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RESUMO: A população mundial vem 
empenhando-se para elucidar problemas 
ambientais, obtidos por resíduos de produtos 
fornecidos/consumidos. Segundo a Lei 
12.305/2010, Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, abrange que o gerenciamento e gestão 
dos resíduos sólidos são feitos através de logística 
reversa e do recolhimento compartilhado. A 
logística reversa aborda o ciclo de produtos 
físicos. Possibilitando, obrigatoriedade do 
cumprimento da lei, a preservação do meio 
ambiente, melhoria da saúde pública e retorno 
as empresas. Portanto, a conexão entre 

empresa e cliente neste processo motiva, o 
presente artigo, classificado como quantitativo, 
consiste em analisar dados levantados através 
de uma pesquisa de campo com uma aplicação 
de questionário em empresas que oferece e/
ou comercializam produtos e serviços ligados 
a informática localizadas nos municípios de 
Redenção e Xinguara. Com os dados obtidos 
buscamos avaliar a compreensão dessas 
empresas a respeito logística reversa e o 
destino dos equipamentos produzidos e obtidos 
por essas empresas. Os resultados da análise 
mostraram que, devido as empresas e seus 
clientes estarem em busca de se tornarem 
ecologicamente corretos, de forma geral, 
muitas empresas aplicam ou apenas conhecem 
a logística reversa, relevando também qualquer 
tipo de práticas para recolhimento de resíduos. 
Mas, ainda sim, existem obstáculos para que 
essas práticas de coleta sejam de fato exercidas 
e a lei seja aplicada. Conclui-se, portanto, que 
há um longo caminho para que ocorra de fato 
o cumprimento da lei em todas as empresas, 
e isso deve ser feito através de incentivos e 
conscientização e orientação tanto por parte 
das empresas, clientes e do governo.
pAlAVRAS-CHAVE: Resíduos. Informática. 
Logística Reversa.

SUMMARY: The world’s population has 
been committed to solve problems caused 
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by residues of products supplied / consumed. According to the Law 12.305 / 2010, 
the National Policy on Solid Waste covers that the management of solid waste are 
done through logistics reverse and shared gathering. Reverse logistics addresses the 
physical products. It enables the mandatory compliance with the law, preservation 
of the environment, improvement of public health and companies. Therefore, the 
connection between company and customer in this process supports, this article, 
which is classified as quantitative, it consists in analyzing data raised through field 
research with an application of questionnaire in companies that offer and / or market 
products and services connected to computer science located in the provinces of 
Redenção and Xinguara. By the data obtained we aim to evaluate the understanding 
of these reverse logistics and the destination of the equipment produced and obtained 
by these companies. The results of the analysis showed that, due to companies and 
their clients are seeking to become ecologically correct, in general, many companies 
apply or only know the logistics, also shows any kind of collecting of waste. However, 
there are obstacles for collecting practices to be applied and the law is implemented. 
We conclude, therefore, that there is a long way for the fulfillment of the law in all 
companies, and this should be done through incentives and awareness and guidance 
on the part of companies, customers and the government.
KEYWORDS: Waste. Computing. Reverse Logistic.

1 | INtRODUÇÃO

O lixo eletrônico tem se tornado um grande problema mundial, pois com o 
aumento populacional, relacionado as modificações de hábitos, processo de compra 
de produtos e descarte do antigo, decorre um aumento excessivo na geração produtos 
inutilizáveis de maneira que estes produtos são produzidos e consumidos.

Dados do G1 (2015) mostram que, o Brasil está entre os países que mais 
produzem lixo eletrônico da América Latina, cerca de 1,2 milhão de toneladas de 
lixo eletrônico produzido por ano, e somente 13% desses resíduos eletroeletrônicos 
são destinados corretamente. Vale ressaltar que os consumidores são levados por 
tendências, a partir do momento que um produto novo chega no mercado, o produto 
antigo é descartado, isso seria uma das principais causas para a produção do lixo 
eletrônico. Outro problema encontrado, é que é desconhecido a maneira correta de 
descartar o lixo eletrônico por parte da população.

Quando os resíduos eletrônicos são coletados e descartados em locais impróprios, 
essa prática pode causar um grande problema, tanto para o meio ambiente, quanto 
aos seres humanos, alguns tipos de impactos causados tais como: contaminação do 
lençol freático, do solo, do ar e proliferação de doenças.

A Logística Reversa tem uma função muito importante nesse procedimento de 
torna utilizável aquilo que já não era, onde os produtos usados ou em possibilidades 
de serem utilizados chegam ao fim de sua vida útil são denominados bens de pós-
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consumo e após o termino de vida útil de um produto ele é posposto e a logística 
reversa o põe a ser reciclado, ou descartado corretamente. É a parte da logística 
que tem por finalidade regressar um produto que não teria mais proveito, sendo por 
deformidade ou por ter se danificado por completo, para que seja reaproveitado e 
assim retornar ao mercado, fazendo um novo ciclo de vida de reutilização daquilo que 
seria lixo comum.

