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EMBALAGENS DE VIDRO 

H{t cerca de nove meses, no Informative CETEA nQ1 , 
vol. 1 de janeiro/fevereiro deste ano, apresentamos uma 
materia relativa a reciclagem das embalagens de vidro. Na
quela oportunidade, fez-se uma anAlise abrangente dos 
atuais sistemas utilizados para a recuperac;:ao racional e 
economicamente viAvel dos significativos volumes de sucata 
de vidro gerados nos parses industrializados. 

Dando continuidade a esse importante tema, serao 
apresentados aspectos de alta relevancia no contexte das 
tend~ncias de mercado, da conscientizac;:ao ecol6gica e do 
pr6prio futuro das embalagens para produtos de consume. 

Ecologia, meio ambiente, resrduos urbanos e poluic;:ao 
ambiental sao temas que significam muito para a Area de em
balagem, em especial, a partir da segunda metade desta de
cada. A imprensa especializada tem dedicado muita atenc;:ao 
a essa problemAtica, visto tratar-se de um complexo de fate
res sociais, polfticos e tecnico-economicos. 

De modo geral, os fabricantes de embalagens dispoem 
de uma vasta gama de materiais. lsso pode significar, a pri
meira vista, que os materiais do futuro devam ser apenas 
aqueles passrveis de reciclagem ou degradac;:ao natural. En
tretanto, do ponto de vista tecnico, sao inumeras as variAveis 
que influenciam na selec;:ao dos materiais de embalagem en
tre as quais incluem-se as de natureza economica e merca
dol6gica. 

Na atualidade, a embalagem tem sido alvo de intensos 
ataques por parte de autoridades publicas, instituic;:oes de 
defesa do meio ambiente e alguns segmentos da sociedade 
contemporanea. Essa situac;:ao tem sido motivada, em geral, 
pela falta de informac;:ao a respeito das reais func;:oes desem
penhadas pela embalagem e pela relac;:ao benefica que esta 
apresenta, com o pr6prio desenvolvimento social. Outro fator 
de extrema importancia para uma anAlise correta do proble
ma refere-se a real participac;:ao da embalagem na composi
c;:ao dos resrduos s61idos urbanos. 

Um claro exemplo de que um produto industrializado e 
acondicionado contribui para a reduc;:ao do volume de resr
duos s61idos urbanos e o suco concentrado: uma embalagem 
contendo o suco concentrado e congelado extrardo de 15 la
ranjas significa que os resrduos s61idos dessas frutas foram 
aproveitados industrialmente e nao contriburram para agravar 
os problemas de poluic;:ao ambiental. 

No trabalho de Harvey Alter, intitulado "0 crescente 
problema do lixo", contratado pela Camara de Comercio dos 
EUA, tem-se uma anAlise detalhada da relac;:ao entre os resr
duos de alimentos e a embalagem. Segundo o autor, a medi
da em que se verifica um aumento generalizado no uso das 
embalagens, tem-se uma reduc;:ao nos resfduos organicos 
domiciliares (alimentos). As modernas tecnicas de industriali
zac;:ao dos alimentos reduzem significativamente q volume de 
descartes a nrvel de consumidor urbano. -

Nos freqOentes debates sobre resrduos s61idos, a em
balagem de consume e vista como a maior respons{tvel pela 
poluic;:ao ambiental e causadora de problemas para a elimina
c;:ao dos resfduos s61idos nos grandes centres urbanos (ater
ros sanMrios, incinerac;:ao). 
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Essas considerac;:oes sao importantes para que o pro
blema possa ser analisado de forma imparcial e objetiva. 
Uma questao e evidente na opiniao unanime dos especialis
tas internacionais: a Area de embalagem tem duas alternati
vas a escolher: 1 Q) atacar de frente e de forma agressiva o 
problema ou 2Q) deixar que outras Areas, menos informadas 
e pouco empenhadas em analisar a complexidade do tema 
ditem "as regras", sem fundamento concreto. 

, Em pesquisas recentes, realizadas nos EUA, verificou-
-se que o consumidor atribui maior importancia aos proble
mas de poluic;:ao das fontes de {tgua, a contaminac;:ao dos 
mares e a poluic;:ao atmosferica, deixando em quarto Iugar a 
questao dos resrduos s61idos. Esses dados mostram que a 
preocupac;:ao com a questao da embalagem "poluente" ainda 
tem sido o objeto de maior discussao a nrvel das autoridades 
legalmente constitufdas. 

