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O fluxo do licenciamento ambiental depende, conforme mencionado 

anteriormente, da natureza do empreendimento, podendo ser processado por um 

rito ordinario, para as atividades de menor potencial degradante, nas quais e 

dispensado o estudo do impacto ambiental ou por um procedimento especial, onde o 

EIA/RIMA e obrigatorio. 

O primeiro passo no procedimento de licenciamento esta prevista no inciso I 

e II art. 10° da Resolugao 237/97 que dispoe sobre o requerimento oferecido pelo 

interessado com a apresentagao dos documentos, caracterizagao e objetivos do 

empreendimento, destacando as informagoes necessarias para o estudo do impacto 

ambiental nas atividades em que se faga necessario. 

O pedido de licenciamento devera ser publicado em um periodico e no Diario 

Oficial do Estado por um periodo de 30 dias, contendo, conforme regulamenta o art. 

1° da Resolugao n° 006/96, a descrigao do empreendimento, o nome da empresa e 

sua sigla, se houver, a sigla do orgao onde se requereu a licenga, a modalidade da 

licenga requerida, a finalidade da licenga, o tipo de atividade que se pretende 

desenvolver e o local para o desenvolvimento da atividade. 

Na fase seguinte, publicado o pedido de licenciamento, o orgao ambiental, 

segundo os incisos III e IV do art. 10 da Resolugao n° 006/96, fara vistorias, 

analisara o projeto, objetivos do empreendimento, os documentos necessarios e, 

caso seja necessario, esclarecimentos sobre o empreendimento. Estas justificativas 

como comenta Luis Carlos de Moraes (2006, p. 98) devem destacar os seguintes 

pontos: 

Necessidade da demanda a ser atingida; adequacao no planejamento do 
setor; sua importancia no contexto socioeconomico do municipio e da regiao 
onde se localiza; apresentar as alternativas tecnico-economicas estudadas 
para sua implementacao (localizacao e tecnologias estudadas); justificando 
a adotada. 

Alem das justificativas, a autoridade ambiental devera emitir despacho 

fundamentado especificando se ha necessidade do estudo do impacto ambiental, 

antes de ser outorgada a licenga de instalagao. O doutrinador Luis Carlos de Moraes 
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(2006, p. 98) comenta sobre a identificagao dos efeitos do impactos ambientais 

abordando os seguintes aspectos: 

Conflitos do uso do solo e da agua, alteracoes do regime hldrico; alteracao 
da qualidade das aguas superficiais e/ou subterraneas; alteracao das 
caracteristicas do solo, erosao, assoreamento, salinizacao, etc.; problemas 
de saude. 

Associado ao estudo do impacto ambiental, os incisos V e VI do art. 10° da 

Resolugao n° 006/96 do CONAMA, preve a necessidade de audiencias publicas, 

incentivando a participagao popular nas decisoes do processo de licenciamento. O 

caput art. 1° da Resolugao 9/87 do CONAMA assim dispoe: 

A Audiencia Publica referida na RESOLUQAOCONAMA n° 1/86, tern por 
finalidade expor aos interessados o conteudo do produto em analise e do 
seu referido RIMA, dirimindo duvidas e recolhendo dos presentes as criticas 
e sugestoes a respeito. 

O caput art. 1° da Resolugao 9/87 do CONAMA, complementa "sempre que 

julgar necessario, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo MinisterioPublico, 

ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadaos, o Orgao do Meio Ambiente promovera a 

realizagao de Audiencia Publica." 

A referida audiencia publica, tern o objetivo precipuo da Politica Nacional do 

Meio Ambiente ao utilizar o licenciamento como instrumento de exercicio da 

participagao popular, no qual os cidadaos podem tomar conhecimento do 

empreendimento, opinar e solicitar esclarecimentos ao empreendedor sobre a 

atividade. 

Apos e Estudo dos Impactos Ambientais, realizagao de audiencia publica e, 

quando necessario, a prestagao de esclarecimentos pelo empreendedor, a 

autoridade administrativa podera aceitar ou nao o pedido de licenciamento. Em caso 

positivo, dar-se inicio as fases do licenciamento, qual sejam, previa, instalagao e 

operagao, em caso negativo podera o particular interpor recurso. Nao obstante, 

existe uma terceira opgao que surge como mediadora para as atividades que nao 

atenderam as exigencias ambientais: a apresentagao de medidas mitigatorias ou 

compensatorias. 
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Observados os impactos ambientais, e facultado ao particular a apresentagao 

de medidas compensatorias ou mitigatorias de controle ambiental, apresentando 

solugoes, os responsaveis pela aplicabilidade das mesmas seguem um cronograma 

de execugao. O inciso III do art. 6° da Resolugao 237/97 confirma: 

O estudo do impacto ambiental desenvolvera a definicao das medidas 
mitigatorias dos impactos ambientais negativos, entre elas os equipamentos 
de controle e sistema de tratamento de despejos, avaliando a eficiencia de 
cada uma delas. 

Neste interim, o objetivo do licenciamento nao e entravar o desenvolvimento 

socio-economico, mas sim, apresentar solugoes que aliem a qualidade ambiental ao 

progresso economico. As medidas compensatorias ou mitigatorias viabilizam este 

paradigma propondo limites entre o bem da coletividade sob a otica ambiental e o 

acelerado ritmo de crescimento das atividades. 

Os incisos VI e VII da Resolugao 237/97, definem que a conclusao do 

processo de licenciamento se da com a emissao dos pareceres tecnico e juridico, e, 

sucessivamente com o deferimento ou indeferimento do pedido de licenga, com a 

devida publicidade identica a dada no requerimento do pedido de licenga , 

comentada no inicio do procedimento de licenciamento. 

O § 1° da Resolugao 237/97 ainda preve a participagao dos municipios no 

processo de licenciamento, qual seja: 

No procedimento de licenciamento ambiental devera constar, 
obrigatoriamente, a certidao da Prefeitura Municipal, declarando que o local 
e o tipo de empreendimento ou atividade estao em conformidade com a 
legislagao aplicavel ao uso e ocupagao do solo e, quando for o caso, a 
autorizagao para supressao de vegetacao e a outorga para o uso da agua, 
emitidas pelos orgaos competentes. 

Desta forma, como destaca Talden Farias (2007, p. 95), os Municipios mesmo 

que nao disponham de orgaos ambientais, desempenham um papel fundamental no 

processo de licenciamento, exigindo do particular a certidao de uso e ocupagao do 

solo, indispensavel para a caracterizagao do empreendimento no processo de 

licenciamento. 

Contudo, o fluxo do Licenciamento descrito neste ponto do trabalho e um 

padrao geral, podendo cada orgao estadual ou legislagoes especificas adotar 



40 

procedimentos diferenciados para sistematizagao do licenciamento. Todavia, e 

importante salientar que todos tern em comum aspectos como o diagnostico 

ambiental da area, caracterizagao do empreendimento, justificativas documentagao 

a ser anexada, entre outros pontos de elucidagao da projegao da atividade dentro 

dos limites de controle ambiental. 

3.6 PRAZOS DE ANALISE E VALIDADE DAS LICENQAS AMBIENTAIS 

Os prazos para a analise e validade do licenciamento ambiental devem seguir 

uma dinamica que procure agilizar e desburocratizar a outorga da licenga. O prazo 

para o licenciamento e determinado, permitindo ao particular, via de regra, identificar 

o comego e o termino do seu processo de requerimento da licenga ambiental. 

O caput do art. 14 da Resolugao 237/97, estabelece: 

O 6rgao ambiental competente podera estabelecer prazos de analise 
diferenciados para cada modalidade de licenca (LP, LI e LO), em funcao 
das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a 
formulagao de exigencias complementares, desde que observado o prazo 
maximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento ate 
seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 
EIA/RIMA e/ou audiencia publica, quando o prazo sera de ate 12 (doze) 
meses. 

