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RESUMO 

A apresentagao da Responsabilidade Civil abrange nao so o Direito Ambiental, mas 
as demais areas do direito, influenciando as formagoes dos mesmos, principalmente 
atraves de suas teorias, percebendo-se que atraves desta responsabilidade pode-se 
identificar os bens protegidos pelo Direito Ambiental, os motivos que levam o agente 
causador do dano a persistir na degradagao da biota, a competencia dos entes 
federativos de legislar no intuito de proteger a natureza, os meios para se pleitear o 
direito ao equilibrio ambiental e consequentemente nos casos julgados, a aplicagao 
da sangao aos infratores. O objetivo deste estudo e identificar a origem da 
Responsabilidade Civil Ambiental e sua relagao com os danos, buscando subsidios 
para que haja a prevengao em detrimento da reparagao. Neste trabalho cientifico foi 
utilizado o metodo exegetico-juridico, analisando o fundamento das normas que 
regem o Direito Ambiental e atraves da tecnica de interpretagao pode-se determinar 
o sentido e a aplicagao das leis. A importancia da preservagao ambiental esta 
conexa a conscientizagao da sociedade e do Estado em promover o equilibrio 
natural entre as necessidades humanas e a protegao ambiental. Contudo, embora a 
legislagao ambiental seja vasta, ainda existem muitas lacunas que permitem a 
degradagao do meio ambiente, e somente com o arrimo de todos havera a protegao 
e fiscalizagao eficaz da natureza. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Meio Ambiente. Dano Ambiental. 



ABSTRACT 

The presentation of Liability covers not only environmental law, but other areas of 
law, influencing the training of them, mainly through its theories, realizing that 
through this civil Liability it can identify which reasons that make the damage agent 
persist in the implementation and consequently the corresponding penalty. This 
essay aims to emphasize the liability for environmental damage, analyzing the 
environmental law formation process and its consolidation in the Federal Constitution 
of 1988, exposing the applicability of their laws in the Brazilian legal system, the 
principles and general rules that guide the Environmental Law, the Liability Institute 
as an anchor for the reasoning of Environmental Liability, the definition of 
environmental damage and the consequences of a failure of precaution and 
prevention as a means of protecting nature and clearance of the Union, States and 
municipalities to dismiss the petition and enforce the use of natural resources. In the 
harmful action to the environment recognition process through the Environmental 
Liability, there was the theory of guilt evolution for the theory of risk, emphasizing the 
objective liability as a general rule to be used. Finally it emphasizes the 
environmental damage repairing and the discussion about the moral damage 
existence, the ways that can lead a citizen to plead his right to a healthy and 
balanced environment, and the publication of some cases in the lawsuits in defense 
of nature. 

Keywords: Liability. Environment. Environmental Damage. 
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1 INTRODUQAO 

O Direito Ambiental surgiu para lutar contra os abusos sofridos pela natureza. 

As necessidades de protegao e preservagao da biota denotam que sua essencia nao 

se limita as normas, mas ao estudo da qualidade do meio ambiente, verificando os 

procedimentos mais adequados para proteger de modo eficiente a natureza. Sua 

importancia para o mundo juridico tern respaldo na majoragao do direito de todos a 

um meio ambiente equilibrado, haja vista ser o mesmo um bem de uso comum. Com 

o advento da Responsabilidade Civil Ambiental puderam-se determinar os agentes 

infratores, bem como as penalidades cabiveis aos mesmos. 

Este estudo tern o escopo de analisar o surgimento da Responsabilidade Civil 

decorrente dos danos ambientais, a importancia da preservagao ambiental atraves 

da conscientizagao de que o patrimonio natural so sera um bem permanente se 

todos estiverem dispostos a resguarda-lo, a comprovagao e valoragao dos danos e a 

competencia relativa aos entes federados de fiscalizar, legislar e proteger o meio 

ambiente. 

E importante a conscientizagao da sociedade em estabelecer o equilibrio 

entre o crescimento economico, as necessidades humanas e a capacidade que a 

natureza tern de suprir a demanda exigida sem esgotar os seus recursos, bem como 

esclarecer quais os meios cabiveis para se pleitear uma agao em defesa do meio 

ambiente. 

A metodologia empregada neste trabalho constitui-se do metodo exegetico-

juridico que servira para analisar a origem da Legislagao Ambiental, ressaltando a 

importancia da Responsabilidade Civil na preservagao e reparagao do dano 

ambiental. Por meio da tecnica interpretativa, examinar-se-ao o sentido e o alcance 

da lei, as prerrogativas do Direito Ambiental em detrimento das demais areas do 

Direito Publico, enfatizando as caracteristicas proprias que fundamentam os 

conceitos presentes no Direito Ambiental. 

No primeiro capitulo sera abordado o conceito de Direito Ambiental, a 

evolugao historica da legislagao ambiental brasileira, a definigao de meio ambiente, 

e porfim, a descrigao dos principios ambientais. 
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No segundo capitulo, analisar-se-a a Responsabilidade Civil no Brasil, bem 

como a instituigao da Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva, e a competencia 

dos entes federativos para julgar as causas relacionadas a mesma. 

O terceiro capitulo tratara da Responsabilidade Civil Ambiental, o 

desenvolvimento desta no mundo juridico, a conceituacao e valoragao do dano 

ambiental, a competencia da Uniao, dos Estados e dos Municipios para legislar em 

defesa e fiscalizacao do meio ambiente e a explanagao dos meios cabiveis para se 

pleitear uma agao que vise a protegao ambiental. 

Primordial sera o aperfeigoamento do estudo versando sobre a 

Responsabilidade Civil decorrente dos danos causados ao meio ambiente, em 

detrimento das vastas ameagas advindas do desenvolvimento mal planejado, das 

agoes pouco fiscalizadas e da falta de consciencia do ser humano em relagao a 

natureza. 
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2 O DIREITO AMBIENTAL 

Ao observar a legislagao ambiental brasileira durante todas as fases de 

exploragao dos recursos naturais, percebe-se que as repercussoes e os acumulos 

dos efeitos gerados, comegaram a causar prejuizos visiveis. Diante de tais 

constatagoes, nasceu no campo juridico o Direito Ambiental, com o proposito de 

solucionar as questoes conflitantes entre o desenvolvimento e a preservagao 

ambiental. 

O Direito Ambiental pesquisa as relagoes juridicas ambientais decorrentes da 

natureza constitucional (derivada da Lei), transindividual (aqueles que ultrapassam 

os limites dos direitos e obrigagoes individuals, atingindo a coletividade) e difuso 

(parte do direito transindividual, com objeto indivisivel, titularidade indeterminada e 

circunstancias de fato). 

Por ter a caracteristica multidisciplinar, o Direito Ambiental emprega os 

institutes do direito penal, civil e administrative efetivando suas normas e apontando 

as regulamentagoes indispensaveis para que haja uma estabilidade entre as agoes 

humanas e os elementos que constitui a natureza. 

2.1 CONCEITO 

O Direito Ambiental desenvolveu-se no ramo do Direito Publico 

gradativamente, e atraves de sua autonomia expoe a problematica da degradagao 

do meio ambiente e designa a todos, indistintamente, o dever de zelar pela 

sobrevivencia do meio natural. 

Antunes (1996, p. 08) procurou definir o Direito Ambiental de acordo com as 

necessidades da coletividade e da natureza: "um direito fundamental que cumpre a 

fungao de integrar os direitos a saudavel qualidade de vida, ao desenvolvimento 

economico e a protegao dos recursos naturais (...)". 

O conceito de Direito Ambiental esta correlacionado ao conjunto de principios 

e normas que o fundamenta, neste aspecto Milare (2004, p. 134) afirma: 
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O conjunto de principios e normas que tern o objetivo de regular aquelas 
atividades humanas capazes de afetar direta ou indiretamente a qualidade 
do meio ambiente globalmente considerado, tendo em vista a 
sustentabilidade das presentes e futuras geracoes. 

Piva (2000, p. 47) determina que o Direito Ambiental e: 

O ramo do direito positivo difuso que tutela a vida humana com qualidade 
atraves de normas juridicas protetoras do direito a qualidade do meio 
ambiente e dos recursos ambientais necessarios ao seu equilibrio 
ecologico. 

Figueiredo (2004, p. 21) ressalta o Direito Ambiental sendo: 

Um ramo do Direito Publico voltado a protegao da diversidade biologica e da 
sadia qualidade de vida dentro de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Suas caracteristicas sao claramente tutelares: o bem tutelado e 
a vida com qualidade e, nesse sentido, nao alberga ele pretensoes que 
sejam contrarias ao seu objeto como, por exemplo, o "direito adquirido de 
poluir". 

Para Amado (2009, p. 24), Direito Ambiental e definido como: "ramo do direito 

publico composto por principios e regras que regulam as condutas humanas que 

afetem, potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente, quer o 

natural, o cultural ou o artificial". 

A similaridade entre os conceitos citados esta na preservagao da natureza em 

detrimento do beneficio humano, buscando um ambiente ecologicamente correto, 

equilibrado entre as necessidades da sociedade e a conservagao da biota. 

Apos o surgimento da Lei n°. 6.938/81, Lei da Politica Nacional do Meio 

Ambiente, pode-se verificar as definigoes acerca do meio ambiente, poluigao, 

poluidor, degradagao da qualidade ambiental, como tambem dos recursos 

ambientais. 

Os fundamentos do Direito Ambiental sao calcados nas definigoes e conceitos 

de ecologia, antropologia, biologia, botanica, educagao ambiental, alem dos 

principios ambientais, o qual distingue o Direito Ambiental dos demais ramos do 

direito. 

Assim sendo, o Direito Ambiental subsiste em estabelecer a predominancia 

do interesse coletivo sobre o individual, criando meios para reger as relagoes entre o 

homem e a natureza. 



13 

2.2 LEGISLAQAO AMBIENTAL BRASILEIRA 

A legislagao brasileira tardou em reconhecer a importancia de estabelecer leis 

que preservem o meio ambiente. A questao ambiental so foi ratificada atraves da 

Constituigao Federal de 1988. 

Observando a evolugao da legislagao ambiental atraves dos anos, verifica-se 

o objetivo de proteger o patrimonio ambiental e delimitar a sua exploragao. Em 1965 

a Lei n.° 4.771, de 15 de setembro, foi alterada pela Lei n.° 7.803/89, na qual 

instituiu o Codigo Florestal e reconheceu a atribuigao dos Municipios para 

elaborarem os respectivos pianos diretores e leis de uso do solo, previsto no artigo 

2°, paragrafo unico, in verbis: 

Paragrafo unico. No caso de areas urbanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perimetros urbanos definidos por lei municipal, e nas 
regioes metropolitanas e aglomeragoes urbanas, em todo o territorio 
abrangido, obervar-se-a o disposto nos respectivos pianos diretores e leis 
de uso do solo, respeitados os principios e limites a que se refere este 
artigo. 

Posteriormente, em 1967 o Decreto Lei n.° 221, de 28 de fevereiro 

estabeleceu o chamado Codigo de Pesca, que entre outros dispositivos, menciona 

proibigoes, permissoes e concessoes a pesca, regulamenta o langamento de 

efluentes das redes de esgoto e os reslduos liquidos ou solidos industrials as aguas 

e as penas as infragoes. 

No ano de 1980 foi promulgada a Lei n.° 6.803, de 02 de julho, referindo-se 

sobre as diretrizes basicas para o zoneamento industrial nas areas criticas de 

poluigao. Um ano depois, em 1981 a Lei n.° 6.938, de 31 de agosto, entrou em vigor 

dispondo sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente. 

O artigo 4° da Lei n.° 6.938, estabelece os objetivos da Politica Nacional do 

Meio Ambiente: 

Art. 4° - A Politica Nacional do Meio Ambiente visara: 
I - a compatibilizagao do desenvolvimento economico-social com a 
preservacao da qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecologico; 
II - a definigao de areas prioritarias de acao governamental relativa a 
qualidade e ao equilibrio ecologico, atendendo aos interesses da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territories e dos Municipios; 
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III - ao estabelecimento de criterios e padroes de qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais; 
V - a difusao de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgacao de 
dados e informacoes ambientais e a formacao de uma consciencia publica 
sobre a necessidade de preservagao da qualidade ambiental e do equilibrio 
ecologico; 
VI - a preservagao e restauragao dos recursos ambientais com vistas a sua 
utilizagao racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutengao do equilibrio ecologico propicio a vida; 
VII - a imposigao, ao poluidor e ao predador, da obrigagao de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuario, da contribuicao pela utilizagao 
de recursos ambientais com fins economicos. 