Entretanto, pesquisa realizada pela revista "Packaging" 
e publicada em agosto p.p. demonstra que o consumidor est{! 
cada vez mais conscientizado da importancia que a recicla
gem das embalagens, em geral, representa pa;a o futuro da 
humanidade (Figura 1 ). Na atualidade, verifica-se tambem 
que o consumidor esclarecido tem procurado selecionar os 
produtos de sua prefer~ncia, levando em considerac;:ao a re
ciclabilidade das embalagens que os cont~m. 

Extrema lmportllncia 
27,8% 

Extrema lmporta.ncia 
38,8% 

1986 

1989 

Sem lmportllncia 
15,4% 

Sem lmportllncia 
2,2% 

Relativa tmportancia 
10 ,8% 

FIGURA 1.1mportancia da reciclagem. 

Fonte: PACKAGING, Junho 1989- E.U.A. 
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Por outro lado, tern aumentado, de forma significativa, o 
numero de consumidores que passariam a comprar produtos 
acondicionados em embalagens degradaveis, mesmo que is
so implicasse em -urn pequeno adicional no prec;:o final do 
produto (Figura 2). Entretanto, a compreensao do termo "de
gradavel" parece ainda muito superficial, mesmo nos parses 
mais desenvolvidos, significando com isso que ha a necessi
dade de informac;:ao e esclarecimento a respeito. 

NAoSel 
3,2% 

Embalagem Degrad<ivel para Leite 

NAoSel 
4,1°4> 

Embalagem Degrad<ivel para Outros 
Alimentos 

FIGURA 2. Preferencia dos consumidores por 
embalagens degradaveis 

Fonte: PACKAGING, Agosto 1989- E.U.A. 

Nesse contexte, a embalagem de vidro, amplamente 
uti liz ada para alimentos e bebidas, apresenta caracterrsticas · 
excepcionais quanto a sua reutilizac;:ao e reciclagem. 

"Vidro nao e lixo; e materia-prima" 

Esta expressao, utilizada por uma empresa na Holanda 
especializada em reciclagem de vidro ("Malta Glass 
Recycling") de nota, por si s6, a maior qualidade des sa maUl
ria-prima nobre e amplamente utilizada para a produc;:ao de 
embalagens e inumeros outros produtos. 

Ainda que o vidro nao seja degradavel, apre_senta uma 
caracterrstica unica, se comparado a outros materiais utiliza
dos na fabricac;:ao de embalagens: e 1 00% reciclavel, poden
do ser reincorporado em grande proporc;:ao como materia
-prima para a fabricac;:ao de novos produtos, sem causar alte
rac;:6es nas suas propriedades originais. Alem desse aspec
to, as embalagens de vidro, em especial as garrafas para be
bidas, podem ser reutilizadas durante longos perrodos, 

Vidro nao e lixo; 

e materia-prima; 

minimizando sensivelmente o volume de recipientes descar
tados ap6s o primeiro uso (embalagens "one way"). 

Alem das inumeras vantagens tecnol6gicas, a embala
gem de vidro, quando reciclada, oferece uma alternativa via
vel para a reduc;:ao dos volumes de resfduos s61idos urbanos, 
minimizando o uso de aterros sanitarios e reduzindo o con
sumo de materias-primas minerais usadas na fabricac;:ao do 
vidro. 

Segundo dados da Associac;:ao Tt'lcnica Brasileira das 
lndustrias Automaticas de Vidro- ATBIAV, na Europa Oci
dental, onde a conscientizac;:ao da sociedade sobre os pro
blemas ecol6gicos e muito forte, verifica-se um aumento sig
nificative nas quantidades de vidro reciclado a cada ano. 0 
predomrnio dos recipientes nao retornaveis propiciou uma 
mobilizac;:ao intensa das instituic;:6es publicas, da sociedade e 
das industrias. A Federac;:ao Europeia de Vidro de Embala
gem - FEVE coordenou, a partir da decada de 70, um pro
grama integrado de reciclagem racional, cujos resultados to
ram altamente satisfat6rios. Em termos reais, o crescimento 
das quantidades recicladas apresentou-se na faixa de 7 a 8% 
ao ano. Com cerca de 1 tonelada em 1978, a Comunidade 
EconOmica Europeia atingiu a marca de 3 milh6es de tonela
das em 1985 e 4 milh6es em 1987. Deve-se salientar que os 
doze parses componentes da GEE formam hoje uma "famnia" 
perfeitamente integrada, onde os produtores de vidro atuam 
com intercambio de tecnologia, informac;:ao tecnol6gica e no
vas ideias. 