O dispositivo legal em comento ressalta a prion, a competencia originaria da 

Uniao, qual seja: para as atividades que nao necessitam de estudo de impacto 

ambiental o prazo maximo de analise seis meses; e para aquelas nas quais o 

EIA/RIMA se faga necessario o procedimento deve ser exaurido em ate doze meses, 

exceto em ambos os casos situagoes extraordinarias. Caso este prazo nao seja 

cumprido, conforme dispoe o art. 16 da Resolugao 237/97, o processo de 

licenciamento sera submetido aos orgaos ambientais que detenham competencia 

supletiva. 

Edis Milare apud Farias (2007, p. 96) comenta que "os legisladores estaduais, 

distritais e municipals tern a faculdade de estabelecer prazos diferenciados da 

vigencia e renovagao das licengas ambientais". O doutrinador destaca a relevancia 
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da atuacao supletiva dos Estados e Municipios que, nortendo-se pela orientacao 

geral da Resolugao 237/97, podem estabelecer prazos diferenciados. 

A Resolugao 237/97, ainda estabelece, nos paragrafos seguintes do art. 14, a 

prorrogagao de prazo, desde que o empreendedor apresente justificativas ao orgao 

ambiental competente que dara a anuencia, bem como a suspensao dos prazos 

durante a elaboragao dos estudos ambientais ou prestagao de esclarecimentos pelo 

empreendedor. 

A prestagao de informagoes ou esclarecimentos, segundo o art. 15 da 

Resolugao 237/97, deve ser realizada no prazo maximo de quatro meses a contar do 

recebimento da notificagao. 

No tocante aos prazos de validade das licengas ambientais, o caput e incisos 

I, II, III do art. 18 da Resolugao 237/97, estipula: 

Art. 1 8 - 0 orgao ambiental competente estabelecera os prazos de validade 
de cada tipo de licenga, especificando-os no respectivo documento, levando 
em consideragao os seguintes aspectos: 
I - O prazo de validade da Licenga Previa (LP) devera ser, no minimo, o 
estabelecido pelo cronograma de elaboragao dos pianos, programas e 
projetos relativos ao empreendimento ou atividade, nao podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - O prazo de validade da Licenga de Instalagao (LI) devera ser, no 
minimo, o estabelecido pelo cronograma de instalagao do empreendimento 
ou atividade, nao podendo ser superior a 6 (seis) anos. 
III - O prazo de validade da Licenca de Operacao (LO) devera considerar os 
pianos de controle ambiental e sera de, no minimo, 4 (quatro) anos e, no 
maximo, 10 (dez) anos. 

Seguindo as orientagoes do citado dispositivo legal, tem-se que os prazos 

mencionados devem ser cumpridos com algumas orientagoes que a resolugao ainda 

estabelece: em relagao e licenga previa e de instalagao o prazo pode ser prorrogado 

desde que nao ultrapasse, respectivamente, 5 e 6 anos; a licenga de operagao 

devera ser renovada com o pedido de no maximo 120 dias de expiragao do seu 

prazo, caso contrario, o orgao ambiental prorrogara automaticamente. O orgao 

ambiental pode estabelecer prazo inferior para a licenga de operagao de atividades 

que por sua natureza, possibilitem essa diminuigao. Por fim, o orgao ambiental, em 

decisao motivada, podera, mesmo depois da avaliagao de desempenho ambiental, 

diminuir ou aumentar o prazo da licenga de operagao. 

Contudo, o nao cumprimento destes prazos enseja ao empreendedor o 

arquivamento do seu pedido de licenga, ou, em se tratando dos prazos de validade o 
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cancelamento da licenga. A exigibilidade do cumprimento destes prazos possibilita a 

Administragao Publica e ao particular o controle do processo de aquisigao da licenga 

e, posteriormente, a garantia da eficacia da licenga ambiental e o seu ajuste as 

novas tecnologias, ao planejamento economico e a sua adequagao aos limites de 

saude e qualidade ambiental. 

3.7 SUSPENSAO, ANULAQAO, REVOGAQAO E CASSAQAO DA LICENQA 

AMBIENTAL 

A revisibilidade do licenciamento ambiental e baseada em fatores como: a 

evolugao economica e tecnologica, superveniencia de fatores que nao poderiam ser 

observados ao tempo da concessao da licenga, omissoes de dados relevantes que 

poderiam influenciar na decisao do orgao ambiental na outorga da licenga e 

fragilidade dos recursos disponiveis pela autoridade ambiental. Sob esta perspectiva 

o inciso IV da Lei n° 6.938/81 determina "o licenciamento e a revisao de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras" sao instrumentos da Politica Nacional do Meio 

Ambiente. 

O doutrinador Antonio Beltrao (2009, p. 141), afirma: 

Por ser a tutela ambiental de interesse de todos, de natureza solidaria, 
jamais o interesse individual podera prevalecer, pelo que licenga ambiental 
nenhuma devera ser concedida e/ou mantida contrariando o direito da 
coletividade ao ambiente sadio. 

Nesse interim, o jurista ressaltou a possibilidade de modificagao do 

licenciamento ambiental, ajustando-o aos limites ambientais, como tambem, nas 

situagoes onde houver um desrespeito consideravel ao controle ambiental, a 

exigencia da retirada da licenga ambiental, seja ela temporaria (suspensao) ou 

definitiva (cassagao, revogagao e anulagao). 

Suspender significa limitar temporariamente uma atividade ate que 

determinadas exigencias sejam regularizadas. Neste intuito, a suspensao do 

licenciamento ambiental representa uma intermitencia na operacionalizagao da 

atividade, uma vez constatada pela fiscalizagao ambiental irregularidades no 
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cumprimento das condigoes exigidas ou pela superveniencia de fatores, nao 

detectados ao tempo da concessao da licenga, que impliquem em risco ambiental ou 

a qualidade de vida da populagao. 

O doutrinador Talden Farias ( 2007, p. 213) comenta: 

A retirada temporaria da licenga ambiental e caracterizada em primeiro lugar 
por uma postura de precaugao em face de algum risco ou possibilidade de 
dano ao meio ambiente e a saude publica e em segundo lugar pela 
possibilidade de adequagao da atividade desde que cumpridas 
determinadas exigencias. Na maior parte das situagoes, a retirada definitiva 
da licenga ambiental nao abre espago para que a atividade se corrija ou 
adapte, ate porque nesses casos as irregularidades sao bem mais graves. 

O jurista faz uma imprescindivel diferenciagao sobre o nivel de gravame 

destas irregularidades, que devem suportar uma adequagao para que o 

licenciamento seja apenas suspenso. Caso haja a observancia de apresentagao de 

documentos falsos, omissao de informagoes importantes, graves riscos ambientais 

ou a saude, alteragao no processo de execugao de empreendimento sem que a 

autoridade ambiental seja informada, estar-se-ia diante de um caso de retirada 

definitiva da licenga, ou seja, sem possibilidade de reorganizagao do licenciamento 

ambiental. 

O art. 19 da Resolugao 237/97 do CONAMA regulamenta: 

Art. 1 9 - 0 orgao ambiental competente, mediante decisao motivada, podera 
modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequagao, 
suspender ou cancelar uma licenga expedida, quando ocorrer: 
I - Violagao ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou normas legais. 
II - Omissao ou falsa descrigao de informagoes relevantes que subsidiaram 
a expedigao da licenga. 
III - superveniencia de graves riscos ambientais e de saude. 

Nessa esteira, a licenga ambiental como um ato administrative pode ser 

passivel de invalidagao, desde que haja o reconhecimento de sua ilegitimidade, ou 

por oportunidade e conveniencia do interesse publico nao seja mais interessante a 

sua existencia jurfdica. Conforme ja citado, nos incisos acima, existem tres 

modalidades de retirada definitiva da licenga ambiental: anulagao, revogagao e 

cassagao, cumprem-se definir cada uma delas. 

Sobre a anulagao, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2005 p. 304) 

definem que "ocorre nos casos onde existe ilegalidade no ato administrativo, e, por 
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isso, pode ser feita pela Administragao ou Pelo Poder Judiciario, com efeitos 

retroativos a origem do ato." 

A Sumula n° 473 do Supremo Tribunal Federal regulamenta: 

A Administracao pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios 
que os tornem ilegais, porque deles nao se originam direitos; ou revoga-los, 
por motivo de conveniencia ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciacao judicial. 