O artigo 6° da Lei n.° 6.938, descreve acerca da composigao do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA: 

Art 6° - Os orgaos e entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territorios e dos Municipios, bem como as fundagoes instituidas pelo 
Poder Publico, responsaveis pela protegao e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirao o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 
(•••)• 

Em 1988, foi estabelecida a Lei n.° 9.605, de 12 de fevereiro, tambem 

chamada de Lei de Crimes Ambientais, dispondo sobre as sansoes penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, entre 

outras inovagoes, transformando algumas contravengoes em crimes, 

responsabilizando as pessoas juridicas por infragoes cometidas por seu 

representante legal e permitindo a extingao da punigao com a apresentagao de 

laudo que comprove a recuperagao ambiental. 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, onde se constituia um capitulo integralmente dedicado ao meio 

ambiente (capitulo VI, do titulo VIII, da Ordem Social) previsto no artigo 225, onde se 

estabeleceu o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Organizada em 1992 a Declaragao do Rio de Janeiro surgiu da Conferencia 

das Nagoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde reuniu as 

principals autoridades internacionais para tratar do meio ambiente e estabeleceu 

principios para uma melhor condugao das atividades objetivando a preservagao 

ambiental. 

Por fim, a Lei n.° 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que formulou a Politica 

Nacional de Recursos Hidricos, colocando a bacia Hidrografica como espago 
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geografico de referenda e a cobranca pelo uso de recursos hidricos como um dos 

instrumentos da politica. 

Estas leis revelam a estrutura do Direito Ambiental Brasileiro, que por sinal e 

um dos mais abrangentes do mundo, assegurando a preservagao do patrimonio 

natural. 

2.3 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

O termo "Meio Ambiente" a principio da ideia de natureza, tranquilidade, um 

local arborizado para ser apreciado, respeitado e preservado. A conceituagao deste 

termo e bastante diversificada na doutrina englobando um complexo estudo, 

estabelecendo direitos e deveres a serem cumpridos e usufruidos. 

A legislagao brasileira no artigo 225 da Constituigao Federal de 1988 preve: 

Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial a qualidade de vida impondo-se ao Poder 
Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as 
presentes e futuras geragoes. 

O meio ambiente tern suscitado questoes sobre os elementos naturais e 

culturais que o compoem, adentrando no mundo politico e juridico e expondo as 

proporgoes consideraveis que tern tornado a tutela ambiental. 

De acordo com a Resolugao n°. 306/2002, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, define meio ambiente como: "conjunto de condigoes, leis, 

influencia e interagoes de ordem fisica, quimica, biologica, social, cultural e 

urbanistica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". 

Para Silva (1981, p. 435), "O meio ambiente e a interagao do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida humana". 

Silva (2004, p. 21), compreende o conceito de meio ambiente sobre tres 

aspectos, quais sejam: meio ambiente natural, ou fisico, constituido pelo solo, a 

agua, o ar atmosferico, a flora, enfim, pela interagao dos seres vivos e seu meio, 

onde se da a correlagao reciproca entre as especies e as relagoes destas com o 
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ambiente fisico que ocupam; meio ambiente artificial, constituido pelo espaco urbano 

construido e meio ambiente cultural, integrado pelo patrimonio historico, artistico, 

arqueologico, paisagistico, turistico, que, embora artificial, difere do anterior pelo 

sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou. 

Fiorillo (2005, p. 20) faz uma abordagem da classificacao do meio ambiente, 

em quatro aspectos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. A 

introdugao do meio ambiente do trabalho como aspecto do meio ambiente trouxe a 

ideia de que o local onde as pessoas trabalham deve salva-guardar a saude e a 

seguranca do trabalhador no ambiente onde este desenvolve suas atividades. 

Barbosa (2007, p. 50-52), entende que a divisao do meio ambiente tambem 

se da em quatro aspectos: o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o 

meio ambiente construido ou artificial e o meio ambiente do trabalho. 

O meio ambiente natural pode ser compreendido como um meio ambiente 
que se formou, ao longo dos tempos historico-geologico e biologico, 
independentemente da acao do homem, isto e, foi gerado pela natureza. 
Este meio e constituido de agua, flora, fauna, solo, biosfera, ar, bem como 
por meio da atuacao de outros seres vivos, alem do homem, formando a 
biota. 
O meio ambiente cultural pode ser conceituado, praticamente como o 
descrito no art. 216 da Constituigao Federal. Sao aqueles que constituem 
patrimonio cultural, isto e, os bens da natureza (materias como imateriais), 
tornados individualmente ou em conjunto, portadores de referenda a 
identidade, a acao, a memoria dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressao; os 
modos de criar, fazer e viver; as criacoes cientificas, artisticas e 
tecnologicas; as obras, objetos, documentos, edificacoes e demais espacos 
destinados as manifestacoes artisticos-culturais; 
O meio ambiente construido ou artificial pode ser conceituado como aquele 
que sofreu alteracao por intermedio da acao humana, com o fito de atender 
aos seus anseios sociais. 
O meio ambiente do trabalho surgiu com a exploracao do capitalismo e o 
crescimento do Estado. Tempos apos a revolucao industrial se consolidar, 
as conseqiiencias da degradagao ambiental comegaram a aparecer no 
cenario mundial, principalmente no tocante a qualidade de vida. 

A Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei n°. 6.938 de 31 de agosto de 

1981, em seu artigo 3°, inciso I, institui: 

Art. 3° - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condigoes, leis, influencias e interagoes de 
ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas; 
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Para Milare (2001, p. 51) "meio ambiente" e uma expressao com varios 

significados, uma vez que inexiste consenso sobre sua definigao. Distingue, 

entretanto, dentro do conceito juridico de meio ambiente uma perspectiva estrita e 

outra ampla. Na primeira, o meio ambiente e uma expressao do patrimonio natural e 

suas relacoes com e entre os seres vivos. Na concepcao ampla ha uma abrangencia 

de toda natureza original e artificial, assim como os bens culturais correlatos. 

Coimbra (apud MILARE, 2001, p. 53) define o meio ambiente como: 

O conjunto de elementos flsico-qulmicos, ecossistemas naturais e sociais 
em que se insere o homem, individual e socialmente, num processo de 
interagao que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, a 
preservagao dos recursos naturais e das caracteristicas essenciais do 
entorno, dentro de padroes de qualidade definidos. 

Prieur (apud MILARE, 2005, p. 37) esboga o seguinte conceito: 

Meio ambiente e uma expressao que no primeiro momento exprime 
fortemente paixoes, esperangas, incompreensoes. De acordo com o 
contexto em que e utilizada, ela sera compreendida como sendo um 
modismo, um luxo para paises ricos, um mito, um tema de contestagao 
oriundo de ideias hippies do ano de 1968, um retorno ao passado, uma 
nova versao do terror do ano 1000 ligado a imprevisibilidade das 
catastrofes ecologicas, as flores e os pequenos passaros, um grito de alerta 
dos economistas e filosofos sobre os limites do crescimento, o anuncio do 
esgotamento dos recursos naturais, um novo mercado de produtos anti-
poluigao, uma Utopia contraditoria com o mito do crescimento. 

Atraves dessas conceituagoes observa-se que gradativamente o meio 

ambiente deixou de ser coisa abstrata e sem um titular que o requeira, para ser bem 

de uso comum do povo, constitucionalmente protegido. 

2.4 PRINCIPIOS AMBIENTAIS 

Principios sao normas juridicas basilares de um sistema, que direciona o 

norte a ser seguido, conduzindo a interpretagao e aplicagao das demais regras 

juridicas. 

Os principios no Direito Ambiental sao fundamentos importantes para 

estabelecer as prioridades, as diretrizes e as aplicagoes das normas juridicas. Essas 
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normas constitucionais sao dotadas de diferentes graus de eficacia e a sua 

existencia e aplicacoes obedecem a uma hierarquia no sistema constitucional. A 

estrutura da Constituigao Federal de 1988 se apoia justamente nos seus principios 

fundamentals, e nenhuma norma esta autorizada a violar os alicerces do 

ordenamento juridico. 

Bastos (2000, p. 57) conceitua os principios como: 

Os principios constituem ideias gerais e abstratas, que expressam em 
menor ou maior escala todas as normas que compoem a seara do direito. 
Poderiamos mesmo dizer que cada area do direito nao e senao a 
concretizagao de certo numero de principios, que constituem o seu nucleo 
central. Eles possuem uma forga que permeia todo o campo sob seu 
alcance. Dai por que todas as normas que compoem o direito constitucional 
devem ser estudadas, interpretadas, compreendidas a luz desses 
principios. Quanto os principios consagrados constitucionalmente, servem, 
a um so tempo, como objeto da interpretagao constitucional e como diretriz 
para a atividade interpretativa, como guias a nortear a opgao de 
interpretagao. 

Os principios ambientais possuem o escopo para conscientizar, informar e 

estimular a sociedade na conservagao do meio ambiente, priorizando as agoes de 

prevengao como forma de diminuir os danos, evitar os prejuizos irrecuperaveis e 

imputar ao poluidor a reparagao dos estragos que causar. 

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, realizou-se a Conferencia das 

nagoes Unidas sobre meio Ambiente, surgida do interesse da Organizagao das 

Nagoes Unidas - ONU, em avaliar como os paises haviam promovido a protegao 

ambiental desde a Conferencia de Estocolmo. 

Elaboraram-se nesta Conferencia cinco documentos: Agenda 21, Principio 

para a Administragao Sustentavel das Florestas, Convengao da Biodiversidade, 

Convengao sobre Mudanga do Clima e a Declaragao do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, composta por vinte e sete principios, entre os quais menciona-se: 

Principio da Legalidade, Principio da Obrigatoriedade da Protegao Ambiental, 

Principio da Prevengao, Principio da Publicidade, Principio da Reparabilidade do 

Dano Ambiental, Principio da Participagao, Principio da Informagao, Principio do 

Poluidor-Pagador, Principio da Responsabilidade e o Principio da Educagao 

Ambiental. 

Dentre estes, o presente estudo abordara sobre: o Principio da Educagao 

Ambiental, o Principio da Precaugao, o Principio da Participagao Popular, o Principio 

do Poluidor-Pagador e o Principio do Desenvolvimento Sustentavel. 
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O Principio da Educagao Ambiental e um importante instrumento de 

conservagao dos recursos naturais, que atraves da conscientizagao da populagao 

pode-se reduzir em grandes escalas a degradagao do meio pelos seus habitantes. 

Este principio pode-se dizer preventivo, utilizado com clareza e ampla divulgagao 

pode gerar uma nova sociedade, preocupada com o meio e zeladora dele. 

A Declaragao de Estocolmo, principio n°. 19, ressalta que: 

E indispensavel um trabalho de educagao sobre as questoes ambientais, 
visando tanto as geragoes jovens como os adultos, dispensando a devida 
atengao ao setor das populagoes menos privilegiadas, com a finalidade de 
desenvolver as bases necessarias para esclarecer a opiniao publica e dar 
aos individuos, empresas e coletividades o sentido de suas 
responsabilidades, relativamente a protegao humana e melhoramento do 
meio ambiente, em toda a sua dimensao humana. 

Verifica-se a atengao voltada para as populagoes que se encontram menos 

privilegiadas, por saber que nao tendo condigoes para prove a propria sobrevivencia, 

tambem nao podem pensar em preservagao. Carentes de educagao, saneamento 

basico, esclarecimentos ambientais, saude, abandonados em sua miseria e cercado 

pela falta de oportunidade, estas comunidades sao classificadas como agentes que 

degradam a natureza, jogam seus esgotos a ceu aberto ou em algum rio proximo, 

desmatam desenfreadamente, matam animais que deveriam estar protegidos de 

ameaga. Porem o problema nao se limita a tais populagoes, ele segue um rumo de 

destruigao bem mais amplo ao chegar as industrias, que em larga escala devastam 

ilegalmente os recursos naturais, as classes medias e altas da populagao, que por 

serem mais afortunadas e conhecedoras dos problemas ambientais, deveriam ter a 

consciencia da preservagao, respeitando a legislagao vigente e principalmente a 

vida. 

O principio da educagao ambiental deve abarcar toda a sociedade, sem 

distingao de qualquer faixa etaria, pois a cooperagao de todos e eficaz no combate a 

degradagao ambiental. Tal pensamento e manifestado na Constituigao Federal de 

1988, em seu artigo 225, § 1°, inciso IV, onde preve a incumbencia do Poder 

Publico: "Promover a educagao ambiental em todos os niveis de ensino e a 

conscientizagao publica para a preservagao do meio ambiente". 