Embora devam ser consideradas as peculiaridades 
s6cio-econ0micas e culturais dos parses da GEE, o sucesso 
da reciclagem e atriburdo a conscientizac;:ao popular, con
quistada a partir da educac;:ao e respeito a essa atividade. 
Uma vez implantada uma campanha de reciclagem para em
balagens de consume, e imprescindrvel que nao haja ~ual
quer falha na sistematica de coleta, bern como no processo 
de utilizac;:ao dos produtos obtidos. A credibilidade esta dire
tamente associada a eficiencia e a amplitude social que a re
ciclagem apresenta como caracterrsticas intrrnsecas. 
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Em alguns parses mais desenvolvidos, a reciclagem 
racionalizada de embalagens de vidro existe ha mais de 15 
anos e sao introduzidas, sistematicamente, inova<;:oes e no
vas campanhas para incrementar os volumes coletados. 
Uma das caracterrsticas marcantes na atualidade e a exi
gencia de cacos do tipo incolor, com maior utiliza<;:ao pela in
dustria vidreira e, portanto, mais caros. Sabe-se que os ca
cos de cor ambar ou verde nao podem ?er utilizados para 
a fabrica<;:ao do vidro incolor e, portanto, nao devem ser mis
turados no mesmo coletor. 

Nos EUA, a reciclagem das embalagens de vidro tem 
algumas caracterrsticas particulares. Uma delas e o paga
mento feito pelas industrias, para cada embalagem coletada. 
Dessa forma, o consumidor recebe uma determinada quantia 
em dinheiro, como incentivo para que deposite as embala
gens descartaveis num dos seis mil pontos de coleta exis
tentes. 

A medida em que o consumidor estiver mais integrado 
ao sistema de reciclagem, outras op<;:oes podem ser consoli
dadas, a exemplo do "curbside program", o qual tem mostra
do resultados muito interessantes nos locais onde ja foi im
plantado. Em termos praticos, o consumidor e "induzido" a 
participar da coleta de embalagens descartaveis, pois nin
guem gostaria de ser o unico morador no quarteirao a nao 
colaborar com o sistema. 

Na grande maioria dos parses onde ha reciclagem sis
tematica de embalagens de vidro, o principal fator motivador 
para a comunidade e o fato de que os recursos obtidos com 
a venda dos cacos as industrias vidreiras sao oferecidos a 
institui<;:oes filantr6picas ou programas de natureza social. 

Oualquer que seja a sistematica adotada, a reciclagem 
implica em altos custos de implantac;:ao e operacionaliza<;:ao. 
Nos EUA, por exemplo, o "Glass Packaging Institute" - GPI 
opera programas de reciclagem de vidro em 12 estados e no 
Distrito de Columbia. Ja foram gastos mais de 15 milhoes de 
d61ares nessas atividades, custo esse suportado integral
mente pelas industrias vidreiras norte-americanas. 

Em relac;:ao as inovac;:oes recentemente introduzidas, 
tem-se o caso especffico da Republica Federal da Alemanha, 
pars onde o "Partido Verde" esta exigindo que a partir de 
1990 as garrafas de vidro sejam reutilizadas dez vezes. Por 
outro I ado, foi desenvolvido um coletor especial com capacida
de para 3000 embalagens, a um custo estimado de 3000 mar
cos alemaes, capaz de proceder, de forma automatica, a iden
tificac;:ao e separa<;:ao das embalagens dependendo da cor. 

Na Holanda, o consumidor, ao devolver a embalagem 
de vidro (especialmente os potes e frascos para conservas) 
num supermercado, recebe um bOnus correspondente ao 
valor do vasilhame. Nestes casos, essas embalagens serao 
reutilizadas pelas industrias alimentrcias, gerando menor vo
lume de descarte e reduzindo os custos da produ<;:ao. 

No Japao, segundo informa<;:oes do "Japan Packaging 
Institute", aproximadamente 55% dos 9,2 bilhoes de embala
gens de vidro produzidas anualmente sao fabricadas com 
material reciclado. A meta agora passou a ser de 60%, utili
zando os coletores especfficos para cada cor e O? 186 cen
tro de recep<;:ao e preparo dos cacos. 