Seguindo este entendimento legal e o doutrinador conclui-se que a anulagao 

e ato resultante da verificagao de vicios no licenciamento sob o ponto de vista das 

leis ambientais. Segundo Talden Farias (2007, p. 216) a licenga foi outorgada com a 

omissao ou falsificagao de documentos e informagoes exigidos pela lei. 

No que concerne a revogagao, os juristas Marcelo Alexandrino e Vicente 

Paulo (2005 p. 305) afirmam "a revogagao tern por fundamento o poder 

discricionario, somente pode ser realizada pela propria administragao e pode, em 

principio, alcangar qualquer ato desta especie, resguardados os direitos adquiridos." 

O professor Lopes (2005) apud Alexandrino e Vicente Paulo (2005 p. 305) 

ensina que a revogagao "e a supressao de um ato administrative legitimo e eficaz, 

realizado pela Administragao e somente por ela por nao mais Ihe convir a sua 

existencia". 

Desta forma, os doutrinadores ressaltam que a revogagao analisara criterios 

de conveniencia e oportunidade do ato administrativo para o interesse publico. 

Talden Farias (2007 p. 216) enfatiza que a revogagao da licenga ambiental ocorre 

quando ocorrer a violagao das condicionantes que resultarem em graves riscos para 

a populagao ou a saude publica, insusceptiveis de controle pelo empreendedor. 

Os juristas ainda ressaltaram acima, outro ponto relevante sobre a revogagao 

de ato administrativo, qual seja, o direito adquirido. Em materia ambiental, este 

instituto constitucional ganha escopo diferenciado, pois, a qualidade ambiental deve 

ser preservada independente de qualquer garantia dada a licenga, com vicios que 

proporcionem degradagao ambiental. 

Talden Farias ( 2007, p. 219) comenta: 

Nao existe direito adquirido para degradar o meio ambiente e a qualidade 
de vida da coletividade, jci que esses estao entre valores de maior 
relevancia para o ordenamento juridico. Deve ser levado em consideracao 
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que, por ser um direito fundamental, o meio ecologicamente equilibrado e 
um interesse indisponivel. 

Nesse intuito, fica claro que a prevalencia do interesse publico sobre o 

particular, a discricionariedade da Administragao na fiscalizacao dos seus atos, e 

ainda, do principio da precaucao, concede a autoridade ambiental o poder de 

revogar a licenga que esteja causando prejuizos ambientais. Nao se resguardando 

ao particular, devido a ilicitude do seu ato, o direito adquirido. Alem disso, a 

revogagao nao da direito a indenizagao ao empreendedor que apresentou 

superveniente ilicitude na execugao da atividade. 

No tocante a Cassagao, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2005, p.306), 

conceituam: 

A cassagao e o desfazimento do ato administrativo quando o seu 
beneficiario descumpre os requisitos que permitem a manutengao do ato e 
de seus efeitos. Em verdade, a cassagao funciona como uma sangao para 
aquele particular que deixou de cumprir as condigoes para manutengao de 
um determinado ato. 

Os doutrinadores enfatizam a associagao da cassagao com o principio da 

legalidade, diferenciando-se da anulagao porque aborda o descumprimento de 

exigencias posteriores para a manutengao do ato, e nao da orientagao legal em si. O 

inciso I do art. 19 da Resolugao 237/97 do CONAMA, ressalta a violagao dessas 

condicionantes impostas pela lei, de onde surge a possibilidade de cassagao da 

licenga. 

Talden Farias (2007, p. 215), esclarece que a "cassagao pode ocorrer, por 

exemplo, no caso de descumprimento de partes essenciais do projeto, da lei ou 

regulamento que rege a execugao do projeto ou das exigencias do alvara de 

licenga." Dessa forma, o particular deve estar atento ao cumprimento das condigoes 

impostas pela autoridade ambiental, sobretudo porque o do Estudo do Impacto 

Ambiental e um elemento norteador dessas condicionantes e que preve os riscos 

ambientais que a nao observancia das mesmas pode causar. 

Dessa forma, o processo de revisibilidade da licenga ambiental, apesar de 

enfrentar fortes obstaculos como a fragilidade dos recursos humanos dos orgaos 

ambientais, representa o controle posterior do processo de licenciamento ambiental. 

Garantindo atraves da retirada temporaria ou definitiva, que as condigoes e os 
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limites impostos pela lei, nao estejam apenas no papel, mas na operacionalizagao 

das atividades em harmonia com o meio ambiente. 

3.8 DIREITO A INDENIZAQAO 

Os prejuizos causados por atos irregulares devem ser indenizados pela 

amplitude do dano. Cumpre-se, inicialmente defini-lo no entendimento do 

doutrinador Paulo de Bessa Antunes (2007, p. 123): 

Dano e o prejuizo injusto causado a terceiro, acarretando o dever de 
indenizar. E a variacao, moral ou material, negativa que devera ser, na 
medida do possivel mensurada de forma que possa efetivar o 
ressarcimento. O dano ressarcfvel deve preencher tres requisitos: certeza, 
atualidade e subsistencia. 

O art. 944 do Codigo Civil Brasileiro regulamenta: "A indenizagao se mede 

pela extensao do dano." Em materia ambiental, o direito a indenizagao, deve ser 

analisado a postura do causador do dano. A teoria do ressarcimento, sera aplicada 

se o mesmo nao der causa para que a Administragao impega a atividade. A 

extensao do dano sera devidamente indenizada, sem qualquer possibilidade de 

confisco, no que concerne o licenciamento ambiental, se o empreendedor seguir as 

condigoes legais, e por interesse publico, a Administragao decidir retirar a licenga. 

Milare (2004) apud Farias(2007, p. 236) ensina: 

A suspensao ou cassagao da licenga ambiental nao extinguem 
completamente o direito do administrado em relagao ao empreendimento 
cujo exercicio foi facultado de forma legitima e legal, na medida em que os 
danos sofridos em relagao aos investimentos devem ser indenizados. 

Sob este ponto de vista, se conclui que o direito a indenizagao e devido 

apenas no caso de revogagao da licenga, pois como preconiza o art. 19 da 

Resolugao 237/97 do CONAMA os demais casos de retirada da licenga, qual seja, 

anulagao e cassagao sao baseadas em descumprimento da lei ou de condigoes 

impostas. A revogagao por outro lado, abre precedente para que a Administragao 

julgue que por interesse publico, determinada atividade seja relocalizada ou 
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reestruturada, sendo inerente ao particular, desde que comprovados os prejuizos, a 

devida indenizagao. 

Contudo, o direito a indenizagao deve ser pautado em principios como da 

boa-fe, predominancia do interesse publico, ressarcibilidade, para que a 

Administragao seja prudente no procedimento relocalizagao de determinado 

empreendimento, concedendo a devida reparagao para a continuidade da atividade. 
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4 ATIVIDADES QUE DEPENDEM DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E 

DECISOES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

A legislagao ambiental regulamenta a necessidade de que determinadas 

atividades estejam sujeitas ao controle do Estado. No entanto, apenas as atividades 

capazes de ameacar a qualidade ambiental estao sujeitas a esse controle, qual seja, 

a realizagao do processo de Licenciamento Ambiental. 

A autoridade ambiental no exercicio do Poder de Policia deve analisar os 

impactos ambientais e definir as exigencias e registros nos quais e interessante 

serem realizados pelo particular para a obtengao da licenga e consequente 

operacionalizagao da atividade. Nessa esteira, cumpre-se esclarecer a atuagao do 

Estado no exercicio do Poder de Policia Ambiental definindo o controle das 

atividades potencialmente degradantes e o entendimento e consequente decisoes 

dos tribunals superiores acerca do tema. 

4.1 PODER DE POLlCIA AMBIENTAL 

O Codigo Tributario Nacional no seu art. 78 regulamenta Poder de Policia: 

Considera-se Poder de Policia a atividade da administragao publica que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica do 
ato ou abstengao de fato, em razao de interesse publico concernente a 
seguranga, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produgao de 
mercado, do exercicio de atividade economica dependente de concessao 
do poder publico ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuals e 
coletivos. 