Para aperfeigoamento da politica de educagao ambiental, foi sancionada em 

27 de abril de 1999, a Lei Federal n°. 9.795, que cria a Politica Nacional de 
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Educagao Ambiental. Esta lei especifica os principios basicos da educagao 

ambiental, como: o enfoque humanista, holistico, democratico e participativo; a 

vinculagao entre a etica, a educagao, o trabalho e as praticas sociais; e o 

reconhecimento e o respeito a pluralidade e a diversidade individual e cultural. Sao 

definidos ainda, os objetivos fundamentals, entre eles, o desenvolvimento de uma 

compreensao integrada do meio ambiente em suas multiplas e complexas relagoes, 

envolvendo aspectos ecologicos, legais, politicos, sociais, economicos, cientificos 

culturais e eticos. A Lei n°. 9.795, vem propiciar uma nova preocupagao: qual seja a 

pratica de uma politica educacional efetiva no ambito do meio ambiente. 

A questao ambiental exige que todos aqueles que de alguma forma operam 

no ramo do Direito, dominem os conceitos e principios basicos mais relevantes, 

tendo papel fundamental a inclusao de disciplinas, de carater obrigatorio, 

relacionadas ao assunto em questao, possibilitando a obtengao, analise e discussao 

das nogoes elementares sobre o chamado direito ambiental, por parte dos futuros 

magistrados, membros do Ministerio Publico e advogados. 

O Principio da Precaugao deve ser visualizado como uma garantia contra os 

riscos decorrentes das agressoes humanas ao meio ambiente, haja vista a enorme 

dificuldade de reparagao do dano ambiental. 

Derani (1997, p. 167) ao esbogar o principio da precaugao ressalta: 

Precaugao e cuidado. O principio da precaugao esta ligado aos conceitos 
de afastamento de perigo e seguranga das geragoes futuras, como tambem 
de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este principio e a 
tradugao da busca da protegao da existencia humana, seja pela protegao de 
seu ambiente como pelo asseguramento da integridade da vida humana. A 
partir desta premissa, deve-se tambem considerar nao so o risco eminente 
de uma determinada atividade, como tambem os riscos futuros decorrentes 
de empreendimentos humanos, os quais nossa compreensao e o atual 
estagio de desenvolvimento da ciencia jamais conseguem captar em toda 
densidade (...). 

De sorte que havendo incerteza cientifica acerca dos efeitos ambientais deve-

se adotar uma posigao de cautela, com o estudo previo do impacto ambiental, cujo 

valor e inegavel quando executado corretamente. 

Preceitua como obrigagao do Poder Publico o artigo 225, § 1°, IV da 

Constituigao Federal de 1988: "Exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradagao do meio ambiente, 

estudo previo do impacto ambiental, a que se dara publicidade". 



21 

As principals caracteristicas do estudo previo do impacto ambiental sao 

tratadas por Machado (1988, p. 157): 

O estudo deve ser anterior a autorizacao da obra ou atividade; deve ser 
obrigatoriamente exigido pelo Poder Publico; para a instalacao da obra e 
para o funcionamento da atividade podem ser exigidos estudos distintos; e o 
estudo deve ser revestido de publicidade. 

O Principio da Precaugao esta fundamentado em estudos ambientais que 

calculam os riscos que uma agio humana podera causar ao meio ambiente, 

evitando assim, que ocorra irreparabilidade do dano. 

Machado (2001, p. 57) relata a agao do principio da precaugao: 

A precaugao age no presente para nao se ter que chorar e lastimar no 
future A precaugao nao deve estar presente para impedir o prejuizo 
ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das agoes ou omissoes 
humanas, como deve atuar para prevengao oportuna desse prejuizo. Evita-
se o dano ambiental, portanto, atraves da prevengao no tempo certo. 

Mirra (2000, p. 67-68) entende que a precaugao representa um avango para o 

Direito Ambiental: 

De fato, a aplicagao de medidas ambientais diante da incerteza cientifica de 
um dano ao meio ambiente, prevenindo-se um risco incerto, representa um 
avango significativo no que se refere a efetivagao do principio da precaugao, 
que esta necessariamente associado a protegao ambiental. Reconhece-se, 
dessa forma, a substituigao do criterio da certeza pelo criterio da 
probabilidade, ou seja, a ausencia da certeza cientifica absoluta no que se 
refere a ocorrencia de um dano ambiental nao pode ser vista como um 
empecilho para a aplicagao das medidas ambientais. Assim, o principio da 
precaugao impoe que, mesmo diante da incerteza cientifica, medidas 
devem ser adotadas para evitar a degradagao ambiental. 

Para nao haver nenhum equivoco entre os Principios da Prevengao e 

Precaugao deve-se desconsiderar sua semelhanga, compreendendo a existencia de 

um fator de fundamental importancia que os diferenciam. No Principio da Prevengao, 

analisando-se os projetos pode-se preve os impactos que o meio ambiente ira sofrer 

devido a agao humana, e mudar o que for possivel para evitar maiores catastrofes. 

No Principio da Precaugao os riscos potenciais nao podem ser ainda identificados, 

somente serao constatados depois de transcorrida a agao humana planejada, diante 

do exposto deve-se implementar medidas que possam preve estes danos. 
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Prieur (apud MILARE, 2005, p. 165), cita a distingao entre os Principios da 

Precaugao e da Prevengao: 

O Principio da Prevengao trata, que embasa as agoes administrativas de 
cunho preventivo, inclusive a avaliagao de impactos. E o fundamento 
corrente das autorizagoes e licengas que normalmente sao requeridas... ja o 
Principio da Precaugao, a partir da irreversibilidade de certas agressoes 
ambientais e das incertezas cientificas que cercam tais casos, propondo, na 
pratica, que, em tais circunstancias, haja uma contrapericia, invocando a 
legislagao francesa a respeito. 

O Principio da Participagao Popular foi instituido pela Declaragao do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, onde se afirma que o interesse 

popular nos projetos de protegao ambiental tern fator decisivo, sendo eles que 

podem atraves de varios instrumentos junto aos Estados, moverem um grande 

numero de individuos para gerar na sociedade o desejo de proteger, de denunciar 

abusos, de participar na elaboragao das leis. Enfim, esse principio se entrelaga com 

o poder publico para char uma forte corrente de protegao. 

Na Declaragao do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o principio 

n°. 10 descreve que: 

As questoes ambientais sao tratadas de forma mais adequada quando 
envolvem a participagao de todos os cidadaos interessados no nivel 
adequado. No ambito nacional, cada habitante deve ter acesso as 
informagoes que digam respeito ao meio ambiente e exigir que sejam de 
conhecimento das autoridades publicas, inclusive as que digam respeito a 
material toxico e perigoso, e atividades relacionadas a serem realizadas em 
suas comunidades; e a oportunidade de participar nos processos decisorios 
respectivos. Os Estados devem promover e encorajar o interesse e a 
participagao da populagao atraves da mais ampla divulgagao de 
informagao. 

Atraves do encorajamento e do incentivo do Estado, o envolvimento da 

populagao em sua propria comunidade pode crescer cada vez mais, trazendo 

inumeros beneficios para a protegao ambiental. O esforgo popular os torna 

operadores e vigilantes de seu meio, podendo interferir atraves da participagao na 

elaboragao de leis; da participagao nas politicas publicas atraves de audiencias 

publicas e participagao no controle jurisdicional atraves de medidas judiciais como 

agao civil publica, mandado de seguranga coletivo, mandado de injungao e agao 

popular. 
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O Principio do Poluidor pagador tern importante relevancia no sentido de 

estabelecer punicoes para aqueles que nao so poluem, mas tambem atuam como 

predadores e consumidores dos recursos naturais. Foi introduzido no Direito 

Ambiental pela Lei n.° 6.938/81, que em seu artigo 14, § 1°, o qual preve: 

Sem obstar a aplicagao das penalidades previstas neste artigo, e o poluidor 
obrigado, independentemente da existencia de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. 

O Principio do Poluidor Pagador esta previsto no artigo n° 16 da Declaragao 

do Rio de Janeiro: 

As autoridades nacionais devem se esforgar para garantir a 
internacionalizagao dos custos da protegao ambiental e o uso de 
instrumentos economicos, levando em conta que o poluidor deve, em 
principio, arcar com os custos da poluigao provocada; e com observancia 
dos interesses publicos, sem perturbar o comercio e os investimentos 
internacionais. 

E importante esclarecer que as definigoes referentes a poluigao, poluidor e 

poluente, servem de parametro para os principios ambientais, no sentido de que a 

compreensao dos instrumentos provocadores da degradagao ambiental suscitam 

solugoes para a problematica. 

A poluigao e um fenomeno importante no estudo do meio ambiente, atraves 

dela pode-se avaliar os danos causados ao meio ambiente que tomam proporgoes 

alastrosas, muitas vezes imprevisiveis e irreparaveis. 

O Decreto n° 50.877, de 29 de junho de 1961, em seu artigo 3°, evidencia 

inicialmente a atengao para a poluigao das aguas, definidas como: 

Art. 3° - Para os efeitos deste Decreto, considera-se "poluigao" qualquer 
alteragao das propriedades fisicas, quimicas e biologicas das aguas, que 
possa importar em prejuizo a saude, a seguranga e ao bem-estar das 
populagoes e ainda comprometer a sua utilizagao para fins agricolas, 
industrials, comerciais, recreativos e, principalmente, a existencia normal da 
fauna aquatica. 

Meirelles (2001, p. 178) apresenta o conceito de poluigao como: "toda 

alteragao das propriedades naturais do meio ambiente, causadas por agente de 
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qualquer especie, prejudicial a saude, a seguranga ou ao bem estar da populagao 

sujeita a seus efeitos". 

Mostra-se mais completa e atualizada a definigao que oferece a Lei n. 

6.938/81, que dispoe no seu artigo 3°: 

III. Poluigao, a degradagao da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saude, a seguranga e o bem estar da populagao; 
b) criem condigoes adversas as atividades sociais e economicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condigoes esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 
e) lancem materia ou energia em desacordo com os padroes ambientais 
estabelecidos; 

A partir das definigoes apresentadas sobre poluigao constata-se que este 

fenomeno se traduz em destruigao, gerando prejuizos de toda ordem, quer seja na 

area economica, na saude, na seguranga, na patrimonial e principalmente, um 

prejuizo a um numero incalculavel de vitimas. 

O artigo 3°, inciso IV da Lei n°. 6.938/81 conceitua poluidor como: "a pessoa 

fisica ou juridica, de direito publico ou privado, responsavel, direta ou indiretamente, 

por atividade causadora de degradagao ambiental". 

Agentes poluidores sao todas as pessoas, entidades ou instituigoes que, 

consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, provocam a presenga, o 

langamento ou a liberagao, no meio ambiente, de poluentes. Vale lembrar que 

mesmo as pessoas de direito publico poderao ser consideradas poluidoras, por atos 

comissivos ou omissivos. 

Poluentes sao todas e quaisquer formas de materia ou energia que, direta ou 

indiretamente, causam poluigao no meio ambiente. Sao aquelas substantias solidas, 

liquidas, gasosas ou em qualquer estado da materia que geram a poluigao. 

Com base nos conceitos de poluigao, poluidor e poluente, o principio do 

poluidor pagador torna-se mais transparente quando advertimos que o intuito da lei e 

procurar minimizar os efeitos degradantes do homem, impondo responsabilidades 

de reparagao quando possivel, e indenizagao sem obstar daquelas sangoes 

previstas em outras leis. 

A preocupagao do Estado nao se limita na preservagao do meio ambiente, 

mas tambem no desenvolvimento economico, buscando que toda a sociedade se 
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alie ao poder publico no intuito de encontrara o equilibrio entre a modernizagao e a 

protegao. 

A Constituigao Federal de 1988, no artigo 225, § 2° e 3° determina o seguinte: 

§ 2.° Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solugao tecnica exigida pelo 
orgao publico competente, na forma da lei. 
§ 3.° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e 
administrativas, independentemente da obrigagao de reparar os danos 
causados. 

Este e o objetivo do legislador acerca da punigao do agente causador do 

dano, obriga-lo a recuperar e restaurar o ambiente depredado, sem, no entanto livra-

lo da coergao penal e administrativa cabivel. 

Benjamin (1993, p. 235), afirma com relagao ao Principio do Poluidor-pagador 

que: 

Nao pode ser enxergado como criando um "direito de poluir", desde que o 
poluidor se predisponha a pagar pelos recursos que utilizou ou danificou. 
Seu objetivo principal nao e a reparagao ou mesmo a repressao do dano 
ambiental. Estas, como se sabe, sao fundamentalmente retrospectivas. Sua 
aplicagao, ao contrario, deve ser uma alavanca efetiva de prevengao do 
dano ambiental, fazendo com que a atividade de preservagao dos recursos 
ambientais seja mais barata que a da devastagao. O dano ambiental nao 
pode, em circunstancia alguma, valer a pena para o poluidor. 

A degradagao ambiental nao pode ser vista como um comercio, onde se paga 

para poluir, mas e atraves desta visao de responsabilidade que o Direito Ambiental 

busca reparar, conscientizar, prevenir e elaborar metodos cada vez mais eficazes 

para o combate a destruigao, uma das alternativas para esta visao esta no 

desenvolvimento sustentavel, recurso muito divulgado pelas Organizagoes Nao 

Governamentais - ONG's e pelos governos. 