No Brasil, conforme tem sido noticiado amplamente 
nos meios de comunicac;:ao, a Associa<;:ao T ecnica Brasileira 
das lndustrias Automaticas de Vidro, ATBIAV e duas das 
maiores vidrarias do Pars, a Cisper Ind. & Com. S/A e a Cia. 
Vidraria Santa Marina tem atuado intensamente nos progra
mas de reciclagem de vidro para embalagem. 
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Ouatro cidades no interior do Estado de Sao Paulo ja 
dispoem de programas de reciclagem operando de forma ra
cionalizada. A meta prevista e implantar quatro novos siste
mas (cidades) a cada ano. 

Segundo informac;:oes disponrveis, em cada uma des
sas cidades, a Cisper e a Santa Marina investiram US$50 mil 
para distribuir cerca de 50 containers especiais (feitos em 
plastico refor<;:ado com fibra de vidro). Os locais seleciona
dos sao supermercados, pra<;:as, escolas, restaurantes, clu
bes e outros. Cada container tem capacidade para 200 quilos 
de embalagens de vidro descartadas. 

Cerca de 30% das embalagens de vidro hoje produzi
das no Brasil sao obtidas de material reciclado, cujo maior 
volume provem de catadores e sucateiros, que integram um 
sistema de coleta informal e nao racionalizado. 

Uma caracterrstica comum a todos os programas de 
reciclagem da ATBIAV no Brasil e que as institui<;:oes que re
cebem os recursos provenientes da venda dos cacos as vi
drarias sao selecionadas em conjunto com as Prefeituras 
Municipais e devem ser necessariamente de natureza bene
ficiente (entidades assistenciais, educandarios, etc.). 

Um projeto mais ambicioso esta sendo implantado na 
cidade de Curitiba, onde se calcula que sejam descartadas 
cerca de 70 toneladas/mes de embalagens de vidro. Neste 
caso espedfico, serao envolvidas as comunidades de bairro 
da cidade e utilizadas cerca de tres mil "carrocinhas" para a 
coleta domiciliar peri6dica. A ATBIAV devera instalar 100 
containeres distriburdos em locais estrategicos, para incenti
var o dep6sito espontaneo da popula<;:ao. Como nos demais 
programas ja implementados, serao veiculadas campanhas 
educativas nos principais meios de comunica<;:ao disponrveis. 

Com esses programas, a ATBIA V pretende demons
trar que a reciclagem de vidro oferece vantagens a socieda
de, gerando economia na extrac;:ao de recursos naturais, re
duzindo os custos de limpeza urbana, minimizando o consu
mo de energia na industria e protegendo o meio ambiente. 

Segundo o Secretario Tecnico da ATBIAV, Sr. Pierre 
Landman, os pr6ximos cinco anos ainda serao de investi
mentos na manuten<;:ao e amplia<;:ao de programas ja inicia
dos, bem como na instalac;:ao de novos projetos. 0 modelo 
proposto no Brasil, baseado nos moldes europeus, preve que 
os programas de reciclagem sejam financiados pelas Prefei
turas Municipais, sendo as industrias vidreiras os comprado
res diretos do material coletado. Uma vez que os cacos as
sim coletados sao de primeira qualidade (sem agentes con
taminantes e impurezas), tem-se um valor comercial alta
mente vantajoso, se comparado a sucata normal gerada por 
catadores. 

Outra tendencia hoje evidenciada e a implanta<;:ao de 
sistemas-piloto para coleta seletiva de embalagens, depen
dendo do tipo de material empregado. S6 em Sao Paulo, a 
Administra<;:ao Municipal deve depositar nos aterros sanita
rios cerca de 12,5 mil toneladas de lixo diariamente. Oeste 
total, aproximadamente 4,2 mil toneladas constituem mate
riais reciclaveis, os quais, uma vez separados, podem aliviar 
o volume de lixo gerado na cidade. Alguns projetos-piloto ja 
estao. sendo implantados e a julgar pelos resultados ate entao 
obtidos, poderao constituir-se numa promissora alternativa 
para a minimizac;:ao desse grave problema, a exemplo do que 
vem sendo feito nos parses mais desenvolvidos. 

ORTIZ, Sylvio A. 