Paulo de Bessa Antunes (2006, p. 121) define: 

O Poder de Policia, como atuagao estatal demarcadora do conteudo de 
direitos privados, e exercido no sentido de impor freios a atividade 
individual, de modo a assegurar a paz publica e o bem estar social, 
conforme definido em lei. Indiscutivelmente, o Poder de Policia e um 
balizamento de direito imposto pelo Estado aos cidadaos e que se dirige 
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fundamentalmente a liberdade individual e a propriedade privada, fixando os 
marcos nos quais estes direitos sao concretamente exercidos. 

O administrativista Meirelles (1987) apud Antunes (2006, p. 122), comenta: 

O conceito de Poder de Policia vem se alargando de forma a abranger uma 
maior gama de atividades part iculars que interferem nos diversos 
interesses dos grupos que constituem o tecido social. As restricoes e 
limitacoes impostas pelo Poder Publico ao cidadao decorrem da lei, sendo, 
portanto, vinculadas. 

Nesse interim, o Poder de Policia e a prerrogativa que o Estado possui de 

limitar o exercicio dos direitos individuals objetivando o bem estar social. O 

doutrinador referido acima enfatiza, como garantia do cidadao, que a atuagao do 

Estado decorre de lei, ou seja, todos os seus atos devem ter embasamento 

normativo no exercicio do Poder de Policia. 

O Poder de Policia e auto-executorio, isto e, independe de autorizagao 

judiciaria para sua consecugao. Nao obstante, a realizagao deste ato administrativo, 

deve ser respaldada nos principios da legalidade e proporcionalidade na aferigao 

dos limites impostos ao particular. 

Sob a otica Ambiental, o Poder de Policia tern o papel de assegurar o 

cumprimento das normas ambientais buscando uma perspectiva de qualidade 

ambiental. O Estado fiscaliza as atividades degradantes e exerce o controle, na 

aplicabilidade do poder de policia neste caso, atraves do Licenciamento Ambiental. 

Desta forma, Poder de Policia e Licenciamento sao conceitos indissociaveis, como 

ensina Paulo de Bessa Antunes (2006, p. 127) "as intervengoes sobre o meio 

ambiente sao controladas atraves do poder de policia, que tern como mais 

importante elemento o licenciamento ambiental", limitando as atividades capazes de 

causar impacto ambiental e estabelecendo parametros de salubridade ambiental. 

4.2 ATIVIDADES CUJO REGISTRO OU LICENCIAMENTO SAO OBRIGATORIOS 

As atividades capazes de comprometer a qualidade ambiental estao sujeitas a 

passar, segundo a discricionariedade do orgao ambiental, por estudos ambientais 

previos e registrados em cadastros proprios. O art.10 da Lei 6938/81, que instituiu a 

Politica Nacional do Meio Ambiente, dispoe: 
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Art. 10 - A construgao, instalagao, ampliacao e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradacao ambiental, dependerao de 
previo licenciamento de orgao estadual competente, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, em carater supletivo, 
sem prejuizo de outras licencas exigiveis. 
§ 1° - Os pedidos de licenciamento, sua renovacao e a respectiva 

concessao serao publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um 
periodico regional ou local de grande circulagao. 
§ 2° Nos casos e prazos previstos em resolugao do CONAMA, o 
licenciamento de que trata este artigo dependera de homologagao do 
IBAMA. 
§ 3° O orgao estadual do meio ambiente e o IBAMA, esta em carater 
supletivo, poderao, se necessario e sem prejuizo das penalidades 
pecuniarias cabiveis, determinar a redugao das atividades geradoras de 
poluigao, para manter as emissoes gasosas, os efluentes liquidos e os 
residuos solidos dentro das condigoes e limites estipulados no 
licenciamento concedido. 
§ 4° Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renovaveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso 
de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de ambito 
nacional ou regional. 

Segundo a orientacao legal, o orgao responsavel pelo controle e fiscalizacao 

das atividades degradantes e o IBAMA, inclusive responsavel pelo recolhimento da 

Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental (TCFA). 

O anexo VIII, da Lei 6938/81 elenca atividades com potencial degradantes 

sujeitas ao licenciamento ambiental, cumpre-se mencionar algumas delas: 

Extracao e Tratamento de Minerais- pesquisa mineral com guia de 
utilizagao; lavra a ceu aberto, inclusive de aluviao, com ou sem 
beneficiamento; lavra subterranea com ou sem beneficiamento, lavra 
garimpeira, perfuragao de pogos e produgao de petroleo e gas natural. 
Industria Metalurgica- - fabricagao de ago e de produtos siderurgicos, 
produgao de fundidos de ferro e ago, forjados, arames, relaminados com ou 
sem tratamento; de superficie, inclusive galvanoplastia, metalurgia dos 
metais nao-ferrosos, em formas primarias e secundarias, inclusive ouro; 
produgao de laminados, ligas, artefatos de metais nao-ferrosos com ou sem 
tratamento de superficie, inclusive galvanoplastia; relaminagao de metais 
nao-ferrosos, inclusive ligas, produgao de soldas e anodos; metalurgia de 
metais preciosos; metalurgia do po, inclusive pegas moldadas; fabricagao 
de estruturas metalicas com ou sem tratamento de superficie, inclusive; 
galvanoplastia, fabricagao de artefatos de ferro, ago e de metais nao-
ferrosos com ou sem tratamento de superficie, inclusive galvanoplastia, 
tempera e cementagao de ago, recozimento de arames, tratamento de 
superficie. 

Industria de Papel e Celulose- - fabricagao de celulose e pasta mecanica; 
fabricagao de papel e papelao; fabricagao de artefatos de papel, papelao, 
cartolina, cartao e fibra prensada. 
Industria Quimica- - produgao de substancias e fabricagao de produtos 
quimicos, fabricagao de produtos derivados do processamento de petroleo, 
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de rochas betuminosas e da madeira; fabricagao de combustiveis nao 
derivados de petroleo, produgao de oleos, gorduras, ceras, vegetais e 
animais, oleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilagao da 
madeira, fabricagao de resinas e de fibras e fios artificials e sinteticos e de 
borracha e latex sinteticos, fabricagao de polvora, explosivos, detonantes, 
munigao para caga e desporto, fosforo de seguranga e artigos pirotecnicos; 
recuperagao e refino de solventes, oleos minerals, vegetais e animais; 
fabricagao de concentrados aromaticos naturais, artificials e sinteticos; 
fabricagao de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, 
inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricagao de tintas, esmaltes, lacas, 
vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricagao de 
fertilizantes e agroquimicos; fabricagao de produtos farmaceuticos e 
veterinarios; fabricagao de saboes, detergentes e velas; fabricagao de 
perfumarias e cosmeticos; produgao de alcool etilico, metanol e similares. 
Industria de Produtos Alimentares e Bebidas- - beneficiamento, 
moagem, torrefagao e fabricagao de produtos alimentares; matadouros, 
abatedouros, frigorificos, charqueadas e derivados de origem animal; 
fabricagao de conservas; preparagao de pescados e fabricagao de 
conservas de pescados; beneficiamento e industrializagao de leite e 
derivados; fabricagao e refinagao de agucar; refino e preparagao de oleo e 
gorduras vegetais; produgao de manteiga, cacau, gorduras de origem 
animal para alimentagao; fabricagao de fermentos e leveduras; fabricagao 
de ragoes balanceadas e de alimentos preparados para animais; fabricagao 
de vinhos e vinagre; fabricagao de cervejas, chopes e maltes; fabricagao de 
bebidas nao-alcoolicas, bem como engarrafamento e gaseificagao e aguas 
minerals; fabricagao de bebidas alcoolicas. 
Transporte, Terminais, Depositos e Comercio- - transports de cargas 
perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de 
minerio, petroleo e derivados e produtos quimicos; depdsitos de produtos 
quimicos e produtos perigosos; comercio de combustiveis, derivados de 
petroleo e produtos quimicos e produtos perigosos. 
Uso de Recursos Naturais- Silvicultura; exploragao economica da madeira 
ou lenha e subprodutos florestais; importagao ou exportagao da fauna e 
flora nativas brasileiras; atividade de criagao e exploragao economica de 
fauna exotica e de fauna silvestre; utilizagao do patrimonio genetico natural; 
exploragao de recursos aquaticos vivos; introdugao de especies exoticas, 
exceto para melhoramento genetico vegetal e uso na agricultural introdugao 
de especies geneticamente modificadas previamente identificadas pela 
CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradagao do 
meio ambiente; uso da diversidade biologica pela biotecnologia em 
atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente 
causadoras de significativa degradagao do meio ambiente. 