O principio do Desenvolvimento Sustentavel surgiu pela primeira vez em 

1987, no Relatorio Brundtland, elaborado pela Comissao Mundial sobre Meio 

' Ambiente e Desenvolvimento, que relatava a seguinte definigao sobre o 

desenvolvimento sustentavel: "aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as geragoes futuras atenderem as suas proprias 

necessidades." 
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A partir deste conceito primitivo, porem essencial, o Desenvolvimento 

Sustentavel foi sendo aperfeicoado para acompanhar as mudangas da sociedade, 

posteriormente em 1992, na Declaragao do Rio, em seu principio quatro, veio 

afirmar que: "A fim de alcangar o desenvolvimento sustentavel, a protegao do meio 

ambiente devera constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e nao 

podera considerar-se de forma isolada". 

O tema foi ganhando importancia a cada ano possibilitando que todos o 

compreendam como a solugao para o equilibrio entre crescimento economico, bem 

estar social e preservagao ambiental. O Principio n° 4, insculpido na Declaragao do 

Rio/92, contem a seguinte explicagao: "Para se alcangar o desenvolvimento 

sustentavel, a protegao do meio ambiente deve constituir parte integrante do 

processo de desenvolvimento e nao pode ser considerada isoladamente em relagao 

a ele". 

Barbosa (2007, p. 36) resume o Principio do Desenvolvimento Sustentavel da 

seguinte forma: 

O Principio do Desenvolvimento Sustentavel procura conciliar o economico, 
o social, o ambiental e o politico. Dai porque as exploragoes economicas 
dos recursos ambientais devem se harmonizar com a preservagao do meio 
ambiente, resultando em melhor qualidade de vida para as presentes e 
futuras geragoes. 

Atualmente, o Desenvolvimento Sustentavel e uma das correntes mais fortes 

propagadas na sociedade, visa um ponto de equilibrio entre o desenvolvimento 

economico, a igualdade social e a protegao ao meio ambiente. Defendida e 

aprimorada por muitos vem ganhando espago diante da necessidade de 

implementagao de politicas que garantam nao so o crescimento e a modernizagao, 

mas que transformem estas politicas em um sistema integrado que beneficie a 

natureza, o homem e a sociedade. 

Essencial se faz que o projeto de ascensao economica esteja alicergado na 

teoria do tripe (crescimento economico, protegao ambiental e qualidade de vida), 

defendida atualmente pelo desenvolvimento sustentavel e difundida pelas ONGs, 

pelos Estados, pelas Declaragoes e acordos entre paises, todos unidos com o 

mesmo objetivo, proteger o planeta das agoes desmedidas da humanidade. Tendo a 

responsabilidade civil como intermedio para a preservagao da biota. 
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL NO BRASIL 

Sendo um dos institutos mais antigos, a Responsabilidade Civil no Brasil 

reflete as ideias do Codigo Napoleonico, fundamentada principalmente na 

responsabilidade por culpa. O Codigo Civil de 1916 em seu artigo 159 dispunha: 

"aquele que por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar 

direito ou causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar o dano". 

O fundamento da culpa e tambem adotado pelos demais paises do mundo 

ocidental, e que constitui elemento primordial sem cuja presenca nao pode haver 

obrigacao de reparar, que para ser tutelada necessita de tres elementos que a 

doutrina denomina de "faute quase delictuelle", quais sejam negligencia, 

imprudencia ou impericia, nao sendo necessaria a intencao de prejudicar. 

O Codigo Civil Brasileiro de 2002, em seu artigo 927, discorre: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repara-lo. 
Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

O estudo da Responsabilidade Civil tern por objetivo o dever de nao 

prejudicar a outrem, nao admitindo que um dano sofrido seja esquecido e recaia na 

imputabilidade, e impondo ao ser humano os limites indispensaveis para a boa 

convivencia em sociedade. 

3.1 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil no Brasil foi difundida por Dias (1994, p. 11), 

afirmando que: "toda manifestagao humana traz em si o problema da 

responsabilidade". Diante deste conceito primitivo, a responsabilidade foi evoluindo 

juntamente com a complexidade da sociedade e atualmente, ela e vista como uma 
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pratica danosa a alguem que ao agir ilicitamente, fere uma norma juridica, 

acarretando consequencias por seu ato. 

Diniz (2008, p. 23), vai alem e expoe que: 

Responsabilidade Civil e a aplicagao de medidas que obriguem alguem a 
reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razao de ato do 
proprio imputado, de pessoa por quern ele responde, ou de fato de coisa ou 
animal sob sua guarda ou ainda, de simples imposicao legal. Definicao esta 
que guarda em sua estrutura, a ideia de culpa quando se cogita da 
existencia de ilicito (responsabilidade subjetiva), e a do risco, ou seja, da 
responsabilidade sem culpa (responsabilidade objetiva). 

Santos (2008, p. 27), assevera que a Responsabilidade Civil: 

Esta relacionada a nocao de que somos responsaveis pelos fatos 
decorrentes da nossa conduta, isto e, que devemos nos conduzir na vida 
sem causar prejuizos as outras pessoas, pois se isso acontecer, ficamos 
sujeitos a reparar os danos. E, de outra parte, significa que as pessoas tern 
o direito de nao serem injustamente invadidas em suas esferas de 
interesses, por forca de nossa conduta, pois caso isso aconteca tern elas o 
direito de serem indenizadas na proporgao do dano sofrido. Vemos entao 
que a responsabilidade civil esta ligada a conduta que provoca dano a outra 
pessoa. 

Portanto, a Responsabilidade Civil e conduzida pelas atividades lesivas 

causadas a outrem, que usara o direito como ferramenta para exigir a reparagao do 

dano sofrido atraves das penas cabiveis. 

A depender da natureza juridica violada pelo agente causador do dano, a 

Responsabilidade Civil pode ser dividida em duas especies: responsabilidade 

contratual, originada no contrato de vontades gerando obrigacoes entre as partes 

sendo que o dano decorre justamente do nao cumprimento da obrigacao fixada; e a 

responsabilidade extracontratual ou aquiliana, baseada na obrigacao de indenizar os 

danos causados decorrente da pratica de um ato ilicito propriamente dito, 

consubstanciado em uma conduta humana positiva ou negativa de uma norma 

violadora do dever de cuidado. 

Para que se possa haver a determinagao da sancao e para que sejam 

apurados os fatos que indicarao os verdadeiros responsaveis, sao necessarios tres 

pressupostos: a conduta ou ato humano, podendo ser negativa ou positiva (agao ou 

omissao), licita ou ilicita, sempre alicergada na nogao de voluntariedade ligada a 

consciencia daquilo que se esta fazendo, pode ocorrer tambem por ato de terceiro, 
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por fato da coisa e por fato do animal; o dano ou prejuizo, seja qual for a especie de 

responsabilidade, o dano e um requisito indispensavel, sendo a lesao a um direito 

tutelado, material ou moral, sendo o mesmo responsavel pela reparagao atraves da 

indenizacao ou ressarcimento; e por fim, o nexo de causalidade, utilizado como 

vinculo que une o fato ilicito e o dano por ele produzido. 

Elucidado o estudo sobre a Responsabilidade Civil no Brasil, serao abordados 

a seguir os pontos principals da responsabilidade civil subjetiva e objetiva, bem 

como a teoria que prevalece no ordenamento juridico brasileiro. 

3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 

Para se preservar a vida e os direitos de cada cidadao, o ordenamento 

juridico brasileiro busca observar o estabelecimento de normas para combater as 

condutas nocivas do homem a tudo o que esta a sua volta. 

A responsabilidade dos agentes infratores da lei e discutida por muitos 

estudiosos que buscam um mesmo fim, a existencia comprovada da culpa para que 

seja aplicada a sansao cabivel. 

Venosa (2002, p. 12) afirma: 

A responsabilidade em sentido amplo encerra a nocao em virtude da qual 
se atribui a um sujeito o dever de assumir as consequencias de um evento 
ou de uma acao. Assim, diz-se, por exemplo, que alguem e responsavel por 
outrem, como o capitao do navio, pela tripulacao e pelo barco, o pai pelos 
filhos menores, etc. 

Para Sampaio (1988, p. 115) "A responsabilidade civil visa, primordialmente, a 

reposicao da situacao resultante do evento danoso ao estado em que se encontrava 

antes de o dano vir a ocorrer". 

Como regra geral na Responsabilidade Civil Subjetiva, deve ser comprovada 

a existencia da culpa para que possa haver o ressarcimento, sendo que tal preceito 

surge expresso no Codigo Civil Brasileiro de 2002 nos seus artigos 186 e 187: 

Art. 186. Aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou 
imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilicito. 
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Art. 187. Tambem comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exerce-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim economico ou 
social, pela boa-fe ou pelos bons costumes. 

Pereira (1998, p. 29) propoe: "A essentia da responsabilidade subjetiva vai se 

assentar, fundamentalmente, na pesquisa ou indagacao de como o comportamento 

contribui para o prejuizo sofrido pela vitima". 

Percebe-se que, a agao do agente deve ser voluntaria, negligente ou 

imprudente, e que para haver a obrigagao de reparagao do dano, e primordial a 

comprovagao da culpa do agente. 

Pereira (1990, p. 74) observa que a culpa e: 

A inexecugao de um dever que o agente podia conhecer e observar. Se o 
conhecia efetivamente e o violou deliberadamente, ha delito civil ou, em 
materia de contrato, dolo contratual. Se a violagao foi involuntaria, podendo 
conhece-la e evita-la, ha culpa simples; fora destas materias contratuais 
denomina-se quase-delito. 

O ordenamento juridico brasileiro adota a teoria subjetiva da 

Responsabilidade Civil, ratificando a existencia da culpa para o devido 

ressarcimento do dano. 

3.3 RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

A responsabilidade civil objetiva e descrita quando o autor do agravo tern o 

dever de reparar o dano, independente de sua agao nao ter sido dolosa, pois para a 

mesma o importante e a configuragao da culpa por parte do agente, que devera 

providenciar a devida indenizagao. 

Diniz (1990, p. 44), retrata que o dever ressarcitorio: 

O dever ressarcitorio, estabelecido por lei, ocorre sempre que se positivar a 
autoria de um fato lesivo, sem necessidade de se indagar se contrahou ou 
nao norma predeterminada, ou melhor, se houve ou nao um erro de 
conduta. Com a apuragao do dano, o ofensor ou seu proponente devera 
indeniza-lo. 
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O artefato da responsabilidade civil objetiva e o risco do dano, uma vez que o 

agente exercendo uma atividade benefica a ele ou nao esta exposto a sofrer as 

penalidades cabiveis para reparacao do mesmo. Ainda, em relagao aos danos 

ambientais, nao ha a necessidade de se provar a culpa do agente, mas sim a prova 

do nexo causal. 

Diniz (1990, p. 99) explica: 

E irrelevante a conduta culposa ou dolosa do causador do dano, uma vez 
que bastara a existencia do nexo causal entre o prejuizo sofrido pela vitima 
e a acao do agente para que surja o dever de indenizar. A responsabilidade 
fundada no risco consiste, portanto, na obrigacao de indenizar o dano 
produzido por atividade exercida no interesse do agente ou sob seu 
controle, sem que haja qualquer indagacao sobre o comportamento do 
lesante, fixando-se no elemento objetivo, isto e na relagao de causalidade 
entre o dano e a conduta de seu causador. 

Sampaio (1998, p. 46) evidencia o agente causador do dano: 

Para que ele (o agente) seja obrigado a recompor o patrimonio alheio 
lesado basta que, alem dos demais pressupostos tambem exigidos na toria 
da culpa - o ato ou fato danoso, o dano provocado e o Name de causalidade 
entre eles - , seja comprovado que o dano foi proveniente do risco criado 
por uma atividade de quern o causou. 

Um fator importante que se baseia a responsabilidade civil objetiva e a 

reparagao do dano no maior numero de casos possiveis, punindo a sociedade por 

seus erros e conscientizando que os riscos muitas vezes sao mais altos do se 

imagina. Mesmo que a atividade praticada seja licita, o nao cumprimento do dever 

de conservar e zelar podera acarretar serios problemas aqueles que desenvolvem 

determinadas praticas. 

