referidos. 

4. Os trabalbadores ou seus representantes devem Ter o direito de requerer a vigiliincia do meio de 

trabalhar e solicitar a autoridade competente os resultados dessa vigiliincia. 

Artigo 21 
I. Os trabalhadores que formn ou estiio expostos ao amianto devem poder-se beneficiar, segundo a 

legisla<;iio e pn\tica nacionais, .de exames medicos uecessitrios 20 rontrole da sua saUde em .fun<;iio .do 

risco profissional, bem como ao diagu6stico das doen<;as profissionais provocadas pela exposi<;ao ao 

awianto. 

2. A vigiliincia saititaria dos trabalhadores. concemente ao uso do amianto. niio deve implicar quaisquer 

onus para estes: ela devera ser gratuita e Ter Iugar. na medida do possivel. durante o hormo .de trabalho. 



3. Os trabalhadores devem ser informados conveniente e adequadamente dos resultados dos seus exames 
medicos, bern como, receber aconselhamento individual a respeito do seu estado de saUde em relagao 
com sua atividade. 

4. Quando a permanencia em finwao que implique expasi9:lo ao amianto for desaconselhada par motivos 
medicos, todos os esforgos deverao ser empreendidos, de modo compativel com a pratica e as condig5es 
nacionais, para oferecer aos trabalhadores enteressados outros meios de ccnservar sua renda. 

5. A autoridade competente deven\ estruturar sistema de notifica(Oao das doen<;ns profissionais causadas 
pelo amianto. 

Parte V 
Jnformag5es e Educaciio 
Artigo 22 
I . A autoridade competente deven\, em consulta e em colaboragao com as organizagoes mais 

representativas de empregadores e de trabalhadores interessados, adotar dispasi<;oes adequadas para 
promover a difusao de informagoes e a educa9ao de todas as pessoas envolvidas, no que respeita aos 
riscos provocados pela expasi(Oao ao arnianto, assim como aos metodos de preven(Oiio e controle. 

2. A autoridade competente deve zelar para que os empregadorcs tenham estabelecido par escrito uma 
palitica e procedimentos relatives as medidns de edoca<;ao e de treinamento peri6dico dos trabalhadores 
sobre os riscos oriundos do amianto e os metodos de prevenc;iio e controle. 

3. 0 empregador deve zelar pora que todos os trabalhadores expostos ou que pas sam vir a ser expastos ao 
amianto sejam informados a respeito dos riscos inerentes ao seu trahalho e das medidas de prevengao 
assim como dos metodos corretos de trabalho, e que receha, urn treimmento continuo uessa materia. 

Artigo 23 
As ratifica,iies fonuais da presente Conven,ao serao transmitidas ao Diretor-Geral da Reparti9:lo 

Intemacional do trabalho, e par cle registradas. 
Artigo 24 
I. A presente Convenc;iio somente vinculara os Membros da Otrganizagao Internacional do Trahalho cujas 

ratifica96es tenhan1 sido registradas pelo Diretor-Geral. 
2. Esta Conven¢o entran\ em vigor doze meses ap6s o registro das ratificag5es de dois Membros par parte 

do Diretor-Geral pasteriormente. 
3. Esta Conven9iio entraril em vigor, para cada Membro, doze meses ap6s o registro da sua ratifica9iio. 
Artigo 25 
I. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convencao podera denuncia-la ap6s a expira9iio de urn 

periodo de dez anos contados da entrada em vigor mediante ato comunicndo ao Diretor-Geral da 
Reparticiio Internacional do Trabalho e par ele registrado. A demincia so surtira efeito urn ano ap6s o 
registro. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convengao e nao fizer uso da faculdade de demincia 
prevista pelo presente Artigo dentro do prazo de urn ano ap6s a expira9iio do periodo de dez anos 
previsto pelo presente Artigo, ficara obrigado par novo periodo de dez anos e, pasterionnente, padera 
denunciar a presente Convem;ao ao expirar cada periodo de dez anos, nas condit;:oes pr"'istas no 
presente Artigo. 

Artigo 26 
1. 0 Diretor-Geral da Reparticilo Intemacional do Trabalho notificara a todos os Membros da Organiza9iio 

Internacional do trabalho o registro de todas as ratificagoes e denimcias que lhe sejam comunicadas 
pelos Membros da Organizaqiio. 