Nao obstante, conforme salienta o inciso III da Lei n° 6.938/81, as pessoas 

fisicas assim como as juridicas estao sujeitas ao processo de Licenciamento 

Ambiental, desde que sejam consideradas causadoras de degradagao ambiental. 

Portanto, considerando o Poder de Policia do Estado, o controle das 

atividades que tragam resultados negativos ao meio ambiente, deve ser submetido 

ao processo de licenciamento ambiental, devidamente previstos os impactos 

ambientais e acertadamente registrada independentemente de ser submetida ao 

licenciamento. 
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4.3ATIVIDADES CUJO LICENCIMENTO DEPENDE DA APRESENTAQAO DE 

ESTUDOS AMBIENTAIS PREVIOS 

O processo de Licenciamento Ambiental objetivando a averiguagao da 

degradagao ambiental, qual seja, degradagao mitigada ou infragao na execugao de 

determinada atividade, dentro dos limites das leis ambientais, tern a fungao de 

avaliar sobre a necessidade de estudos ambientais previos para a outorga da 

licenga ambiental. Esse entendimento esta consubstanciado no inciso IV, art.225 da 

Constituigao Federal que preconiza: "exigir na forma da lei, para instalagao de obra 

ou atividade causadora de significativa degradagao do meio ambiente, estudo previo 

de impacto ambiental, a que se dara publicidade." 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente na sua competencia executiva, 

estabelece normas e criterio para o licenciamento dessas atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. O inciso II do art. 8°, da Lei 6938/81, dispoe: 

Determinar, quando julgar necessario, a realizagao de estudos das 
alternativas e das possiveis consequencias ambientais de projetos publicos 
ou privados, requisitando aos orgaos federals, estaduais e municipals, bem 
assim a entidades privadas, as informagoes indispensaveis para apreciagao 
dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatorios, no caso de 
obras ou atividades de significativa degradagao ambiental, especialmente 
nas areas consideradas patrimonio nacional. 

Nessa esteira, o CONAMA, elencou atraves da Resolugao n° 001/86, as 

atividades que para o processo de Licenciamento segundo a Politica Nacional de 

Meio Ambiente, dependem de Estudos Ambientais Previos, atraves da Avaliagao de 

Impactos Ambientais e consequente Relatorio de Impacto Ambiental. Cumpre-se 

destacar o art. 2° da referida Resolugao do CONAMA: 

Dependera de elaboragao de estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatorio de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos a aprovagao do 
orgao estadual competente, e do IBAMA e1n carater supletivo, o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento 
ll-Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minerio, petroleo e produtos quimicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 
n° 32, de 18.11.66; 
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V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissarios de 
esgotos sanitarios; 
VI - Linhas de transmissao de energia eletrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidraulicas para exploragao de recursos hidricos, tais como: 
barragem para fins hidreletricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 
irrigagao, abertura de canais para navegagao, drenagem e irrigagao, 
retificagao de cursos d'agua, abertura de barras e embocaduras, 
transposigao de bacias, diques; 
VIII - Extracao de combustivel fossil (petroleo, xisto, carvao); 
IX - Extracao de minerio, inclusive os da classe II, definidas no Codigo de 
Mineracao; 
X - Aterros sanitarios, processamento e destino final de residuos toxicos ou 
perigosos; 
XI - Usinas de geracao de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 
primaria, acima de 10MW; 
XII - Complexo e unidades industrials e agro-industriais (petroquimicos, 
siderurgicos, cloroquimicos, destilarias de alcool, hulha, extracao e cultivo 
de recursos hidricos); 
XIII - Distritos industrials e zonas estritamente industrials - ZEI; 
XIV - Exploragao economica de madeira ou de lenha, em areas acima de 
100 hectares ou menores, quando atingir areas significativas em termos 
percentuais ou de importancia do ponto de vista ambiental; 
XV - Projetos urbanisticos, acima de 100ha. ou em areas consideradas de 
relevante interesse ambiental a criterio da SEMA e dos orgaos municipals e 
estaduais competentes; 
XVI - Qualquer atividade que utilize carvao vegetal, em quantidade superior 
a dez toneladas por dia. 

Por fim, e valido destacar, que os Estudos Ambientais Previos para as 

atividades relacionadas acima nao e um rol taxativo sendo discricionario de a 

Administragao submeter ou nao estas atividades ou outras nao exemplificadas 

acima a referida avaliagao e consequente relatorio. Alem disso, conforme dispoe o 

art. 11 da Resolugao 237/97, estes estudos necessarios serao as expensas do 

empreendedor. 

4.4-ATIVIDADES CUJO REGISTRO NO CADASTRO TECNICO FEDERAL DE 

ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL E OBRIGATORIO 

Os doutrinadores Curt Trennepohl e Terence Trennepohl (2007, p.31), 

enfatizam a Instrugao Normativa n° 10 de agosto de 2001, que elenca as Atividades 

e Instrumentos de Defesa Ambiental sujeitas a obrigatoriedade do Cadastro, tais 

como: Consultor Tecnico Ambiental(Pessoa Ffsica), Consultor Tecnico 
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Ambiental(Pessoa Juridica), Industria de Equipamentos, aparelhos e instrumentos 

de controle de atividades poluidoras. 

Nesse sentido, a mencionada Instrucao Normativa se destina ao cadastro 

obrigatorio das pessoas relacionas a consultoria ambiental, bem como a produgao, 

extragao ou transporte de materials ou execugao de atividades de comercio 

essencialmente poluidoras. O cadastro sera realizado via internet, no site do IBAMA 

ou no respectivo orgao, sob pena de multa. 

4.5-ATIVIDADES CUJO REGISTRO NO CADATRO TECNICO FEDERAL DE 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE 

RECURSOS AMBIENTAIS E OBRIGATORIO 

A Administragao no exercicio do Poder de Policia deve seguir o principio da 

legalidade, estando seus atos vinculados a regulamentagao da lei que expressa num 

rol nao taxativo, conforme mencionado anteriormente, as atividades obrigadas a 

realizar o processo de licenciamento ambiental. Dessa forma, o art. 17 da Lei n° 

6938/91, determina: 

Art. 17. Fica instituido, sob a administragao do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA: 
I - Cadastro Tecnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental, para registro obrigatorio de pessoas fisicas ou juridicas que se 
dedicam a consultoria tecnica sobre problemas ecologicos e ambientais e a 
industria e comercio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados 
ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
II - Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatorio de pessoas 
fisicas ou juridicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras 
e/ou a extragao, produgao, transporte e comercializagao de produtos 
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e 
subprodutos da fauna e flora. 

Para as atividades mencionadas pela Lei n° 6938/81, cujo Licenciamento 

Ambiental e obrigatorio, ainda e cabivel segundo o potencial poluidor ou degradante 

infimo por ela apresentado, e a discricionariedade da Administragao, a nao 

realizagao do processo de licenciamento. Todavia, e obrigatorio o registro no 
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Cadastro Tecnico Federal, sob pena de sancao administrativa que vai segundo o 

Decreto n° 3179/99, desde multa a suspensao das atividades. 

A gestao do Cadastro Tecnico Ambiental representa responsabilidade 

inclusive na esfera penal. Assim dispoe o art. 67 da Lei n° 9.605: 

Conceder o funcionario publico licenca, autorizacao ou permissao 
emdesacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou 
servicos cuja realizagao depende de ato autorizativo do Poder Publico: 
Pena - detengao, de um a tres anos, e multa. 
Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a um ano de 
detengao, sem prejuizo da multa. 

Nessa esteira, para a realizagao do processo de licenciamento ambiental a 

atividade deve estar devidamente cadastrada, o funcionario que realizar este 

cadastro sem a observancia dos requisitos ambientais, padecera da pena imposta, 

inclusive na modalidade culposa. 