Apesar da legislagao brasileira adotar a responsabilidade civil subjetiva, 

alicergada na culpa, existem diversas disposigoes expressas em contrario. A Lei n° 

6.983/81, artigo 14, § 1°, estabelece: 

Sem obstar a aplicagao das penalidades previstas neste artigo, e o poluidor 
obrigado, independentemente da existencia de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministerio Publico da Uniao e dos Estados tera legitimidade 
para propor agao de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 
ao meio ambiente. 
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Portanto, em materia de Direito Ambiental, a responsabilidade objetiva traz 

mais beneficios, obrigando aqueles, que por dolo ou culpa nao puderam prevenir o 

dano ambiental, a repara-lo. Cabendo aos operadores jurldicos uma fiscalizacao 

mais rigorosa quanto a protegao ambiental e a sociedade o interesse de conservar 

este bem comum, observando os principios basicos referentes a questao ambiental. 

3.4 COMPETENCIA 

E a relagao de poder entre determinado orgao judiciario e a causa que se 

quer pleitear. O Codigo de Processo Civil, a partir do artigo 86 ate o artigo 111, 

relata a competencia, definida como a distribuigao das causas perante o sistema 

jurisdicional brasileiro. 

Silva (2004, p. 72) define poder como sendo uma "porgao de materia que a 

Constituigao distribui entre as entidades autonomas e que passa a compor seu 

campo de atuagao governamental, sua area de competencia". Competencia e 

definida como as diferentes modalidades do poder exercido com o proposito de 

realizar suas fungoes. 

Carnelutti (1999, p. 256) afirma que: "O instituto da competencia tern origem 

na distribuigao do trabalho entre os diversos oficios judiciais ou entre seus diversos 

componentes". 

Para que ocorra o pleno desenvolvimento do processo e essencial que o 

julgador seja competente para julgar a agao. A competencia pode ser internacional, 

determinando quando o poder jurisdicional do Estado pode ou nao atuar, e interna, 

apontando quais os orgaos locais serao incumbidos de realizar determinada tarefa. 

Sobre a organizagao interna do Poder Judiciario, o artigo 5°, inciso XXXV da 

Constituigao Federal de 1988 afirma que: "A lei nao excluira da apreciagao do Poder 

Judiciario lesao ou ameaga a direito". 

Este poder esta estruturado no ordenamento juridico brasileiro, em um 

sistema hierarquico, fundamentado na Constituigao Federal de 1988, a partir do 

artigo 102, onde se define as atribuigoes do Supremo Tribunal Federal, orgao 

maximo de tramitagao, do Superior Tribunal de Justiga, da Justiga Federal e das 

justigas especiais Eleitoral, Militar e Trabalhista. As justigas locais ou estaduais sao 
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estabelecidas em cada estado-membro e a elas sao designadas todas as agoes que 

nao forem de competencia da Justiga Federal ou Especial. 

Theodoro Junior (1999, p. 156) descreve que: 

Para a determinacao da competencia interna, se faz necessario levar em 
conta os seguintes pontos fundamentais de nossa estrutura judiciaria: 
1 Existem varios organismos jurisdicionais autonomos entre si, que formam 
as diversas "Justigas" previstas pela Constituigao Federal; 
2 Existem, em cada "Justiga", orgaos superiores e orgaos inferiores, para 
cumprir o duplo grau de jurisdigao; 
3 O territorio nacional e os estaduais dividem-se em segoes judiciarias ou 
comarcas, cada uma subordinada a orgaos jurisdicionais de primeiro grau 
locais; 
4 Ha possibilidade de existir mais de um orgao judiciario de igual categoria, 
na mesma comarca, ou na mesma segao judiciaria; 
5 Ha possibilidade existir juizes substitutos ou auxiliares, nao vitalicios, e 
com competencia reduzida. 

Em materia civil, os orgaos que no Brasil se encarregam do exercicio da 

jurisdigao sao a Justiga Federal e a dos Estados. Cabe a Justiga Federal as causas 

estabelecidas pela Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 109, inciso I, in 

verbis: 

Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a Uniao, entidade autarquica ou empresa publica 
federal forem interessadas na condigao de autoras, res, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falencia, as de acidentes de trabalho e as sujeitas 
a Justiga Eleitoral e a Justiga do Trabalho; 
VIII - os mandados de seguranga e os "habeas-data" contra ato de 
autoridade federal, excetuados os casos de competencia dos tribunals 
federais; 

Convem enfatizar, que as causas relativas a direitos humanos, a 

nacionalidade, entre outras previstas na referida Constituigao Federal de 1988 

tambem sao de responsabilidade da Justiga Federal. Em relagao as Justigas 

Estaduais ficam aquelas nao atribuidas a Justiga Federal, a exemplo os processos 

falimentares, litigios relativos a acidentes do trabalho, entre outras. 

Atraves da distribuigao das competencias, cada ente publico exerce o que Ihe 

foi imposto pela Constituigao Federal de 1988, dinamizando o ordenamento juridico 

e facilitando o acesso a justiga. 
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4 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

A Responsabilidade Civil ganhou escopo a partir do entendimento que os 

recursos naturais sao esgotaveis, entao nao e justificavel que a degradagao 

ambiental prossiga alem dos limites suportaveis. A visao ambientalista, no decorrer 

dos anos, adquiriu autoridade para reivindicar equilibrio entre o crescimento 

economico e a natureza, principalmente para que atraves da consolidagao das leis, 

houvesse a responsabilizagao do agente. 

Na responsabilidade civil a obrigagao de reparagao do dano e imposta ao 

sujeito que o causou, resultando numa conduta antijuridica, seja por omissao ou 

mesmo pela agao. Sobre a otica da Responsabilidade Civil Ambiental, nenhum tipo 

de excludente e permitido nos casos de dano ao meio ambiente, devendo haver o 

quantum indenizatorio independente de culpa do agente. 

Ferraz (2000, p. 58) elucida: 

A teoria objetiva na imputagao da responsabilidade ao causador dos danos 
ao meio ambiente se concretiza porque: em termos de dano ecologico, nao 
se pode pensar em outra adocao que nao seja a do risco integral. Nao se 
pode pensar em outra malha que nao seja malha realmente bem apertada 
que possa, na primeira jogada da rede, colher todo e qualquer possivel 
responsavel pelo prejuizo ambiental. E importante que, pelo simples fato de 
ter havido omissao, ja seja possivel enredar agente administrativos e 
particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser imputados 
ao prejuizo provocado para a coletividade. 

A teoria da responsabilidade civil objetiva independe da existencia de culpa, e 

um meio processual que garante a protegao dos direitos da vitima, nos casos de 

danos ambientais a coletividade. Portanto, aquele que exerce uma atividade 

potencialmente poluidora ou mesmo que traga riscos a alguem, assume a 

responsabilidade por danos originados por esse risco. 

Milare (2005, p. 836) afirma: 

A terceira consequencia da adogao do sistema de responsabilidade objetiva 
sob a modalidade do risco integral diz com a inaplicabilidade do caso 
fortuito, da forga maior e do fato de terceiro como exonerativas, e com a 
impossibilidade de invocacao de clausula de nao - indenizar. 
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A adocao da teoria da responsabilidade civil objetiva trouxe para a esfera 

ambiental maior protegao e a possibilidade de prevengao e repressao dos danos 

causados ao meio ambiente. 

4.1 NOQOES GERAIS 

A responsabilidade civil ambiental possui caracteristicas proprias e relevantes 

para o objetivo ao qual foi criada. No Brasil, esta arraigada na responsabilidade 

objetiva, introduzida pela Lei n°. 6.938/1981, Lei da Politica Nacional do Meio 

Ambiente, onde foi estabelecida a responsabilidade objetiva para os causadores de 

danos ao meio ambiente, nos termos do artigo 14, § 1°: 

Sem obstar a aplicagao das penalidades previstas neste artigo, e o poluidor 
obrigado, independentemente da existencia de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministerio Publico da Uniao e dos Estados tera legitimidade 
para propor acao de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 
ao meio ambiente. 

Como fundamento da responsabilidade civil objetiva esta a atividade exercida 

pelo agente e o perigo que pode provocar a vida, a saude e ao patrimonio de 

outrem. Dessa maneira, quern exerce atividade, ainda que llcita capaz de causar 

perigo a terceiros respondera por tal risco, nao sendo necessaria por parte da vitima 

a prova da culpabilidade do referido agente. No direito ambiental este instituto e 

considerado como uma das principals armas para evitar ou reparar os atos danosos 

ao meio ambiente, possibilitando que um numero cada vez maior de situagoes 

possam ser devidamente reparadas. 

O artigo 4° da Lei n°. 6.453/77, tambem fala em responsabilidade civil 

objetiva, independentemente da existencia de culpa, ao tratar de dano nuclear: "Sera 

exclusiva do operador da instalagao nuclear, nos termos desta Lei, 

independentemente da existencia de culpa, a responsabilidade civil pela reparagao 

de dano nuclear causado por acidente nuclear (...)". 
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Confirmando a teoria objetiva, Milare (2005, p. 836) compreende a exclusao 

do caso fortuito e da forca maior como pressupostos para justificar um dano causado 

ao meio ambiente: 

A terceira consequencia da adocao do sistema de responsabilidade objetiva 
sob a modalidade do risco integral diz com a inaplicabilidade do caso 
fortuito, da forca maior e do fato de terceiro como exonerativas, e com a 
impossibilidade de invocagao da clausula de nao-indenizar. 

Cavalieri Filho (2008, p. 145) traz a seguinte justificacao: 

Extrai-se do Texto Constitucional e do sentido teleologico da Lei de Politica 
Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981) que essa responsabilidade e 
fundada no risco integral, conforme sustentado por Nelson Nery Jr. (Justitia 
126/74). Se fosse possivel invocar o caso fortuito ou a forca maior [ou ainda 
a culpa exclusiva da vitima e fato de terceiro] como causas excludentes da 
responsabilidade civil por dano ecologico, ficaria fora da incidencia da lei, a 
maior parte dos casos de poluigao ambiental, como a destruigao da fauna e 
da flora causada por carga toxica de navios avariados em tempestades 
maritimas; rompimento de oleoduto em circunstancias absolutamente 
imprevisiveis, poluindo lagoas, baias, praias e mar; contaminagao de 
estradas e rios, atingindo varios municipios, provocada por acidentes 
imponderaveis de grandes veiculos transportadores de material poluente e 
assim por diante. 

A responsabilidade objetiva no direito ambiental esta fundamentada na teoria 

do risco integral, tornando-se importantissimo para a protegao do meio ambiente e 

de terceiros na esfera civil, pois diante das dificuldades em se determinar os 

responsaveis, o nexo de causalidade e a conduta culposa do agente, foram 

estabelecidas novas regras que esclareceram e transformaram essa esfera do 

direito ambiental, adotando assim, a solidariedade, a conduta culposa do agente 

sem necessidade de provas, as causas de exclusao do nexo causal: culpa exclusiva 

da vitima, fato de terceiro, caso fortuito ou de forga maior, e o dever de indenizar 

estando presente o dano. 

A Responsabilidade Civil Ambiental se preocupa nao so com a reparagao dos 

danos, mas tambem com a prevengao dos acidentes, entendendo que nos casos de 

irreparabilidade de uma conduta nociva ao meio ambiente a vigilancia, a cautela e o 

estudo previo do impacto causado, serao os melhores instrumentos para se evitar o 

dano potencial. 
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4.2 DANOS AMBIENTAIS 

A questao do dano ambiental envolve muito mais que a simples agressao ao 

meio ambiente, muitos aspectos devem ser abordados para que se aplique de 

maneira coerente a sansao, atraves da analise da responsabilidade civil do agente. 

A Lei n°. 6.938/81, no artigo 3°, inciso I, conceitua o meio ambiente fazendo 

uma explanagao breve dos elementos presentes na natureza passiveis de 

alteragoes atraves dos danos: "conjunto de condigoes, leis, influencias e interagoes 

de ordem fisica, quimica e biologica que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas". 

Importante ressaltar, que o dano ambiental normalmente e irreparavel, pois 

uma vez destruida uma floresta, jamais se podera reconstruir com a mesma 

perfeigao e biodiversidade o que ali se tinha, como tambem os animais, o ar, a agua, 

o solo, mesmo com todos os esforgos para restabelecer aquilo que foi modificado 

sempre havera cicatrizes que denunciarao a atuagao ilicita do homem. 

Antunes (2000, p. 146), explica que: "o dano e o prejuizo causado a alguem 

por um terceiro que se ve obrigado ao ressarcimento". E juridicamente irrelevante 

aquele prejuizo que tenha por origem um ato ou uma omissao imputavel a propria 

vitima. E essencial que a agao ou omissao seja de um terceiro e que a alteragao 

provocada por este seja negativa. 

Para Milare (1990, p. 206), entende-se por dano ambiental: "a lesao aos 

recursos ambientais, com consequente degradagao, com alteragao adversa ou 

prejuizo, do equilibrio ecologico". 