2. Ao notificar aos Membros da Organiza9ilo o registro de segtmda ratificat;:iio que !he tenha sido 
comunicada. o Diretor-Geral chamara a ateu9:lo dos Membros para a data de entrada .em vigor da 
presente Convent;:ao. 

Artigo 27 
0 Diretor-Geral da Reapari(Oilo Internacional do Trahalho comtmicaril ao Secretario-Geml das 

Naciies Unidas, pora fms de registro, conforme o artigo I 02® Carta dns Na9iies Unidas, as infonnagiies 
completas referentes a qnaisquer ratifica(Ooes ou atos de denimcia que tenha registrado de acordo com os 
Artigos anteriores. 
Artigo 28 

Sempre que julgar necessaria, o Conselho de Administragao da Repartiqao Internacional do 
Tmhalho devera apresentar it Conferencia Geral um relat6rio sobre a aplicagao da presente Convencilo e 



decidira sobre a oportunidade de inscrever na ordem do dia da Conferencia a questao de sua revisao total ou 
parcial. 

Artigo 29 

!. Se a Conferencia adotar uma nova Conven<;ao que revise total ou parcialmente a presente Conven9iio e 
a menos que a nova Conven<;iio disponha contrariamente: 
a) 

b )a partir da entrada em vigor da Conven<;iio revista. a presente Conven<;iio deixara de estar aberta a 
ratifica9il.o dos Membros; 

2. A prescnte Conven<;iio continuan\ em vigor, em qualquer caso, em sua forma e tear atuais, para os 

Membros que a liverem ratificado e que niio ratificarem a Convenciio revista. 
Artigo 30 

As versiles inglesa e francesa do texio da presente Conven<;iio sao ignalmente autenlicas. 



ANEX02 

MEMOR4NDUM DE ACORDO 

UMA POLITICA DE USO RESPONSA VEL PARA 0 AMJANTO-CRISOTILA 

Considerando: 

1: Os signatarios sao produtores e exportadores de amianto crisotila. 

2: Os signtarios reconhecem e .apoiam integralmente os principios definidos na 

~. 

-'· 

4. 

Convenyiio 162 da Organizayiio Internacional do Trabalho-OIT e o C6digo de 

Aplicayiio-OIT:'Segur.anya no Uso .do Amianto'. 

Os signatarios desejam cooperar para assegurar a aplicayiio destes principios nas 

suas respectivas unidades .de minerayao e .b.eneficiamento e nas .fiiliricas .de 

produtos de amianto crisotila para as quais eles fornecem fibras, tanto 

domesticamente como para outr.us .p.aises. 

Os signatarios procurariio apoiar junto a autoridades nacionais a implementa9iio 

deste Memorandum de Acordn,.tanto .domesticamente .como nos outro.s .p.aises. 

Por estas razoes: 

Os signatarios estao de acordo, individual e coletivamente, em implementar a presente 

politica de uso responsilv.el para o amianto-.crisotila, passo a .passo., nos mercados 

domesticos e intemacional, pelos seguintes meios: 

a) Estabelecer um com.ite, comp.usto .de representantes .das comp.anhias .s.ignatarias, 

para desenvolver uma lista de paises prioritilrios e urn plano estrategico de aviio com o 

objetivo de implernentar a politic.a.de llSD responsitv.el no prazo .dos .pr.6xirno.s 3 a 5 .anos e 

monitorar sua aplicayao por mais 5 anos. 

b) f.m c.ada pais prioritilrio 

i) lnformar as autoridades nacionais apropriadas da politica de uso 

respon¥vel e o objetiv.o .deseywo .de fumecer amianto-.crisotila .soment.e 

para aquelas empresas as quais estao de acordo, ou as quais 

providel)ciaram compromisso.s escritosfonnalizados e planosdeacao 

para encaminhar suas opera<;:5es de acordo com as regras nacionais. 

ii) Cooperar com .as .autorid.ades nacionais .e as associ a 96es nacionais .de 

amianto-crisotila no desenvolvimento de mecanismos (p.ex.mecanismos 

para o licenciamento deimportacoes, contrato.s voluntario.s .das ind!'Jstrias, 

etc.), para implementar a politica de uso responsavel dentro de urn perido 

de tempo especifico, .assim .como r.elatar o.s pr.ocedimentos .das empres.as 

individuals submeteria urn relat6rio anual, indicando os niveis de 

exposiyao e os progr.esso.srealizado.s c.om aintro.duyao .dasmedidas .de 

controle e preven<;:ao apropriadas. 