Nao obstante a pessoa fisica que assinar indevidamente o projeto do 

empreendimento respondera conforme o art. 68 da Lei n° 9.605/98 

Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de faze-lo, de cumprir 
obrigagao de relevante interesse ambiental: 
Pena - detengao, de um a tres anos, e multa. 
Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a um ano 
sem prejuizo de multa. 

Nesse sentido, a referida Lei de Crimes Ambientais, pune o profissional que 

realize qualquer anotagao de responsabilidade tecnica sem que esteja devidamente 

cadastrado pelo IBAMA no Cadastro Tecnico de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental. 

A referida Lei, ainda instituiu a Taxa de Controle e Fiscalizagao Ambiental 

(TCFA), que deve ser paga trimestralmente apos o cadastro junto ao orgao 

ambiental competente qual seja, o IBAMA. O art. 17-B da Lei n° 6.938/81, dispoe: 

Fica instituida a Taxa de Controle e Fiscalizagao Ambiental - TCFA, cujo 
fato gerador e o exercicio regular do poder de policia conferido ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA 
para controle e fiscalizagao das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais. 
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A TCFA, e inerente as atividades devidamente cadastradas e mesmo em 

caso de desativagao do empreendimento, se o particular nao alterar o cadastro, a 

dfvida e gerada automaticamente a cada tres meses, inclusive, em caso de 

inadimplencia, implica na inscrigao do devedor no Cadastro de Inadimplentes e na 

divida ativa. 

A Instrucao Normativa n° 10 de 17 de agosto de 2001, elencou, no seu art.3°, 

as atividades que o IBAMA dispensou da obrigatoriedade do referido Cadastro: 

Ficam dispensados de inscricao no Cadastro Tecnico Federal: 
I - as pessoas que desenvolvam atividades artesanais de pedras 
semipreciosas, assim como na fabricagao e reforma de moveis, artefatos de 
madeira, artigos de colchoaria, estofados, cestos ou outros objetos de 
palha, cipo, bambu e similares, e desta forma sejam consideradas 
autonomas ou microempresas, tais como: carpinteiros, marceneiros, 
artesaos e produtores de plantas ornamentais, aromaticas, medicinais de 
origem exotica, exceto as especies listadas nos ANEXOS I e II da 
Convencao sobre Comercio Internacional de Especies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extincao - CITES, ANEXOS I e II, os consumidores 
de lenha para uso domestico e o consumo de carvao vegetal por pessoas 
fisicas que se dedicam ao comercio ambulante; 
II - o comercio de pescados; 
III - o comercio de materials de construcao que comercializa subprodutos 
florestais, ate cem metros cubicos ano; 
IV - o comercio varejista que tenha como mercadorias oleos lubrificantes, 
gas GLP, palmito industrializado, carvao vegetal e xaxim, tais como, 
acougues, mercearias, frutarias, supermercados e demais estabelecimentos 
similares. 

No Estado da Paraiba, o orgao ambiental competente, qual seja, a SUDEMA, 

elenca os documentos necessarios para a inscrigao no seu respectivo cadastro 

tecnico estadual: 

copias autenticadas da documentagao, abaixo relacionada 

deverao ser anexada ao formulario devidamente preenchido. 

currlculo vitae devera ser apresentado no formado 

a4-abnt encadernado, com a seguinte composigao: 

(pessoa fisica ou juridica). 

• dados pessoais (currlculo) 

• xerox dos documentos autenticados 

- cgc / cic 

- registro profissional 
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- informagoes profissionais 

- comprovante de residencia. 

• declaragao do ibama 

• acervo tecnico (para cada trabalho relacionado devera 

apresentar). 

- descrigao sucinta do trabalho executado 

- copia de anotagao de responsabilidade tecnica 

- declaragao emitida pelo contratante, notificando a 

implantagao e eficacia do trabalho. 

Contudo, o Cadastro representa uma forma de fiscalizagao e 

acompanhamento das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos 

recursos ambientais, visando a protegao, uso, gozo e promogao do meio ambiente. 

Ate mesmo ao impor limites entre a exigencia ou nao do cadastro para 

determinados empreendimentos existe a averiguagao da degradagao ambiental ou 

apenas o cometimento de infragao administrativa ou penal. 

4.6-LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM OBRAS PUBLICAS 

O aspeto mais relevante para o processo de Licenciamento Ambiental e 

especificar o grau de impacto ambiental da atividade a ser desenvolvida. Esta 

analise foge da natureza publica ou particular do empreendimento, nao tendo aquela 

nenhuma prerrogativa privilegiada em relagao a privada. Sobre o tema, Sundfeld 

(2003) apud Farias (2007, p. 63), comenta: 

A Administragao ordenadora pressupoe a titularidade, por quern a exerce, 
de autoridade em relagao ao sujeito atingido. No sistema constitucional 
brasileiro, as pessoas politicas sao isonomas, inexistindo em principio 
supremacia de uma em relagao as outras. No entanto, o Poder Publico 
frequentemente desenvolve operagoes que, em seus aspectos essenciais, 
assemelham-se as dos particulares. Se dado ente politico recebeu da 
Constituigao a incumbencia de disciplinar as operagoes dos particulares, 
deve tambem, por coerencia, regular identicas agoes, quando de autoria de 
outra pessoa estatal; caso contrario, ficaria impedido de implementar o 
interesse publico que Ihe incumbe velar. O fenomeno, no caso, nao e de 
supremacia de uma entidade politica sobre a outra, mas de mera projegao 
da autoridade que exerce em relagao aos interesses privados. Dai ser 
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idoneo afirmar que uma pessoa politica esta sujeita aos condicionamentos 
impostos por outra ao desenvolver operagao que, no essencial, nao se 
diferencia da atividade dos particulares que a esta ultima caiba regular. 

O Licenciamento Ambiental e pautado nos princfpios de desenvolvimento 

sustentavel. O planejamento ambiental proporciona a harmonia entre a evolugao 

socio-economica e a qualidade ambiental. Desta forma, deve ser analisada a 

viabilidade do projeto e a compensagao dos danos ambientais, ressaltando os 

custos e beneficios do empreendimento, inclusive com a realizagao de obras e 

aquisigao de equipamentos de controle da degradagao ambiental. O art. 1° do 

Decreto n° 95.733/88, dispoe: 

No planejamento de projetos e obras, de medio e grande porte, executados 
total ou parcialmente com recursos federals, serao considerados os efeitos 
de carater ambiental, cultural e social, que esses empreendimentos possam 
causar ao meio considerado. 
Paragrafo unico. Identificados efeitos negativos de natureza ambiental, 
cultural e social, os orgaos e entidades federals incluirao, no orgamento de 
cada projeto ou obra, dotagoes correspondentes, no minimo, a 1 % (um por 
cento) do mesmo orgamento destinadas a prevengao ou a corregao desses 
efeitos. 

O aludido Decreto pressupoe uma forma de controle e prevengao dos 

impactos ao meio ambiente. Focando a legalidade, legitimidade e economicidade do 

empreendimento, bem como suas consequencias ecologicas para que ele satisfaga 

sua finalidade e traga superiormente beneficios para a populagao englobada pela 

obra publica. 

Nao obstante, em relagao ao licenciamento de obras publicas faz-se 

necessario tecer consideragoes sobre a questao de Autolicenciamento. Esse 

procedimento se observa quando o Poder Publico e ao mesmo tempo o 

empreendedor da obra e o responsavel pela autorizagao da atividade. As criticas da 

doutrina enfatizam a queda no controle e maleavilidade na adogao de exigencias, 

que acabam comprometendo os padroes ambientais. Talden Farias (2007, p. 65) 

comenta: 

O autolicenciamento diminui o controle social do licenciamento ambiental, 
especialmente porque e na minoria dos casos em que e realizado o estudo 
e o relatorio de impacto ambiental e a audiencia publica so esta prevista 
para esses casos como possibilidade. 
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A participagao popular, a atuagao do Ministerio Publico e a fiscalizagao dos 

demais entes federativos e orgaos ambientais surgem como alternativas para 

minimizar as consequencias negativas do autolicenciamento. 