Perante isso, a pesquisa traz como título: Análise da aplicação da Logística 
Reversa das empresas que comercializam e/ou prestam serviços de informática nos 
municípios de Redenção e Xinguara do Estado do Pará, com o objetivo de analisar 
dados levantados por meio de uma pesquisa de campo em algumas empresas que 
oferecem e/ou comercializam produtos e serviços na área da informática.

2 | MAtERIAl E MÉtODOS

A pesquisa teve como área de estudo os municípios de Redenção e Xinguara, 
situadas na região sul do estado do Pará. Quanto ao tipo de pesquisa, pode-se afirmar 
que se trata de quantitativa pois, empregamos métodos estruturados e instrumentos 
formais para coleta e análise de dados. Buscou-se traduzir em números, através de 
procedimentos estatísticos, as informações obtidas por meio de uma pesquisa de 
campo, a qual discutiremos no tópico seguinte (GERHARDT, SILVEIRA, 2009).

Elaboramos um questionário para que se pudesse fazer a coleta de dados, no 
qual aplicamos em 13 empresas, das quais 7 delas são situadas em Redenção, e 
6 na cidade de Xinguara, que comercializam e/ou prestam serviços de informática 
dos municípios referidos, sendo essas a nossa amostra da pesquisa. E conforme, os 
mesmos foram avaliados a respeito de Logística Reversa e o destino do lixo eletrônico 
que geram, seja na sua utilização ou na comercialização dos mesmos.

3 | RESUltADOS E DISCUSSÃO

Apresentaremos os resultados e as análises dos dados acerca de Logística 
Reversa a qual foi introduzida na legislação ambiental, através da Lei nº12.305 em 
agosto de 2010, que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos, buscando minimizar 
a grande quantidade de lixo descartados de forma incorreta (BRASIL, 2010a).

A lei torna aparente a precisão de se implantar soluções para auxiliar na diminuição 
de resíduos segundo as suas especificidades, atribuindo a responsabilidade de sua 
geração para toda a sociedade de forma com que envolva indústrias, distribuidores, 
comerciantes, consumidores e órgãos públicos, ou seja por todos aqueles que 
participam do ciclo de vida de um produto (BRASIL, 2010a).

Dados desta pesquisa apontam que nos municípios de Redenção e Xinguara, 
das 13 empresas entrevistadas, como mostra na Figura 1, que 46% conhecem e/ou 
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aplicam o Sistema de Logística Reversa dos resíduos eletroeletrônicos, muitas delas, 
por consciência e responsabilidade para com o meio ambiente, e não pela imposição 
da lei, pois a maioria até desconhece a legislação. Das empresas, 39% apesar de 
não conhecerem e/ou aplicarem o sistema, pretendem. Pois ao tomar o devido 
conhecimento da Lei, irão procurar conhecer e assim implementar na sua empresa, 
e apenas 15%, afirmaram somente que não conhecem, aplicam e nem pretendem 
aplicar.

Figura 1 – Gráfico de Conhecimento e/ou aplicação do Sistema de Logística Reversa.
Fonte: Autores, 2016.

Com base no conhecimento sobre a Logística Reversa ou simplesmente 
por essas empresas terem a conscientização sobre o meio ambiente, os resíduos 
produzidos por clientes ou até mesmo pela empresa em questão devem ter um 
destino apropriado, e diante dos resultados obtidos pela pesquisa, o gráfico da figura 
2 representa que, 31% das empresas entrevistadas desenvolvem práticas de coleta 
de resíduos de equipamentos de informática dos seus clientes, visando incentivar o 
consumidor a devolver esses produtos. Já 15% não exercem essa atividade, mas 
possuem interesse por aplicá-la futuramente, devido a meta de serem ecologicamente 
corretas e da execução da lei nº 12.305 na empresa. E por fim, 54% afirma que não 
aplica a coleta na empresa, por não terem um destino correto para os resíduos dando 
ênfase na falta de falta de conscientização, pontos de coletas e de incentivos.
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Figura 2 – Gráfico do desenvolvimento de prática de coleta de resíduos de equipamentos.
Fonte: Autores, 2016.

No gráfico da figura 3 se encontra uma pergunta de múltipla escolha, percebe-se 
logo de início que a alternativa C obteve mais respostas, a crescente conscientização 
ambiental dos consumidores. Em seguida temos a alternativa B, que nos traz benefícios 
econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de produção, ao invés dos 
altos custos do correto descarte do lixo. E a alternativa A, legislação ambiental, que 
força a empresa a retornar seus produtos e cuidar do tratamento necessário, na qual a 
empresa é obrigada perante a lei a praticar logística reversa, essas duas alternativas 
foram obtiveram resultados iguais. Temos também as alternativas E, limpeza do canal 
de distribuição, a alternativa F, proteção de Margem de Lucro e por último a alternativa 
G, recaptura de valor e recuperação de ativos, que também houve um empate na 
escolha das alternativas.

Figura 3: Gráfico das razões que levou ou que leva a empresa a atuar em Logística Reversa.
Fonte: Autores, 2016.