iii) Fornecer urn acordo por escrito para as autoridades nacionais apropriadas 

indicando que o amianto-.crisorila_seci fumecido .diretamente para as 

unidades que industrializam produtos de amianto-crisotila sob a condi<;:ao 

de que o amia:nto-.crisorilanao .sejar.evendido .depois de entr.egue e .que 

todos os depositos de distribui9ao nao diretamente pertencentes e 

operados pelus .produtoreslo.cais.no.s.seusrespectivos palses .seriio 

fechados. Nestes casas onde o aminto crisotila e fornecido atraves de 



empresas reconhecidas, em nome das minas signatarias, os dirigentes 

representantes destas organizacoes serao tambem convidados a assinar o 

Memorandum de Acordo e conduzirem os seus neg6cios de acordo com 

ele 

iv) trabalhar com e apoiado pelos ministerios apropriados, associa96es 

nacionais de arnianto-£risotila, empresas usuiu:ias ill! amianto-crisotila e 

entidades sindicais, para identificar e encaminhar assistencia educacional, 

de treinamento e tecnicas necessiu:ias paraassegurar ll ritpida realizacao 

dos objetivos da politica de uso responsaveL 

v) em .cooperll!(iio rom llS associa!(oes nacionais de lllllianto-crisotila e 

empresas usuarias de amianto-crisotila, trabalhar com as autoridades 

nacionais na atJ wlizacao llS re,aulamenta!(oes nacionais parll o amianto 

para assegurar o acompanhamento com a Conven<;ao OIT -162 e outros 

relevantes padroes .internacionais r.elativos a prote!(iio .da sa:Ude .dos 

trabalhadores e da popula<;ao e do meio ambiente. 

vi) promover ll ratificacao .da Convenyao OlT -J 62, Segnranca no llso de 

Amianto. 

vii) promover a aplica<;ao do Guia de Gerenciamento Ambiental da AJA, na 

perspectiva do ciclo de vida do .produto. 

c) Em coopera<;ao com as associa<;oes nacionais de amianto-crisotila, preparar urn 

relat6rio anuaJ.para a OlT e OMS indicando os progressos mundiais na 

implementa<;ao da politica de uso responsaveL 

d) Adaptar-se aos .pmce.dimentos aplicaveis dirigidos an empacotamento, mtnla_gem 

e transporte das fibras de amianto-crisotila. 

e) T rabalhar paraassegurar .que, .due course (tempo devido), to.das as ontras 

empresas produtoras e exportadoras de amianto-crisotila sejam signatarias deste 

Memorandum deAcordo. 

f) Em caso de desrespeito deste Memorial de Acordo pelos signataries serao 

provideociadas consultas conjuntamente com as autoridesJlllci.onais apropriadas 

com a perspectiva de corrigir a situa<;ao. 

Este Memorandum de Acordo se .efutivMa na .assinatura dos signatarios e seus . .efeitos 

durarao ate 31 de dezembro de 2005, a menos que seja trocado por outro acordo pelas 

compat)hias signatarias deste memorandum. 

Novembro de 1995. 

Signataries LAB CHRISOTILE,INC; JM ASBESTOS, INC.; SOCIEDADE ANONIMA 

MINERA~AO DE AMIANTO <SA1\1A); AFRICAN ASSOCIATED MINES 

(PVT),LTD.; HVL ASBESTOS (SWAZILA1'iD) LIMITED 



ANE-X03 

Lei 9.055 qe 16 
.de junho <le 1995 

Discipl!na a e:r:trayAo, industrializayAo, uti!izayAo, 
comercializayAo e transports do asbesto/amian!o e 
dos produlos que ocontenham, bam como das Iibras 
naturals e artificais, de qualquer origem, uh!izados 
para o mesmo fim e d3 outr~s provid{!ncias. 