Nos primordios do estudo sobre o dano ambiental, Prieur (1984, p. 1.036), 

elaborou o primeiro conceito, abordando o fator da nao reparagao do dano: "Aquele 

que se constitui em um atentado ao conjunto de elementos de um sistema e que por 

sua caracteristica indireta e difusa nao permite, enquanto tal, que se abra direito a 

sua reparagao". 

Silva (1998, p. 207) admite como dano ecologico: "qualquer lesao ao meio 

ambiente causada por condutas ou atividades de pessoa fisica ou juridica de direito 

publico ou de direito privado". 

Ferraz (2000, p. 35) define dano ecologico como "toda lesao defluente de 

qualquer agressao a integridade ambiental". 
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Portanto, no dano ambiental o poluidor fica obrigado a responder por seus 

atos de agao ou omissao ao meio ambiente, independentemente de culpa. 

Entretanto, deve-se analisar que nem toda atividade que causar alteragao a biota 

sera tido como dano ambiental, por exemplo, quando uma agao humana nao 

ultrapassa a capacidade natural de absorgao ambiental ela nao esta agredindo o 

meio, e sim retirando o suficiente para suas necessidades. 

O equilibrio ambiental e vital para a continuidade da vida, e e tratado no 

ordenamento juridico como um bem de uso comum do povo, devendo estes 

mesmos dependentes ter a consciencia de preservagao e defesa de sua fonte de 

vida. O artigo 225, § 3°, da Constituigao Federal de 1988 exalta que uma 

degradagao ambiental "afeta, necessariamente, uma pluralidade difusa de vitimas, 

mesmo que certos aspectos particulares da sua danosidade atingem individualmente 

certos sujeitos". 

No ponto da coletividade, Benjamim (1993, p. 55) relata: 

Os bens comunais regem-se por dois principios basicos: o principio da 
indivisibilidade dos beneficios (a utilidade do bem nao e divisivel entre os 
que o utilizam, impossibilitando a sua apropriagao com exclusividade) e o 
principio da nao exclusao dos beneficiarios (nenhum dos membros do 
grupo pode ser excluido de seus beneficios, a nao ser que todos o sejam 
igualmente). 

Quando se quer punir o poluidor, em um processo de reparagao do dano, a 

primeira providencia a ser tomada e a constatagao do dano e sua comprovagao, 

fungao essa de dificil cumprimento haja vista as diversas possibilidades e modos 

nos quais podem ocorre-lo, a exemplo observa-se os casos de contaminagoes 

lentas e graduais da agua por produtos quimicos que podem ser manifestadas anos 

depois. 

Ao se propor uma agao civil publica de responsabilidade por danos 

ambientais, o Poder Publico, ou as associagoes civis de protegao ao meio ambiente, 

tambem legitimadas pela Lei n°. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a agao 

civil publica de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e 

paisagistico e outras providencias, se depare com um obstaculo ao ter que 

apresentar ao juizo provas claras e conclusivas de ocorrencia do dano ambiental. 
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Se nao existem provas nao ha a comprovagao do dano, inexistindo a 

possibilidade de punir os responsaveis, e assim que muitas vezes acaba o 

entendimento judicial no sentido da inexistencia de provas. Quando a comprovacao 

do dano ambiental remete-se a alguma coisa que ainda nao aconteceu, dificulta 

muito mais, pois como comprovar e avaliar um dano se seus efeitos somente se 

manifestarao no futuro? Sobre essa possibilidade ha muitas divergencias. 

Benjamim (1993, p. 61) afirma: 

A atividade pode ser produzida hoje e os efeitos do dano so aparecem apos 
varios anos ou, o que e pior, ja em outra geragao. Em outros casos, o dano 
imediatamente visivel e so a ponta do iceberg, sendo que e com base nele 
que se calcula o valor global e da indenizacao. 

Essa busca incessante pela comprovagao do dano tern feito com que o direito 

ambiental busque atraves das evolugoes tecnologicas as prova contundentes para a 

reparagao do prejuizo sofrido. Sao exemplos da tecnologia empregada na 

comprovagao do dano as provas periciais, que tern trazido confirmagoes concretas, 

tornando viavel a demonstragao dos efeitos decorrentes do dano ambiental. 

O estudo sobre o dano ambiental pode ser dividido em duas partes: quanto a 

pessoa e quanto a especie. Quanto aos danos causados a pessoa, a Lei n°. 

6.938/81, no seu artigo 14 classifica-os em aqueles causados ao meio ambiente de 

uma forma generica e os causados a terceiros de uma forma especifica, de carater 

individual ou coletivo. 

No dano ambiental coletivo toda a sociedade sera titular da agao enquanto 

que no individual apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas sera o titular da 

agao, lembrando que neste caso havera um procedimento especial para cada tipo 

de dano. 

O meio ambiente e interesse de toda a sociedade, pois dele se depende 

incondicionalmente, isso reflete no interesse difuso, por isso que o dano coletivo e 

latu sensu, incluindo tanto os danos aos direitos coletivos quanto aos difusos. 

Quando a questao refere-se ao dano ter um carater individual ou pessoal, ela reflete 

os aspectos part iculars sofridos, a exemplo de um agricultor que teve suas terras 

prejudicadas pela infertilidade decorrente da poluigao de uma fabrica vizinha. 

Quanto a especie, o dano pode ser material ou moral, tambem de carater 

coletivo e individual, como visto. Na situagao em relagao ao dano material onde a 
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unica providencia a ser tomada foi a tentativa de reparagao ou a compensagao dos 

prejuizos por parte de quern os causou. 

A Constituigao Federal de 1988 em seu artigo 225 preceitua a necessidade de 

reparagao. 

§ 1°. Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder Publico: 
I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o 
manejo ecologico das especies e ecossistemas; 
(...) 
§ 2°. Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a reparar o meio 
ambiente degradado, de acordo com a solugao tecnica exigida pelo orgao 
publico competente na forma da lei. 
§ 3°. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e 
administrativas, independente da obrigagao de reparar os danos causados. 

Na maioria das vezes e impossivel a reparagao, no derramamento de petroleo 

no mar por exemplo, mesmo que haja a limpeza, indenizagao em dinheiro, e 

impossivel o restabelecimento do ecossistema maritimo, porem sem essas agoes 

reparadoras o prejuizo seria ainda maior, e a impunidade e uma pratica inadmissivel 

em qualquer especie de direito. 

Incorporado paulatinamente no Direito Ambiental, o dano moral e vitima de 

divergencias doutrinarias, caracterizado quando os direitos personalissimos ao ser 

humano sao atingidos diretamente, ja que os bens tutelados no direito ambiental, a 

exemplo da saude e da qualidade de vida, fazem parte da esfera do dano moral e 

consequentemente serao passiveis de indenizagao. 

Para Telles (1993, p. 375) dano moral: 

Trata-se de prejuizos que nao atingem em si o patrimonio, nao o fazendo 
diminuir nem frustrando o seu acrescimo. O patrimonio nao e afetado: nem 
passa a valer menos nem deixa de valer mais. Ha a ofensa de bens de 
carater imaterial - desprovidos de conteiido economico, insusceptiveis 
verdadeiramente de avaliagao em dinheiro. Sao bens como a integridade 
fisica, a saude, a corregao estetica, a liberdade, a reputagao. A ofensa 
objetiva desses bens tern, em regra, um reflexo subjetivo na vitima, 
traduzido na dor ou sofrimento, de natureza fisica ou de natureza moral. 

Segundo Wald (1989, p. 407), "O dano moral e o causado a alguem num dos 

seus direitos de personalidade, sendo possivel a cumulagao da responsabilidade 

pelo dano material e pelo dano moral". 
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Silva (1993, p. 13) define o dano moral: "dano moral e o conjunto de tudo 

aquilo que nao seja suscetivel de valor economico" 

Para Bittar (1993, p. 24): "sao morais os danos e atributos valorativos 

(virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada a sociedade (como, a 

honra, a reputacao e as manifestagoes do intelecto)" 

Segundo Diniz (1998, p. 81), "dano moral vem a ser a lesao de interesses nao 

patrimoniais de pessoa fisica ou juridica, provocada pelo fato lesivo". 

O dano moral e alvo de divergencias doutinarias, apesar de sua 

fundamentacao esta relacionada aos bens tutelados pelo Direito Ambiental. 

Contudo, Beltrao (2009, p. 208) afirma que o Superior Tribunal de Justiga, ainda nao 

admite a tese do dano moral coletivo decorrente de dano ambiental, por entender 

ser imprescindivel a caracterizagao da dor, de sofrimento psiquico, de carater 

individual, o que seria incompativel com aquele. 

As caracteristicas tecidas sobre os danos ambientais como dever de indenizar 

podem ser resumidas da seguinte forma: pelo fato do dano ambiental atingir a 

coletividade, ele enseja sua primeira caracteristica que e a pulverizagao de vitimas; 

a segunda refere-se a dificil reparagao, pois na maioria dos casos e impossivel 

restabelecer o ecossistema destruido, tendo a prevengao como a melhor escolha 

para evitar o dano; e por ultimo a dificil valoragao, pois nem sempre e possivel 

calcular os prejuizos sofridos pelo meio ambiente. 

Benjamim (1993, p. 72) faz referenda a reparagao do dano ambiental, onde 

mesmo com a incorporagao do principio do poluidor pagador ao Direito Ambiental, 

ainda assim, e dificil superar o obstaculo de se repara um dano sofrido, "Nao 

podemos, por exemplo, substituir uma paisagem ou uma especie extinta; para tais 

casos, inexiste reparagao". 

A reparagao do dano ambiental sofrido deve ser sempre o objetivo principal a 

ser buscado, mesmo que este seja falho ou insuficiente. Onde a primeira hipotese a 

ser considerada, sempre que possivel e o retorno do ambiente atingido ao statu quo 

ante, ou seja seu estado anterior. 

A reconstrugao de um local degradado nao e tarefa facil, fato pelo qual se 

torna cada vez mais evidente a prioridade que deve ser dada as agoes preventivas 

em todas as situagoes cabiveis. Cabendo aqueles responsaveis pela fiscalizagao e 

protegao a adogao das medidas preventivas em casos que ja ocorreram o dano a 

reparagao do mesmo quando cabivel. 
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4.3 COMPETENCIA AMBIENTAL 

Diante da diversidade ambiental brasileira, faz-se mister um sistema bem 

direcionado em que cada orgao se responsabiliza por suas medidas e atribuicoes, o 

controle ambiental e essencial para que o artigo 225 da Constituigao Federal de 

1988, onde todos tern direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, nao seja 

uma Utopia e se transforme num objetivo concreto e presente na vida de todos. 

Atraves da tutela juridica o governo pode agir em prol da defesa ambiental, 

delegando competencia, criando normas, e cuidando para que as geragoes futuras 

vejam as maravilhas de uma natureza preservada e de uma sociedade consciente e 

auto-sustentavel. 

Seguin (2006, p. 399) afirma em relagao a competencia ambiental: 

Para que se possa determinar qual o ente federativo responsavel pela 
defesa ambiental e mister conhecer as atribuigoes e competencias de cada 
um. A questao da competencia em materia ambiental torna-se complexa 
pela pluralidade e abrangencia do tema. Alguns topicos ambientais sao 
privativos da Uniao, como a energia nuclear, outros sao concorrentes, como 
a saude publica, assim nao existe regra absoluta, tem-se que examinar 
caso a caso. 

Segundo Amado (2009, p. 29): 

Especificamente na area ambiental, em face do interesse comum na 
preservacao dos recursos ambientais e no seu uso sustentavel, a regra e 
que todas as entidades politicas tern competencia para legislar 
concorrentemente em materia ambiental, cabendo a Uniao editar normas 
gerais, a serem especificadas pelos Estados, Distrito Federal e Municipios, 
de acordo com o interesse regional e local, respectivamente. 

Para Farias (1999, p. 226) "a regra juridica ambiental encontra, em seus 

contornos, valores outros que nao a preservagao ambiental em si. Assim, por 

exemplo, nao se pode afastar as normas ambientais brasileiras dos principios de um 

Estado Federado". 

A competencia ambiental pode ser atribuida aos entes publicos, dividindo-se 

em duas vertentes: quanto a sua extensao, subdividida em concorrente, 

suplementar, comum, exclusiva e privativa, e quanto a sua natureza legislativa, 
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executiva e administrativa. A Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos 

VI, VII e VIII, estabelece a competencia concorrente dos entes publicos: 

Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
VI - florestas, caga, pesca, fauna, conservagao da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, protegao do meio ambiente e controle da poluigao; 
VII - protegao ao patrimonio historico, cultural, artistico, turistico e 
paisagistico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico. 

Compartilhando a competencia ambiental quanto a sua natureza executiva 

pode-se afirmar que sao responsaveis por determinar normas, diretrizes, estrategias 

e politicas, que irao exercer o poder em relagao ao meio ambiente, quanto natureza 

administrativa seus aspectos limitam-se a fiscalizagao e implementagao de medidas 

de protegao e prevengao, e o chamado poder de policia. Por fim, o carater legislativo 

da competencia ambiental cuida para que cada ente publico legisle sobre as 

questoes referentes a materia tratada. 