Nao se pode comprometer a qualidade ambiental, e o processo de 

licenciamento nao pode diferenciar as exigencias legais em obras publicas e nem 

tao pouco flexibiliza-las no autolicenciamento. Sob essa otica, a participagao popular 

torna o licenciamento como instrumento de cidadania onde a comunidade deve 

opinar e influenciar as decisoes, na busca do ambiente saudavel. 

4.7 DECISOES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS EM MATERIA DE 

LICENCIAMENTO 

Discricionariedade para exigir o EIA/Rima 

Origem: TRF - Primeira Regiao 

Classe: AC - apelagao Civel - 200133000057790 

Processo: 200133000057790 UF: BA orgao Julgador: Sexta Turma 

Data da decisao: 27/2/2004 Documento: TRF 100166782 

Relator: Desembargador Federal Souza Prudente 

Decisao: A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento a apelagao. 

Ementa: ambiental e administrativo. Agao Civil Publica. Transposigao da Bacia 

Hidrografica do Rio Sao Francisco. Licenciamento Ambiental. Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente de Recursos Naturais Renovaveis - Ibama. Legitimidade. Realizagao 

de Audienicas Publicas na Pendencia de Esclarecimentos e Complementagoes ao 

EIA/Rima. Impossibilidade. Indenizagao por Danos Ambientais Futuros. Coisa 

Julgada. Descabimento. 

I - Ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis -

Ibama, orgao integrante do Sistema Nacional do Meio ambiente - Sisnama, 

competem a execugao e a fiscalizagao da polltica e diretrizes governamentais 

fixadas para o meio ambiente (art. 6°, inciso IV, da Lei n° 6.938/81, com a redagao 

da Lei n° 8.025/90 c/c o art. 4° da Resolugao Conama n° 237/97), de que resulta sua 

legitimidade, interesse de agir e responsabilidade pelo licenciamento ambiental, nos 
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termos do art. 10, inciso I, da referida Resolugao, devendo, por isso, integrar a 

relagao processual das agoes em que se questiona a realizagao de etapas do 

respectivo procedimento, como no caso. 

II - A solicitagao de esclarecimentos e complementagoes a Estudo e Relatorio de 

Impacto Ambiental - EIA/Rima tern expressa previsao na Resolugao Conama n° 

237/97 (art. 10, inciso IV), como medida previa a realizagao de audiencias publicas 

(art. 10, inciso V), competindo ao Ibama aferir a sua necessidade, com vistas na 

completa instrugao do procedimento de licenciamento ambiental. Demonstrada, 

objetivamente, essa necessidade, obstaculos de ordem material e/ou politica 

governamental, nem mesmo o poder discricionario do orgao ambiental, nao tern o 

condao de impedir a sua realizagao, em homenagem ao interesse maior da 

sociedade, na busca da elucidagao de todas as questoes pertinentes ao aludido 

licenciamento ambiental. 

III - A indenizagao por supostos danos ambientais pressupoe a comprovagao da sua 

ocorrencia. Nao caracterizada a hipotese, na especie, ate mesmo por se referir o 

pedido a danos futuros e eventuais, afigura-se juridicamente impossivel tal 

pretensao, ante a regra do paragrafo unico do art. 460 do CPC, e, tambem no 

particular, por ja ter sido rejeitada nos autos de outra demanda, com sentenga, 

denegatoria transitada em julgado. 

IV-Apelagao parcialmente provida. 

Licenciamento simplificado 

Origem: TRF - Primeira regiao 

Classe: AG. Regimental na Suspensao de Seguranga - 200201000280450 

Processo: 200201000280450 UF: PI Orgao Julgador: Corte Especial 

Data da decisao: 20/3/2003 Documento: TRF100150313 

Relator: Desembargador Federal Presidente 

Decisao: A Corte Especial, por maioria, vencidos os Desembargadores Federals 

Catao Alves, relator, Assusete Magalhaes, Jirair Aram Meguerian, Mario Cesar 

Ribeiro e Selene de Almeida, deu provimento ao agravo regimental. 

Ementa: Processo Civil. Adminsitrativo. Suspensao de Seguranga. Agao Civil 

Publica. Direito Ambiental. Termeletrica. Licenciamento Simplificado. 
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1. A Resolugao do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, em seu art. 1°, 

permite a utilizagao do licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos 

eletricos com pequeno potencial de impacto ambiental 

2. Os estados-membros, em face da competencia que Ihe foi outorgada pela 

Constituigao de 1988, podem legislar a respeito do meio ambiente, a nivel local. 

3. Falta de prova de que as termeletricas a serem construidas no Estado do Piaui 

tenham grande potencial de impacto, de modo a causar dano ao meio ambiente. 

4. O perigo de falta de energia no Brasil, principalmente, no nordeste nao 

desapareceu. 

5. A decisao do primeiro grau pode causar grave lesao ao Estado do Piaui. 

Competencia Privativa para licenciar 

Origem: Tribunal - Terceira Regiao 

Classe: AG - Agravo de Instrumento - 162230 

Processo: 200203000364326 UF: orgao Julgador: Sexta Turma 

Data da decisao: 30/3/2005 Documento: TRF 300091468 

Relator: Juiz Mairan Maia 

Decisao: Prosseguindo no julgamento, A Turma, por maioria, deu parcial provimento 

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador 

Federal Lazarano Neto, que dava provimento ao agravo de instrumento. 

Ementa: Agravo de Instrumento. Agao Civil Publica. Tutela antecipada. Presenga 

dos Pressupostos Autorizados. Licenciamento Ambiental. Usina Termeletrica. 

Competencia do Ibama. Impacto Regional. Litigancia de Ma-fe. Nao caracterizagao. 

1. A controversia cinge-se a determinagao do orgao competente para licenciamento 

ambiental da Usina Termeletrica de Geragao de Energia - UGE CAROBA II. 

2. A Constituigao Federal preve, em seu art. 23, VI, ser competencia comum da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, proteger o meio ambiente 

e combater a poluigao em qualquer de suas formas. A distribuigao de atribuigoes 

entre os entes publicos encontra-se prevista em lei, notadamente na Lei n° 6.938, de 

31 de agosto de 1981. 

3. Constata-se, no ordenamento juridico, ser o Ibama competente para o 

licenciamento ambiental, de duas formas distintas: supletiva e privativamente. A 

competencia privativa tern previsao no art. 10, § 4°, da Lei n° 6.938/81, e diz respeito 
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as "atividades e obras com significativo impacto ambiental, de ambito nacional ou 

regional". 

4. O impacto regional esta caracterizado pela utilizacao de recursos hidricos do Rio 

Piracicaba (rio federal), do gas natural produzido pela Gasbol, cujo projeto esta 

sendo licenciado pelo Ibama e destina-se a atender cinco estados-membros da 

federacao, e ainda, do potencial de energia da usina hidreletrica de Salto Grande, 

igualmente bem da Uniao. 

5. Faz-se de rigor o encaminhamento do procedimento ao Ibama para que se 

manifeste no sentido de dar prosseguimento ao licenciamento, com o 

aproveitamento dos atos praticados ate a expedicao da Licenga Previa pela 

Secretaria do Meio Ambiente, inclusive. 

6. Os argumentos expendidos pela agravada nao sao suficientes a caracterizagao 

da alegada ma-fe processual, por parte dos agravantes, da Uniao Federal e do 

Estado de Sao Paulo. Descabida a condenagao por litigancia de ma-fe, a mingua de 

subsungao da conduta as hipotese prevista no art. 17 CPC. 

Cancelamento de licenga ambiental 

Origem: Tribunal - Quarta Regiao 

Classe: MAS - Apelagao em Mandato de Seguranga 

Processo: 200470000332685 UF: PR orgao Julgador: Terceira Turma 

Data da decisao: 26/9/2006 Documento: TRF 400136229 

Relatora: Desembargadora Federal Vania Hack de Almeida 

Decisao: A Turma, por unanimidade, negou provimento aos recursos. 