0 PAESIDENTE OA REPUBLICA, fa yo saber que 
o Congresso Nacional decre:a e eu sanciono a sa· 
guinte Lei: 

Art. 1' t:. vedada em todo o tarri16rlo nacional: 
I • a extray!o, produr;Ao, industria!izar;Ao, uti· 

nuyao e comercializa~;Ao da actinolita, amosita {as
be.sto marrom), antofi!ita, crocidolita ( amianto·azul) e 
da ttemoHta, variadades minerais per1encentes li<) 

grupo dos anfib6Hos, bam como dos produtos que 
eonlenham estas substAncias minerais; 

II • a pulveriza~o (spray) de todos os tipos de 
fibras, tanto de asbesto/amiantoda varied ada crisolita 
cornc daque!as naturals e artifidais referidas no art. 
2"1 desta Lei; 

Ill • a venda a granel de fibras em p6, tanto de 
asbestolamianto da variadade crisolita como daque· 
las naturalt e artlficia!s referidas no artigo 2~ desta 
l.lll. 

Art 2" 0 asbesto/amlanto da var!edade crisoli!a 
(asbesto branco), do grupo dos minerals das serpen· 
tinas, a as ;:lema!:. m:;;a:;, na:urais a artilicia.is cs 'i'-'al
quer origem, utilizadas para o mesmo fim, serAo ex· 
trafdas, industrializadas, utili.zadas e comercia!i~:adas 
em consonAncia com as disposiy{)es desta Lei. 

Parclgrafo Unico. Para os efeitos desta Lei, const
deram-se fibras naturals e artificiais as comprovada
mente nocivas A saUde humana. 

Art 3* Ficam ma.ntidas as atuais normas relativas 
ao asbestolamianto da variedade criso!ita e as fibras 
naturals e artificiais referidas no artigo anterior con
tidas na legislar;Aode seguran~. higiene e medicina 
do trabalho, nos acordos internacionais ratificados 
pela RepUblica Federativa do Brasil e nos acordos 
assinados entre os sindicatos de traba!hadores e os 
seus empregadores, atualizadas sefll)re que neces
Urio. 

• 1' (VET ADO) 
• 2* As normas de seguranya, higiene a medicina 

do trabalhO serAo fiscatizadas pelas areas compe
tentes do Poder E.xecutivo e pelas comissbes de 
hibricas referidas no parclgrafo anterior. 

.. 31 As ertlJresas que ainda nAo assinaram com os 
sindicatos de trabafhadores os acordos referidos no 
caput deste artigo deverAo faz&-lo no prazo de 12 
(doze) mesas, contados a partir da publicayao desta 
Lei, e a inobservAncia desta determinavao acarreta
ri. automaticamente o cancetamento do seu alvara 
de funcionamento. 

Art. 41 Os orgaos competentes de contro!e de 
seguran~. higiene e medicina do traba!ho desenvol
verAo programas sistemAticos de fiscalizar;Ao, moni
toramento e controls des riscos de exposil;80 ao 
asbestolamlanto da variedade crisotila e as fibras 
naturals e artificiais referidas no art, 2Q desta Lei, 
diretamente ou atravlts de convlmios com institui
y:Oes ptjbllcas ou ptivadas credenciadas para tal fim 
pe!o PoOer Executive. 

AIL 5- A!> &fTl)tesas que manipularem ou utiliza. 
rem materials contendo asbestotamianto da varieda
de crisoti1a ou as fibras natura is e artificiais referidas 
~art 2* desta LeienviarAo, anualmente, ao Sistema 
Unicode SaUdee aos sindicatos representatives dos 
trabaihadores uma.listagem dos seus empregados, 
com lodica~o de setor, tunyAo, cargo, data de nas
cimento, de adrnlssAo e de avalia¢o medica peri6di
ca. aeofi'1'Sn!1ada do diagn6stico resultants. 

Pan\grafo Unico. T odos os trabalhadores das em
presas que lidamcom o asbestolamianto da varieda
de crisotila ou as fibras naturais e artilicials relaridas 
no art 211 desta Lei serAo registrados e aco~anha
dos por servi90s do Sistema Unicode SaUde, dev1da-

mente Qvalilicados para esse !1m, sem preJuizo das 
;:o~(les dl" pro~~ a. prote';~O eo reo:l'pera~~() d3 saU· 
de mterna. de responsabilidade das empresas. 