Quanto a extensao, verifica-se a quern cabe o exercicio do direito. As 

competencias de natureza exclusivas sao definidas como aquelas designadas a 

somente um ente, excluindo os demais, um exemplo deste tipo de competencia 

ocorre quando um poder compete somente a Uniao, excluindo os Estados e 

Municipios de exercer seu poder sobre o mesmo. 

A competencia privativa tern carater exclusivo tambem, porem sua diferenga 

esta na possibilidade de delegagao do poder de determinado ente a outro, 

denominado de suplementariedade. 

Na competencia comum todos os entes tern o dever igualitariamente para agir 

em determinada situagao; na suplementar pode os entes subsidiados a Uniao char 

normas para suprir as lacunas em que a Uniao nao regulamentou. Finalmente, na 

competencia concorrente todos os entes podem proceder na tutela juridica, todavia 

deve-se respeitar que a Uniao e hierarquicamente superior, cabendo a ela 

primeiramente agir em detrimento dos demais entes federativos. 

A Uniao possui competencia exclusiva e executiva, nas materias previstas na 

Constituigao Federal de 1988, artigo 21, incisos IX, XVIII, XIX, XX e XXIII, in verbis: 
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Art. 21 . Compete a Uniao: 
IX - elaborar e executar pianos nacionais e regionais de ordenagao do 
territorio e de desenvolvimento economico e social; 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 
publicas, especialmente as secas e as inundagoes; 
(...) 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hidricos e 
definir criterios de outorga de direitos de seu uso; 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacao, 
saneamento basico e transportes urbanos; 
XXIII - explorar os servigos e instalagoes nucleares de qualquer natureza e 
exercer monopolio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e 
reprocessamento, a industrializagao e o comercio de minerios nucleares e 
seus dehvados, (...). 

Ainda em relagao a Uniao, a competencia legislativa privativa diz respeito as 

aguas e energia, jazidas, minas e outros recursos minerals e atividades nucleares de 

qualquer natureza, conforme o artigo 22 da Constituigao Federal de 1988. 

Cabe aos Estados, Municipios e Distrito Federal, quando houver Lei 

Complementar que assim estabelega zelar, atraves da delegagao, pelo meio 

ambiente. O artigo 25, da Constituigao Federal de 1988, ressalta: 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituigoes e leis que 
adotarem, observados os principios desta Constituigao. 
§ 1° - Sao reservadas aos Estados as competencias que nao Ihes sejam 
vedadas por esta Constituigao. 
§ 2° - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessao, os 
servigos locais de gas canalizado, na forma da lei, vedada a edigao de 
medida provisoria para a sua regulamentagao 
§ 3° - Os Estados poderao, mediante lei complementar, instituir regioes 
metropolitanas, aglomeragoes urbanas e microrregioes, constituidas por 
agrupamentos de municipios limitrofes, para integrar a organizagao, o 
planejamento e a execugao de fungoes publicas de interesse comum. 

Aos Municipios, com mais restrigoes, sao poucas as competencias executivas 

exclusivas, regulamentada no artigo 30, inciso VIII e IX, da Constituigao Federal de 

1988, promovendo, atraves de planejamento e controle do uso do solo, o adequado 

ordenamento territorial, juntamente com a Uniao, e a protegao do patrimonio 

historico-cultural, fiscalizada pela Uniao e pelos Estados. 

A competencia legislativa exclusiva no dizer de Machado (2001, p. 83), 

leciona que "cabera aos Municipios legislar sobre todas aquelas materias em que 

seu interesse prevalece sobre os interesses da Uniao e dos Estados". 

No que se refere a competencia legislativa suplementar, cabe aos Municipios 

legislar sobre as lacunas deixadas pelas normas estaduais e federais, ou para 
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melhor compreensao adapta-las a sua realidade, observando atentamente os limites 

impostos, quais sejam que as normas municipals nao poderao ser mais ou menos 

brandas que as estaduais e federais e que os Municipios podem char normas sobre 

assuntos que ainda nao foram abordados nas esferas superiores. 

Entretanto, em alguns casos, tanto a Uniao quanto os Estados e os 

Municipios estao auferidos de uma competencia legislativa concorrente, ou seja, 

qualquer um pode estabelecer suas normas em determinado caso. Neste contexto, e 

importante advertir que quando a Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 24 

titula esses mesmos entes a legislar sobre as florestas, a caga, a fauna, a defesa do 

solo, a conservagao da natureza e tantos outros, nao e a hierarquia dos entes que 

definira qual norma cabera ao processo, mas sim o principio do in dubio pro natura, 

o interesse da natureza, qual norma, municipal, estadual ou federal, e considerada 

mais restritiva, buscando-se preservar ao maximo a natureza de um possivel dano 

ambiental protegido por uma norma mais branda. 

Existem situagoes em que a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municipios podem atuar cooperativamente, na protegao dos interesses ambientais. 

Esta competencia e chamada de competencia administrativa comum, e esta prevista 

no artigo 23 da Constituigao Federal de 1988, onde arrola os seguintes objetos 

protegidos: 

Art. 23. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios: 
(...) 
Ill - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor historico, 
artistico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notaveis e os 
sitios arqueologicos;VI - proteger o meio ambiente e combater a poluigao 
em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes de direitos de 
pesquisa e exploragao de recursos hidricos e minerals em seus territorios; 

O problema existente neste tipo de competencia comum e que muitas vezes a 

falta de delegagao especifica acaba abrolhando duvidas e conflitos no que cerne aos 

limites de cada ente, onde cada um culpa o outro pela sua falta de responsabilidade, 

ja que o dever e de todos. 

Para entender sobre os principios a serem usados nestes casos de 

imprecisao, existem dois posicionamentos diferentes, buscando o mesmo objetivo, a 

concretizagao da competencia administrativa comum. Segundo Farias (1999, p. 448) 
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a utilizagao dos principios da subsidiaridade, ao lado do principio da predominancia 

do interesse se faz essencial, nestes a responsabilidade e dos entes menores, 

sendo os superiores acionados somente na impossibilidade daqueles de cumprir de 

maneira eficiente a competencia, em contrapartida Vitta (1998, p. 93) concebe que 

cada ente deve atuar respeitando os limites de competencia legislativa de cada um, 

no entanto, esses limites poderiam ser quebrados nos casos em que um ente nao 

pune certo agressor que desrespeita veementemente a legislagao estatuida pelo 

proprio ente. Nesses casos, ente diverso poderia cumprir a competencia utilizando 

de legislagao alheia a sua. 

O Estado e a sociedade em geral devem interessar-se pelo uso dos meios de 

protegao ambiental, procurando zelar pelo meio natural e empregando solugoes que 

melhor atenda a este interesse. 

4.4 REMEDIOS JURJDICOS 

Sendo o crime ambiental qualquer dano ou prejuizo causado ao meio 

ambiente, os meios processuais de protegao ambiental sao divididos em duas areas, 

a administrativa, atraves do poder de policia e do processo administrativo punitivo, e 

pela via judicial por meio das agoes. O Direito Ambiental admite o intento de agoes 

constitucionais, penais, civeis e as referidas em lei especial. 

Nas agoes civeis, seu intuito e a reparagao do dano onde ocorreu a lesao dos 

recursos ambientais. Os remedios cabiveis, contra os crimes ambientais neste 

aspecto sao: Agao Direta de Inconstitucionalidade de Lei ou Ato normative a Agao 

Civil Publica, regulamentada pela Lei n°. 7.347/85, a Agao Popular prevista na Lei n°. 

4.717/65, o Mandado de Injungao e o Mandado de Seguranga Coletivo. 

O Mandado de Seguranga Coletivo Ambiental e uma inovagao trazida pela 

Constituigao Federal de 1988, com o objetivo se assegurar a sociedade o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os pressupostos gerais para a 

impetragao do Mandado de Seguranga Coletivo sao os mesmos que trata o 

Mandado de Seguranga. 

O artigo 5°, inciso LXIX, da Constituigao Federal de 1988, expoe os seguintes 

pressupostos: 
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LXIX - conceder-se-a mandado de seguranga para proteger direito liquido e 
certo, nao amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 
responsavel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade publica ou 
agente de pessoa juridica no exercicio de atribuicoes do Poder Publico; 

Fiorillo (1997, p. 209) assevera que em sede de Mandado de Seguranga 

Coletivo Ambiental: 

Quando se alude a expressao "protegao de direito liquido e certo", nao se 
esta, obviamente, aludindo a existencia, de um piano, de direito liquido e 
certo, mas, sim fazendo mengao a existencia de um momento sumario de 
cognigao do juiz, qual seja o da possibilidade de concessao de liminar. 

A cognigao no Mandado de Seguranga Coletivo pode ser classificada 

em: cognigao exauriente, decorrente da demonstragao do direito liquido e certo, 

atraves da instrugao probatoria e da ampla defesa, e a cognigao sumaria, tratando-

se de tutela urgente, prescindida de uma medida liminar. 

Watanabe (1987, p. 85), esclarece que a cognigao e: 

Prevalentemente um ato de inteligencia, consistente em considerar, analisar 
e valorar as alegagoes e as provas produzidas pelas partes vale dizer, as 
questoes de fato e as de direito que sao deduzidas no processo e cujo 
resultado e o alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento do objeto 
litigioso do processo. 

A Constituigao Federal de 1988, artigo 5°, inciso LXX, descreve sobre o 

Mandado de Seguranga Coletivo: 

LXX - o mandado de seguranga coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido politico com representagao no Congresso Nacional; 
b) organizagao sindical, entidade de classe ou associagao legalmente 
constituida e em funcionamento ha pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados; 

O Mandado de Injungao e oportuno diante da inertia de quern seria 

competente para legislar e nao o fez, podendo se interposto quando a ausencia de 

uma norma reguladora de um dispositivo constitucional, dificulte a conservagao do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O Mandado de Injungao esta regulamentado na Constituigao Federal de 1988 

em seu artigo 5°, inciso LXXI: 
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Conceder-se-a mandado de injungao sempre que a falta de norma 
reguladora tome inviavel o exercicio dos direitos e liberdades 
constitucionais e da prerrogativas inerentes a nacionalidade, soberania e a 
cidadania. 

Referente a materia ambiental, emprega-se o Mandado de Injungao para 

tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da 

Constituigao Federal 1988, quando esta protegao dependa de determinada norma 

regulamentadora, cuja ausencia esta tornando inviavel seu exercicio. 

Agao Popular e um instrumento assegurado pela Constituigao Federal para o 

cidadao exercer o seu direito a cidadania, visto que somente atraves do principio da 

participagao popular, nasce o compromisso das pessoas para com as causas de 

interesse coletivo. E definida como agao de carater publico, que protege o meio 

ambiente, os consumidores e os direitos difusos e coletivos. 

Segundo Fiorillo (2003, p. 332), "A agao popular e um dos remedios 

jurisdicionais mais antigos e, mesmo com marchas e contramarchas da historia, 

podemos dizer que foi pioneiro na defesa dos direitos coletivos lato sensu". 

A Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 5°, inciso LXXIII, averba: 

LXXIII - qualquer cidadao e parte legitima para propor agao popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimonio publico ou de entidade de que o 
Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimonio historico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada ma-fe, 
isento de custas judiciais e do onus da sucumbencia; 

O instrumento da Agao Popular Ambiental visa consentir ao cidadao, 

individualmente, a possibilidade juridica de exercer vigilancia sobre o interesse 

coletivo, impugnando os atos emanados pela Administragao Publica que ocasionem 

lesao ao meio ambiente, averiguando a responsabilidade do agente causador do 

dano. 

Para estimular o exercicio da participagao popular, a Lei n°. 4.717/65 concede 

ao autor da Agao Popular a isengao de custas processuais, bem como o onus da 

sucumbencia, salvo comprovada a ma-fe. Contara ainda, com a atuagao do 

Ministerio Publico como fiscal da lei, produzindo e impulsionando a produgao de 

provas, inclusive podendo assumir, nos casos previstos em lei, a titularidade da 

agao. 
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Trata-se a Agao Civil Publica de um instrumento judicial voltado as agoes 

lesivas ao meio ambiente, com intento nao so da protegao do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, mas tambem da defesa do direito do consumidor e dos 

bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico. 

A Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 129, inciso III preve: 

Art. 129. Sao fungoes institucionais do Ministerio Publico: 
III - promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao do 
patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 

A legitimidade ativa para a propositura da Agao Civil Publica recai sobre o 

Ministerio Publico, todavia esta legitimidade se estende as ONGs, fundagoes, 

sociedades de economia mista, empresas publicas, autarquias, alem da Uniao, dos 

estados e municipios, que para propo-la e indispensavel a comprovagao do dano e 

da autoria, dispensando-se a analise da culpabilidade. 