Ementa: Administrativo e Ambiental. Concess iona l de Energia Eletrica. Recurso 

de Apelagao. Regularidade Formal. Cerceamento de Defesa. Citagao da Uniao. 

Desnecessidade. Presenga no feito da Aneel. Licenciamento Ambiental: Previsao 

Legal, Natureza e Hipoteses de Cancelamento. Constituigao Federal. Lei n° 

6.938/81. Resolugoes Conama n°s 001/86 e 237/97. Concessao de Licenga 

Condicionada a Realizagao de Avaliagao Ambiental Estrategica das Bacias 

Hidrograricas e Zoneamento Ecologico-economico no estado do Parana. Principio 

da precaugao. Protegao do Meio Ambiente como objetivo da Politica Energetica 

Nacional. Legalidade do Ato de Cancelamento da Licenga de Instalagao Expedida 

pelo Instituto Ambiental do Parana. 
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Estando caracterizado que o empreendimento pertinente a central hidreletrica 

discutida na demanda, cuja licenga foi cancelada, oferece risco ao meio ambiente, 

no minimo relativamente a incerteza quantos aos possiveis impactos ambientais 

decorrentes da central hidreletrica, nao ha reparo a fazer no ato administrativo que 

cancelou a licenga para o empreendimento. 

TCFA - Taxa de Controle e Fiscalizagao Ambiental 

Origem: TRF - Primeira Regiao 

Classe: AMS - Apelagao em Mandado de Seguranga - 200238000069564 

Processo: 200238000069564 UF: MG Orgao Julgador: Setima Turma 

Data da decisao: 19/6/2006 Documento: TRF100232748 

Relator: Desembargador Federal Antonio Ezequiel da Silva 

Decisao: A Turma, por unanimidade, negou provimento a apelagao. 

Ementa: Tributario e Constitucional. Taxa de Controle e Fiscalizagao Ambiental -

TCFA. Lei n° 10.165/2000: Constitucionalidade Declarada pelo STF. Poder de 

policia. Ibama. Normas Constitucionais: Inexistencia de ofensa. Ausencia de 

bitributagao. 

1. A Lei n° 10.165/2000 descreveu como fato gerador o poder de policia exercido 

pelo Ibama, como sjujeito passivo as pessoas juridicas que exercem atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Portanto, o tributo 

em questao tern, inegavelmente, natureza de taxa e nao imposto. 

2. O art. 23 da Constituigao e norma de competencia comum, o que afasta qualquer 

ilagao sobre a competencia exclusiva dos Estados no exercicio do poder de policia 

em ralagao a atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente. 

3. A Lei n° 6.938/81 nao tern natureza de lei complementar e nao foi recepcionada 

como tal pela Constituigao Federal de 1988, uma vez que nao esgota as normas de 

cooperagao entre os entes federados nas competencias comuns relacionadas no art. 

23 da Constituigao Federal. 

4. A Atividade exercida pela impetrante (tida como efetiva ou potencialmente 

poluidoras) exige diretamente a atuagao estatal, de exercicio do poder de policia, o 

que a torna sujeito passivo da taxa em comento. 

5. Nao caracterizadas, assim, as violagoes apontadas aos arts. 23, 145, II, 167, IV e 

154, I, da Constituigao Federal. 
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6. Nao ha bitributagao, uma vez que a TCFA, cobrada pelo Ibama, nao se confunde 

com os valores pagos para licenciamento, que envolve atividade estatal diversa da 

fiscalizagao. 

7. A TCFA foi institulda em dezembro/2000 e cobrada no exercicio financeiro 

seguinte, sem afronta, portanto, ao principio constitucional da anterioridade. 

8. Apelagao nao provida. 
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5 CONCLUSAO 

Ha muito que se discute acerca de iniciativas que procurem adequar a relagao 

homem e meio ambiente. Dada a agressividade de determinados atividades 

degradantes, a fragilidade dos recursos naturais, surgiu a necessidade do Poder 

Publico atraves dos orgaos ambientais, determinarem um processo preventive que 

avalie a viabilidade dos empreendimentos num contexto economico e ambiental. 

Nesse sentido, o trabalho ora desenvolvido, teve o escopo de analisar o 

procedimento do Licenciamento Ambiental, ressaltando a regulamentagao das leis 

ambientais, e apontando os diferentes posicionamentos da doutrina e jurisprudencia 

em questao. 

O procedimento de licenciamento ambiental passou por uma evolugao 

historica, somente com a atual Constituigao Federal, o licenciamento atingiu 

essencialmente, sua finalidade precipua, isto e, a defesa do meio ambiente em 

relagao as atividades potencialmente poluidoras. Alem disso, as leis ambientais 

estabeleceram um regime juridico diferenciado para a licenga ambiental, nao se 

admitindo o direito adquirido, para a concessao da licenga, que, conforme abordado 

no presente trabalho pode passar por processos de revisibilidade. 

Outro ponto relevante no processo de licenciamento e a sua integragao com 

os orgaos ambientais pertencentes ao SISNAMA, imprescindiveis na divisao de 

competencia para executar o licenciamento. A presente pesquisa concluiu que a 

falta de uma repartigao clara de competencia e um dos pontos mais discutidos da 

doutrina brasileira em materia de licenciamento, e que, como pressuposto de 

validade do ato administrativo, pode viciar todo um procedimento de licenciamento 

ambiental. 

Considerando a atuagao preventiva do Licenciamento Ambiental, cabe 

enfatizar a importancia dos estudos ambientais, que devem ser realizados numa 

perspectiva transparente e objetiva, apresentando solugoes sobre os impactos 

ambientais. Nessa esteira, as Autoridades Ambientais devem buscar uma 

adequagao do procedimento de licenciamento ambiental, assegurando a fiscalizagao 

das atividades potencialmente poluidoras desde os estudos previos ate a efetiva 

operacionalizagao das atividades. 
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Ao longo desta pesquisa observou-se que o Licenciamento Ambiental e um 

procedimento dividido em etapas e que nao e constituido de apenas uma licenga 

ambiental, mas de licengas ambientais especificas para cada fase, que sao no 

minimo tres: previa, instalagao e operagao. Todavia, para os empreendimentos de 

menor potencial ofensivo, para tornar celere o procedimento, pode ser aplicado 

apenas uma unica licenga ambiental simplificada. Ainda e valido destacar, que o 

licenciamento apesar de ser um processo preventivo, pode controlar atividades que 

ja estejam em funcionamento, caso em que sera realizada a licenga corretiva. 

Ainda foram abordados os casos de retirada definitiva ou temporaria da 

licenga ambiental. A sociedade passa por constantes transformagoes, por isso, 

mostrou-se inadmissivel, a outorga absoluta da licenga ambiental. Os institutos da 

suspensao, adotado como sustagao temporaria, e a cassagao, anulagao e 

revogagao como penalidade mais severa, estabelecendo a sobrestagao definitiva da 

atividade, representam a contlnua fiscalizagao do Poder Publico sempre que haja 

ameaga ao direito fundamental ao meio ecologicamente equilibrado. 

Por ultimo, foi destacado o Poder de Policia do Estado, limitando o uso dos 

direitos individuals a bem da coletividade. A obrigatoriedade da realizagao do 

procedimento de licenciamento ambiental para atividades elencadas em lei 

demonstram a efetividade do Poder de Policia, exigindo o registro das mesmas em 

cadastros proprios mesmo quando nao seja necessario um processo administrativo 

de licenciamento. 

Portanto, nos estudos realizados neste trabalho, percebe-se que a grande 

questao em materia de Direito Ambiental, a que se ressalte, o Licenciamento 

Ambiental, alem da positivagao das leis exige-se eficiencia na aplicabilidade, e desta 

maneira o Licenciamento Ambiental cumpra seu papel no efetivo controle das 

atividades potencialmente degradantes. 

Contudo, foi interessante e satisfatorio trabalhar com um tema que despertou 

uma reflexao e autoconscientizagao sobre a preservagao ambiental. A perpetuagao 

dos recursos naturais para as futuras geragoes exige um novo conceito na forma 

agir em relagao ao meio ambiente, e que se inicia com estudos e informagoes serias 

sobre a disponibilidade dos recursos naturais. 
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