Art. 6~ 0 Poder Execulivo determinara aos produ· 
tares de asbesto/am1anto da variedade crJsOllla, bem 
como das fibras naturais e artif1ciais refer1das no art. 
2Q desta Lei, que nAo forne~am estes materiais as 
empresas que estejam descumpnndo qualquer dis
posilfAO dest~ d1p!oma legal. 

Paragra!o UnicO· Acontecendo o previsto no caput 
deste art1go, o Govemo Federal nAo autonzara a 
importa9A0 da substAncia mineral ou das Iibras ref e. 
ridas no art. 2~ desta Lei. 

Art. P Em lodes os locais de trabalho onde os 
trabalhadores e.stejam expostos ao asbesto/amianto 
da variedade cnsotila ou das l1bras natura is ou artili
ciais referidas no art. 2Q desta Lei deverAo ser obser. 
vados os lim!tes de toletAncia fixados na !egislal;AO 
pertinente e, na sua aus~nda. serao f1xados com 
base nos cril8rios deconlfole de exposir;ao recomen
dados por organismos nacionais ou internacionais, 
reconhecidos cientificamente. 

• 1~ Outros crit8rios de controle da exposi~;~o dos 
trabalhadoras que nAo aqueles definidos pela lagis
layAo de Seguranya e Mediclna do Trabalho deverAo 
ser adotados nos acordos assinados entre os sindi
catos dos trabalhadores e os empregadores, previs· 
tos no art. 39 dasta Lei. 

• 2~ Os limites fixados devarao ser revisadcs anu
almente. procurando·se reduzir a exposil;Ao ac nl'ol&l 
mais baixo que se1a razoalmante exeqGivel. 

Art. a~ 0 Poder Executive estabelecera norm&.'5 de 
s_eguranya e sistemas de acotT' 1anhamento espl.lCi· 
f1cos para os setores de fri'" , e tllxtil que utl!ium 
asbesto/amianto da varier crisoti!a e as fibras 
naturais ~u artificiais refer , no art, 2' desta Le!, 
para fabncal;AO dos seus produtos. extensivas aos 
locais onde eles sAo comercializados ou submetidos 
a serviyos de manutenr;Ao ou reparo. 

Art. 9~ Os institutes, fund~OOs e unlversidades 
ptiblicas ou privadas e os 6rgaos do Sistema t.inico 
de SaUde promoverAo pesquisas cientificas e tecno-
16gicas no sentido da utitiza~o. sam riscos a salida 
humana, do as~sto/amianto da variedade crisotila, 
bemcomo das fibras naturals e artificlais referidas no 
art.2~ desta Lei. 

Paragrafo Unico ·As pesquisas referidas no caput 
deste artigo contarM com !inha especial de financia
mento dos 6rgAos governantes responsaveis palo 
lomento a pesquisa Clentffica e tecnol6gica. 

Art. 10 0 transports do asbesto/amianto e das 
Iibras naturais e artificiais referidas no art. 2" desta 
Lei e considerado de a!to risco e, no caso de aciden. 
te, a area devera ser isolada, com todo o material 
sendo reembatado dentro de normas de seguran~. 
sob a responsabilidade da empress transportadora. 

Art, 11 Todas as infra96eS desta Lei serAoeneami
nhadas palos 6rgAos fiscalizadores, ap6s a devida 
comprova9ao, no prazo maximo de setenta e duas 
horas, ao Mintsterio PUblico Federal, atraves de co
municacAo circunstanciada, para as devidas provi~ 
d~ncias. 

Paragrafo Unico • Oualquer pessoa e-apta para 
fazer aos 6rgaos competenles as denUncias de que 
trata esle art1g0. 

Art. 12 (V_ET ADO) 
Art 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

pub!icaryAo. 
M 14 Revo;;am-se as disposj,yOOs em contrario . 

. Brasilia, ltdejunhode 1995; 174~dalndependAn
Cla. e 1 07' da RepUblica. 

Fernando Henrique Cardoao 
Paulo Paiva 



ANEX04 

Projeto de Lei n. 2.186 apresentado pelos Deputados Federais Eduardo 
Jorge e Fernando Gabeira em julbo de 1996 

Art 1 Fica proibido em todo o territ6rio nacional: 

I- a extra<;iio, produyao, industrializacyao, utiliza.yao e comercializacyao do 

asbesto/amianto com excessao da vMiedade uisotila ( asbesto branco ); 

ll- a pulveriza.yao (spray) de todas as formas de asbesto; 

lii- z venda agmnel defibrl!S em p6 de todas as fonnas del!Sbesto; 

IV- uso de todas as formas de asbesto em materiais de fric91lo. 