A Lei n°. 7.347/85 ressalta a legitimidade para proposigao de agoes: 

Art. 5 2 Tern legitimidade para propor a agao principal e a agao cautelar: 
I - o Ministerio Publico; 
II - a Defensoria Publica; 
III - a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios; 
IV - a autarquia, empresa publica, fundagao ou sociedade de economia 
mista; 
V - a associagao que, concomitantemente: 
a) esteja constituida ha pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) 
inclua, entre suas finalidades institucionais, a protegao ao meio ambiente, 
ao consumidor, a ordem economica, a livre concorrencia ou ao patrimonio 
artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico. 

Grinover (1993, p. 251) elucida acerca da Agao Civil Publica: 

E inquestionavel, portanto, que a nova agao civil publica, no campo 
ambiental, pode visar a reparagao dos danos pessoalmente sofridos pelas 
vitimas de acidentes ecologicos, tenham estes afetado ou nao, ao mesmo 
tempo, o ambiente como um todo. E a agao coletiva de responsabilidade 
civil pelos danos ambientais seguira os parametros dos arts. 91-100, do 
CDC, inclusive quanto a previsao da preferencia da reparagao individual 
sobre a geral e indivisivel, em caso de concurso de creditos (art. 99, do 
CDC). 

Com o escopo de defender o meio ambiente o artigo 3°, da Lei n°. 7.347/85, 

ampliou sua previsao condenatoria, que antes estava restrita a pagamentos em 
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dinheiro ou obrigagoes de fazer ou nao fazer, para englobar todas as especies de 

agoes capazes de propiciar a defesa do meio ambiente. 

Milare (2000, p. 418) afirma que: 

O pedido de condenacao em dinheiro pressupoe a ocorrencia de dano ao 
ambiente e so faz sentido quando a reconstituicao nao seja viavel, fatica ou 
tecnicamente. Na condenacao em pecunia, a afericao do quantum debeatur 
indenizatorio e materia ingada de dificuldades, pois nem sempre e possivel 
no estagio atual do conhecimento, o calculo da totalidade do dano. 

A norma consiste em buscar os meios apropriados para ir alem da 

ressarcibilidade do dano, procurando garantir a protegao do bem ambiental. Desta 

feita, se a agao visar a condenagao em obrigagao de fazer ou de nao fazer, o juiz 

determinara o cumprimento da prestagao da atividade devida ou a cessagao da 

atividade nociva. 

Portanto, a identificagao da Agao Civil Publica Ambiental como medida 

benefica para a protegao ambiental, esta alicergada na reparagao do dano causado 

pelo agente e ao mesmo tempo na repressao da pratica de atos lesivos ao meio 

ambiente. 

Por fim, na Agao de Inconstitucionalidade de Lei ou Ato Normativo, pretende-

se retirar do mundo juridico a lei declarada inconstitucional por intermedio da 

eficacia erga omnes da coisa julgada, podera esta medida ser proposta pelo 

Presidente da Republica, a mesa do Senado, a mesa da Camara dos deputados, a 

mesa da Assembleia Legislativa, o Governador do estado, o Procurador-geral da 

Republica, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a 

Confederagao Sindical. 

Todos esses remedios juridicos buscam a determinagao do artigo 14, 

paragrafo 1°, da Lei n°. 6.938/81, a qual elucida: "O poluidor e obrigado 

independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade". Essa atividade lesiva ao meio 

ambiente servira como prova irrefutavel da intengao do poluidor em agredir ao meio, 

possibilitando a instauragao da agao que for mais adequada para a repragao do 

dano causado. 
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4.5 JURISPRUDENCE 

Cabera neste esboco, identificar o posicionamento jurisprudencial de alguns 

julgados dos tribunals brasileiros acerca da responsabilidade ambiental. 

Referente a competencia e a legitimidade para interpor a agao civil publica, o 

Tribunal de Justiga de Minas Gerais decidiu: 

Competencia 
AQAO CIVIL AMBIENTAL - ALTERAQAO DE JURISDIQAO TERRITORIAL -
CONFLITO DE COMPETENCIA - COMPETENCIA ABSOLUTA - LOCAL 
DO DANO. As agoes processadas sob a determinagao da competencia 
absoluta, como e o caso da agao civil ambiental, determinada pelo local do 
dano, devem ser remetidas imediatamente ao Juizo da Comarca 
competente, em razao de alteragao da jurisdigao territorial. (TJMG - Proc. 
1.0000.05.420246-0/000(1) - Rel. Des. GERALDO AUGUSTO - J. 
20/09/2005) 
Legitimidade 
PROCESSUAL - MINISTERIO PUBLICO - AQAO CIVIL PUBLICA - DANO 
AMBIENTAL - LEGITIMIDADE ATIVA. Manifesta a legitimidade do 
Ministerio Publico para ajuizar Agao Civil Publica em defesa de direito difuso 
relativo ao meio ambiente e, consequentemente, para executar acordo 
entabulado nos autos. Apelo improvido. (TJMG - Proc. 1.0079.04.142267-
0/001(1)-Rel . Des. CLAUDIO COSTA - J. 25/08/2005). 

O relator do processo, Desembargador Belizario de Lacerda, deliberou 

positivamente em virtude de agao proposta pelo Ministerio Publico para comprovar a 

existencia de dano ambiental, causado pelas mineradoras. 

AQAO CIVIL PUBLICA - DANOS AO MEIO AMBIENTE - LEGITIMIDADE 
DO MINISTERIO PUBLICO E ACORDO ENTRE IBAMA E EMPRESAS DE 
GARIMPAGEM - INEXISTENCIA DE PERDA DE OBJETO - EXTINQAO 
INDEVIDA DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. Detem legitimidade 
ativa o Ministerio Publico para demandar recomposigao de danos causados 
ao meio ambiente por empresas de mineragao. Nao determina a perda de 
objeto da agao e consequente extingao do processo eventual acordo 
firmado entre o IBAMA e as empresas mineradoras para recuperagao 
ambiental de danos, notadamente quando ainda nao cumpridos os termos 
do compromisso firmado entre as partes. (TJMG - Proc. 1.0000.00.188042-
6/000(1) Rel. Des. CLAUDIO C O S T A - J . 24/05/2001) 
Prova 

AQAO CIVIL PUBLICA INDENIZAQAO-DANO AMBIENTAL 
COMPROVADO -LAUDO PERICIAL. 
A agao civil publica consiste em um meio habil de impulsionar a fungao 
jurisdicional visando a tutela de interesses vitais da comunidade, entre os 
quais se inscreve o meio ambiente. Provado nos autos a existencia de dano 
ambiental, resta correta a sentenga que condena o causador do dano a 
repara-lo. (TJMG - Proc. 1.0024.04.304721-6/001(1) - Rel. Des. 
BELIZARIO DE LACERDA J.25/10/2005). 
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No litigio referente a aplicagao de indenizagao e/ou multa, o Superior Tribunal 

de Justiga decidiu que somente havera a multa: 

ADMINISTRATIVE). DANO AMBIENTAL. SANSAO 
ADMINISTRATIVA. IMPOSIQAO DE MULTA. EXECUQAO FISCAL. 
1. Para fins da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art 3°, entende-se 
por: I - meio ambiente, o conjunto de condigoes, leis, influencias e 
interagoes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas; II - degradagao da qualidade ambiental, a 
alteragao adversa das caracteristicas do meio ambiente; III - poluigao, a 
degradagao da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: a) prejudiquem a saude, a seguranga e o bem-estar da 
populagao; b) criem condigoes adversas as atividades sociais e 
economicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condigoes 
esteticas ou sanitarias do meio ambiente; e) lancem materias ou energia em 
desacordo com os padroes ambientais estabelecidos; 2. Destarte, e poluidor 
a pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, responsavel, direta 
ou indiretamente, por atividade causadora de degradagao ambiental; 3. O 
poluidor, por seu turno, com base na mesma legislagao, art. 14 - "sem 
obstar a aplicagao das penalidades administrativas" e obrigado, 
"independentemente da existencia de culpa", a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, "afetados por sua 
atividade". 4. Depreende-se do texto legal a sua responsabilidade pelo risco 
integral, por isso que em demanda infensa a administragao, podera, inter 
partes, discutir a culpa e o regresso pelo evento. 5. Considerando que a lei 
legitima o Ministerio Publico da Uniao e do Estados tera legitimidade para 
propor agao de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao 
meio ambiente, e inequivoco que o Estado nao pode inscrever self-
executing, sem acesso a justiga, quantum indenizatorio, posto ser 
imprescindivel agao de cognigao, mesmo para imposigao de indenizagao, o 
que nao se confunde com a multa, em obediencia aos canones do devido 
processo legal e da inafastabilidade da jurisdigao. 6. In casu, discute-se tao-
somente a aplicagao da multa, vedada a incursao na questao da 
responsabilidade fatica por forga da Sumula 07/STJ. 5. Recurso improvido. 

Com o objetivo de colaborar com a preservagao ambiental, o julgamento do 

Supremo Tribunal Federal faz alusao ao Principio do Desenvolvimento Sustentavel: 

A QUESTAO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3°, II) E A 
NECESSIDADE DE PRESERVAQAO DA INTEGRIDADE DO MEIO 
AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCIPIO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL COMO FATOR DE OBTENQAO DO JUSTO EQUILIBRIO 
ENTRE AS EXIGENCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. O principio 
do desenvolvimento sustentavel impregnado de carater eminentemente 
constitucional encontra suporte legitimador em compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtengao do justo 
equilibrio entre as exigencias da economia e as da ecologia, subordinada, 
no entanto, a invocagao desse postulado, quando ocorrente situagao de 
conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condigao inafastavel, 
cuja observancia nao comprometa nem esvazie o conteudo essencial de um 
dos mais significativos direitos fundamentals: o direito a preservagao do 
meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das 
pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras geragoes. 
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A finalidade das decisoes judiciais esta voltada para a preservacao da biota, 

condenando aqueles que agrediram o meio ambiente, determinando que as areas 

degradadas sejam reparadas, quando possivel, e estabelecendo o quantum 

indenizatorio nos casos passiveis de multa. 
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5 Conclusao 

O Direito Ambiental adquiriu estrutura propria para a preservagao ambiental. 

As suas leis e principios denotam seu objetivo de harmonizar a natureza atraves da 

manutengao do seu ecossistema e a verificagao dos prejuizos causados a biota. A 

evolugao das leis no Direito Ambiental aperfeigoou seus principios oferecendo maior 

objetividade e transparencia nos casos de identificagao dos danos ambientais. 

Atraves do instituto da Responsabilidade Civil no Brasil, pode-se analisar o 

processo de formagao da Responsabilidade Civil Ambiental, a teoria objetiva serviu 

de referenda para a consagragao da responsabilidade civil objetiva, fundamentada 

no risco integral, pois nao se podia pensar em protegao ambiental sem atribuir aos 

agentes poluidores a sangao cabivel. O estudo do risco deve assumir o carater 

preventivo, uma vez que o dano ambiental muitas vezes e irreparavel. 

O dano ambiental e especificado como um prejuizo causado ao meio 

ambiente, muitas vezes irreparavel. Como subdivisao do dano, avaliou-se o dano 

moral, ainda que haja controversias sobre este tema, como pressuposto da 

coletividade para exigir que seus direitos pessoais tambem fossem resguardados 

pelo Direito Ambiental. 

Os Remedios Juridicos foram elucidados detalhadamente para promover a 

conscientizagao de todos na defesa do meio ambiente, sendo este um bem comum, 

a coletividade deve e pode pleitear agoes que empegam a devastagao ambiental, 

por meio da Agao Popular, da Agao Civil Publica, do Mandado de Seguranga e do 

Mandado de Injungao. 

Ao estabelecer as competencias dos entes federativos, a saber a Uniao, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municipios, o Direito Ambiental especificou a 

autoridade que cada um dispunha para editar normas, fiscalizar a agao humana e 

proteger o bem ambiental que estivesse sobre sua tutela, obviamente que em alguns 

casos de competencia concorrente, a Uniao tern prioridade em legislar, assim como 

acontece nas demais areas do direito. 

Conclui-se assim, a partir dos estudos realizados, que a atengao voltada para 

o meio ambiente traz inumeros beneficios para a humanidade e para a propria 

natureza, buscando sempre a prevengao em detrimento da constatagao do dano. 

Cabendo a todos, Estado e sociedade, o cumprimento das politicas nationals de 
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protegao ambiental, estabelecidas para que a vida natural possa seguir sem maiores 

riscos e amparada por uma legislagao eficaz e segura. 
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