No gráfico da figura 4, foram listados alguns equipamentos que são comercializados 
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e/ou utilizados pelas empresas de informática, sendo também uma pergunta de 
múltipla escolha. Dos equipamentos dispostos que mais as empresas comercializam 
e/ou utilizam, estão: as alternativas F, equipamentos de rede e B, notebook, pois hoje 
com a demanda por novas tecnologias, as pessoas querem estar conectadas com o 
mundo ao seu redor e para isso é necessário o uso desses equipamentos. Em seguida 
a alternativa A, desktop sendo um dos produtos que mais as empresas entrevistadas 
utilizam. Na alternativa G, equipamentos periféricos, também um dos produtos a 
serem de grande importância para as empresas, tanto para a comercialização, quanto 
a ser utilizado pela mesma. Na alternativa C, tablet e alternativa D, celular houve o 
mesmo resultado entre elas. E por fim temos os produtos menos comercializados e/
ou utilizados pelas empresas que são: a alternativa E, videogame e a alternativa H, 
mídias removíveis.

Figura 4: Gráfico dos equipamentos comercializados e/ou utilizados pela empresa.
Fonte: Autores, 2016.

O que é importante nem sempre de fato acontece, nas empresas entrevistadas, 
como demostra gráfico da figura 5, levando em consideração que a questão é de 
múltipla escolha, 2 responderam A que, não aceitariam os resíduos ou equipamento, 
caso o cliente da empresa queira efetivar a devolução de determinado produto, por 
danificação ou por estar obsoleto. Tendo a opção B como política para 3 empresas, onde 
aceitam o resíduo somente com notas fiscais de compra. Feita a coleta, 4 empresas 
verificam com a marca do produto/equipamento como proceder com a Logística 
Reversa do descarte, a opção E. A opção C, onde a empresa estaria solicitando que o 
cliente descartasse o produto em campanhas municipais, não foi costada como uma 
opção para a empresa, devido a inexistência dessas nos municípios. Não efetuando a 
coleta de resíduos a empresa poderia solicitar que o cliente encaminhasse o descarte 
na assistência técnica da marca do produto, que era a opção D, onde fora escolhida 
por 5 empresas.
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Figura 5: Gráfico do comportamento da empresa a devolução de produto danificado ou 
obsoleto.

Fonte: Autores, 2016.

Por fim, existem pontos críticos que as empresas encontram atualmente quando 
se trata de implementar e até mesmo de manter o funcionamento da Logística 
Reversa, por isso, colocamos no questionário alternativas que conforme mostraram 
nossas pesquisas bibliográficas, são as comumente utilizadas para relatar os 
problemas enfrentados. Analisando o gráfico da Figura 6, na alternativa A, temos a 
falta de orientação adequada, na qual foi uma das mais escolhidas, juntamente com a 
alternativa C, que se trata da falta de implementação de planos integrados de resíduos 
sólidos (coleta seletiva) nos municípios. Pois neles não existem nenhuma diretriz da 
parte dos órgãos competentes.

As demais opções da questão, ficaram empatadas, sendo B, falta de estrutura 
física ou institucional adequada, D, que discorria sobre a falta de incentivos fiscais 
e a alternativa E, que aborda a falta de uma política pública eficaz, entre os entes 
federativos, a qual conduza a atuação do setor privativos dos consumidores. Lembrando 
que, está também era uma das questões que poderia ser feita mais de uma escolha.
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Figura 6: Gráfico dos Pontos críticos para a implantação e/ou funcionamento da Logística 
Reversa.

Fonte: Autores, 2016.

4 | CONClUSÕES

Essa pesquisa foi desenvolvida com intuito de analisar a aplicação Logística 
Reversa, tendo como área de estudo da pesquisa algumas empresas dos municípios de 
Xinguara e Redenção, dando ênfase ao procedimento que acontece com os resíduos 
eletrônicos. Foi demonstrado através dos gráficos o conhecimento e aplicação da 
Logística Reversa, as dificuldades que algumas empresas entrevistadas enfrentam 
em aplicar esse sistema e a falta de orientação dos órgãos competentes.

Constatamos nessa pesquisa que algumas das empresas entrevistadas são 
conscientes do que é Logística Reversa e desenvolvem a prática de coleta dos 
resíduos de seus clientes. Fazendo uma análise nos dados coletados, percebe-se o 
número das empresas que praticam Logística Reversa é maior das que não praticam. 
E após a pesquisa algumas empresas que desconheciam a existência de logística 
reversa, sentiram interesse em se aprofundar e aplicar futuramente.

Vale ressaltar que atualmente as empresas que chamam mais atenção dos 
clientes, são empresas que possuem o selo verde, certificação ambiental que garante 
de que os produtos a serem utilizados apresentarão um menor impacto ao meio 
ambiente.

Desse modo é de fundamental importância que as empresas façam o descarte 
correto, incentivem seus clientes e também é essencial que os órgãos competentes 
façam campanhas de divulgação do quão é necessário fazer o descarte adequado dos 
resíduos sólidos, não somente para as empresas, mas também para as residências, 
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escolas entre outros.
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