Paragrafo Unico- No easo da variedade .c.risotila (asbesto br.aneo), .as 

disposi96es do inciso 1 deste artigo passam a vigorar no prazo de 1 (urn) ano. 

Art.2 Os institutos, funda<;6es e universidades publicas promoverao pesquisa 

de desenvolvimento de fibras alternativl!S comprovadamente nao agressivl!S a 

saude coletiva e colocarao suas tecnologias gratuitamente a disposi<;ao das 

empresas interessadas. 

Art.3 0 Govemo Federal criani mecanismos de incentivos fiscais as em pres as 

atingidas pelo banimento .do amianto, visando garantir-lhes sm reconversao 

tecnol6gica a outros ramos de atividade. 

Art .4 0 Ministro .do Irabalho .organizara programa de treinamento especial 

para os trabalhadores afetados com o banimento da utilizaviio do asbesto, 

visando recoloca-los em outrl!S .atividades produtivas. 

Art. 5 A produ<;ao e/ou extra.yao de produtos que contenham asbesto/amianto, 

durante 0 .prazo prev.i.ato no par:igrafo unico do artigo l, nao devera 

ultrapassar, em nenhum momento, a jomada de trabalho, a concentra<;ao de 

fibras no ar de 0,2 fibras por .cnl ~ avl!liayao .ambiental obedeceni a 

peridiocidade minima de seis meses. 

Paragrafo unico. As empresas que manipularem ou utilizarem materiais 

contendo asbesto/amianto, durante o prazo previsto no parilgrafo imico do 

artigo I, deverao enviar a rela91io de seus trabalhadores, com indicacyao de 
setor, cargo, data de nascimento ao sindicato de classe dos trahalhadores, com 

data de admissao e demissao quando for o caso, bern como as quantidades 

manipuladas e procedencia .do l!Sbesto. 

Art. 6 0 Sistema Unico de Saude, bern como os demais 6rgaos publicos de 

controle ambiental, desenvolveri'io progrmas de mapeamento, de 

monitoramento e amilises de riscos de exposi9ao e contamina<;ao relacionadas 

ao asbesto/amianto em quaisquer ambientes, tais como: instala96es publicas; 

residencias; comercio e .industria, em embarcaci'\es em reparo e estruturl!S em 

geral que contenham materiais com asbesto e avaliara a necessidade de 

remo.yao do material. 

Art. 7 Todas as infra96es a esta lei serao encaminhadas, no prazo maximo de 

setenta e duas horas ao Minis.terio Publico FederaL atraves de .comunica<;ao 

circunstanciada para as devidas providencias. 

Art.8 0 Poder Executivo .no pmzo de 90 .dias de .pmmnlgat;:ao .da lei, 

regulamentara sua aplicayao, bern como a penalizavao aos infratores, prevendo 

desde a aplicacao de multas.ate acassac;li.o do alvara de funcionarnento. 



ANEXOS 
Portari,a n°41, de 26 de fevereiro de 1998 

0 Diretor Geral do Departamento Nacional de Produyao ~neral, no uso das 
atribuiJ?Oes -que .lhe .con£e:ce .o -art. ~19"1 i nci so -Xl...I r .do Begi men to . .I.n:te:rn.o-1 

aprovado pela Portaria ~nisterial n° 42, de 22/02/95 1 tendo em vista o ~sposto 
no Decrato n. -2.350, de ~/~0/97, 4UE' regnl amen ton -a Lei n° _9_055, .<:le M/D£>/9.5 

e, considerando que a extrayio 1 industrializayao, utilizayao, comercializayao e 
o transporte --do .asbe.sto -am.ianto, -no Territ6rio.Nacional r k -~..tado _a -¥ariedade 

crisotila; 
Considerando que compete ao Departamento Nacional de Produyao Mineral 

DNPM, autorizar a .impor±.a.gao -d.o ashes to/ami anto 1 -da ,ari edade cri so.ti.la.! --em 

qualquer de suas formas 1 resolve: 

1 - Ficam as empresas importadoras, obrigadas ao cumprimento das seguintes 
exigenci.a.s.: 

1. l - Cadastramento junto ao DNPM obtido me~ante a apresentayao do 
modele Anexo -~-,. . .dev:idamente preenchido .e ~fi rmado ..nos termos .do 

artigo 2 do Decreto n. 2.350, de 15/10/97, acompanhado da licenga 
ambientaJ. _e do xeg.istr_o do cadastre de usuiu:i.os _no Mj nj ster.io do 

Trabalho. 

1. 2 - Apresenta9io ate 30 

previsio de i~orta9aoi 
da variedade crisotila, 

de novembro de cada ano, ao DNPM, de 
para o ano seguinte~ de asbesto/amianto 
tambetn nos moldes do Anexo 1 . 

1.3 Declarayao_pertinente ao c~rimento das condi96es previstas na 
legislagio federal, estadual e municipal de controle ambiental, 
de saUde e seguran9a no trabalho e de saUde pUblica, pertinente 
a ar.mazenagem, manipula9ao, utilizayao e processamento do 
asbesto/amiantoi bem como de eventua-is residues gerados nessa 
opera9ao, inclusive quanta a sua disposig&o final, conforme 
Anexo 1. 

2 0 cadastramento previsto no item 1. 1 tera prazo de validade de 12 
doze)meses_, a contar da data do deferi.mento em o-ficio encaminhado _pelo 
Diretor Geral do DNPM a empresa importadora. 
3 - 0 pedido de cadastramento ora disciplinado sera for-mulado mediante 

requerimento firmado pela empresa importadora, dirigido ao Diretor 
Geral do DNPM, acompanhado do modelo Anexo 1_, hem como dos documentos 
mencionados no item 1.1. 

4 As declarayOes prestadas pela 
elaborac;las .sob ..responsabilidade 
habilitado. 

empresa importadora, deverio ser 
tecnica de profis.sionaJ. ~egalmente 

5 - 0 cadastre nao impli.ca na i.mediata autori.zagB.o das operagOes de 
importayao. Para tanto, a ~resa interessada devera 1 ate 30 (trinta) 
di.as antes da data prevista para o desembarque da mercadoria, 
solicitar autorizayao e~pecifica para a operagaoi mediante 
requerimento di.rigido ao Diretor Geral do DNPM, acompanhado das 
seguintes infor.mayOes relativas a proced6encia do asbestolamianto da 
variedade crisotila: 
a) pais e cidade de ori_gemi 

b) porto de embarque; 

c) nome do fornecedor e seu endereyo complete; 
d) Estado, Municipio e porto de desernbarquei 
e) quantidade e valor efetivamente inportado de asbesto/amianto da 

variedade crisotila. 



ANEXOil 
PEI.O Bl'..N!MEN'l'O DO cl\M!l'..N'l'O 

As Centrais Sindicais - CUT, Forya Sindical e CGT reafirmam sua posi9ao 
pelo banimento do ~ante no Brasil¥ considerando que: 

o amianto e uma substancia carci.nogeni.ca em qualquer uma de suas 

form.as; 

que o amianto e urn problema de saUde pUblica; 
que 4 tecnicamente, a medida de controle mais 

subst.inci.as cancerigenas e sua substi.tuiy.iio 

agressivas. 

efi.ci.ente para 
por outras 

as 

nao 

Para a concretizayao e consolidayao deste objetivo estrategico, tendo em 
vista a complexidade das questOes sociais e econOmicas gue envolvem o processo 

de produyao e a uti.liza9ao do amianto no Brasil, as Centrais em pauta defendem o 
seguinte plano de ayao. 

1) Iniciar ampla Campanha Nacional de esclarecimento dos trabalhadores, 

do movimento sindical e da opiniao pUblica em gera1 1 sobre os riscos 

da exposiyao a esta fibra; e definir ayOes que visem o banimento do 
amianto no pais; 

2) Substituir imediatamente o amianto, atraves de negociayOes por 
categoria 1 nas atividades onde _jil existem tecnologias substitutivas 

conhecidas 1 confor.me a Convenyao 162 da OIT; 

3) Criar um Grl.lpO Tripartite {trabal.hadores_, _patronato_, governo) que 
promova linhas de pesquisa para aquisiyao de tecnologias de, substituiyao 
do amianto, nos setores onde ela nao existe (princi_palmente no de fibro

cimento) 1 envolvendo areas e instituiyOes de pesquisa (Fundacentre, IPT, 

ITA, Universidades ete.) e de financiamento ~S, Finepe) articulada com 
organismos internacionais, de forma a subsidiar a nor.maliza9ao e o 
acempanhamento d.a substi-tui_s:ao pro_gressiva do amianto _para gue ate o ano 
2000 este seja completamente banido no Brasil; 

4) Promover estudos sobre o iltlpacto social e econonu.co decorrente da 

realocayao m.io-de-obra do setor de minerayao do amianto (Minayu, em 
Goiils), para enpregos em outros setores de extra_s:ao (fibras 

substitutivas); 
5) Que os MinistE:rios da SaUde, Trabalho, e Previdencia 1 em conjunto, 

fayam p acompanharnento .dos agravos .pr.omov--.i.doa pelo ami an to -e .que 

atraves de estudos e antamentos subsidiem o trabalhe realizado pelo 
Grupe Tripartite; 

6) Promover processes de respensabilidade civil e criminal, e tambE:m ayOes 
repressivas 1 contra .as --empresa.s .res:ponsavei.s -~ transferOncjas .de 

risco, em cases de doenyas provenientes da exposiyao ao amianto; 

7) Encam,inhar ao;:oes jllnto aos brgaos pllblicos "'ompe±entes, no .sentido de 

solucionar a destinayao de residues contendo amianto. 

Sao Paulo, 29 .de jul.ho de J.99S @w .~ .Raul.o, 29 de jul.ho de ~9S 

CUT, Ferya Sindical, CGT 



ANEXO 7 

AMIANTQ CRISOTILA" INDICE DE DOEN~ ZERO 

A_p6s ouvi.r, questionar e anali.sar as pro_postas e tend.Snc.ias do processo do 

uso do amianto no Brasil e em nivel .internacional, o Sindicato dos ~neiros de 

Minayu esclarece o posicionamento a_provado ~r unanimidade na Assembleia Geral 
Extraordi.n.iria realizada em 12 de outubro de 1996, no Salao Cora Coralina, em 

Minac;u, Goiils: 

"Que o governo e os empresilrios estabeleyam regras claras e objetivas de 

uso do amianto crisoti.la 1 de forma racional, com macic;os investi.m.entos em 

tecnologia, garantindo o indice de doenya ZERO no sentido ocupacional e pUblico 
da saUde humana. f! 

Essa proposiyao foi elaborada e apresentada a categoria pela diretoria do 
Sindicato dos Mineiros de Mi.nac;u em parceria com a di.retoria da CNTSM 

Confederayao nacional dos Trabalhadores do Setor M2neral da CUT. A decisio dos 
mdneiros foi precedida de debates 1 encontros 1 visitas e reuni.Oes com ministros, 

senadores, deputados, tecnicos, assessores, empres.irios e lideran9as da CUT, 
Forya Sindical, CGT, CNTI-, ABRA_, Fundacentro 1 DRT, ~ 1 PFL_, PPB 1 PSDB, PMDB 1 

PDT, PC do B, PSB, PSTU, PPS E PL. 
A decisao dos mineiros tem como refer9ncia a experi9ncia das ComissOes de 

M2na e de .FB.bri.ca, onde o uso _racional com tenno~ogia _mo.strou .seguran94 sem 
gerar doen9as aos trabalhadores. 

A partir dessa data! o Sindicato dos M2neiros e a CNTSM passam a ter esta 
posiyao a cerca do uso do amianto crisoti1a. 

Para melhor elaborar e definir as estrategias dessa nossa proposta, sera 

realizado em fevere~ro.um-seminario~i~-nacjonaJ cam-aonvjdados.nternaci~s 

em ~nagu/Goias. 
Convidamos todas as entidades sociais e tecnico-cientif~cas, parti.dos e 

representayOes da sociedade para se fazerem presentes no evento. 

Sindicato dos ~neiros de Minayu, filiado a CNTSM 1 

Confederar;Ro Nacional --do.s _Trahalhadores .do --Se±or Mjneral --da CUT 


