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RESUMO 

I M ( - nabalho mono")Atu-o 1cm mnw de-ndcrafo principal apttseufar comidcmcdes acerca do 
direito do ambiente e a pioteeSo do meio ambiente. apomindo ou mspcdindo o dano 
ambiental afrave* dc medidas habei% efica/es c piaticos, cspecialmente a acjsn cb'il publica, 
trazendo a baila oo i iob moios idouc<.',, como acao {do in de mrouiii.ueioualidude dr lei ou ato 
normative, acao popular mandado dc *cgimmco colrrivo, mandado de mjuncao, e acao civil 
de re.sponsabi I-dade por imp«obidatK admimspadsa e materia ambiental \ crescente 
consciemizacao da uecessidadt dc uneiar hem da coierividadr ganhou respaldo global, e 
consequentemente o ordenamemo juridico mcorporou esta nova, e inovadora disciplina do 
meio ambiente, com principios proprios, em especial os principios do desenvolvimento 
sustentavel, da prevencSo do direito ambiental processus! na Constituicio Federal e, 
sobretudo, com protecSo constitucional. A agio civil publica caracteriza-se como medida 
preventiva e repressive processual do meio ambiente, socorrendo o meio ambiente da 
degradante situacao afual. seja pelo largo alcance dos legitimados. em destaque o Vlinisterio 
Publico, seja pelo r h j e l o luteiado, dju mcdida< l immaies , tah quuis tutela pnnustka e tutela 
caulclai, on do cfeuo uj>a omnes da sontenca 1 odav->, como acento mstinsto j uod ico traz 
em ss,u i <qo aigiuaas driergen Jan dceica '«o iimile de <>ua aplieabdidadc encjuanto direito 
subMantivo, ou uiibAida como substiiuio da acao direta dc iiieomstitueiOiialiuade, como 
tambem a extensao da jurisdicao do magistrado na 3930 civil publica, incidindo duvidas sobre 
a eficaz aplicabilidade da referida medida. de protecao, devendo ser esta conduzida com 
moderaclo e nlo de maneira irresponsive!, temeraria e acodada. 

Palavras-chaves: meio ambiente, protecao, co»scienli/,aeao, acao civil publica, 
moderaclo 
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TNTRODUgAO 

A tematica referente a protecao ambiental tornou-se assunto universal e passou a 

representar enfatica preocupacao nos dias atrial s, que diante dessa palpitante e incomoda 

reaiidade, viu-se o homem impelido a disciplinar a sua re 1 acao com o meio ambiente, 

recorrendo ao Direito para salvar a natureza que perece, atraves de medidas habeis. 

Acerca de 18 anos atras a expressao meio ambiente nem se quer era mencionada 

no ordenamento juridico. Todavia, tendo o meio ambiente se destaeado como um dos 

assuntos mais importantes nesse limiar de seculo, com crescente difbsao e cristalizacao da 

ideia de preserver o patrimdnio ambiental, acabou sendo elevado a categoria de bem juridico, 

inclusive, como norma constitucional entre os direito fundamentals do homem. 

Em virtude dessa preocupacao com imperiosa necessidade de proteger o meio 

ambiente e que se propagou uma nova ciencta denominada Direito Ambiental, a qual tem o 

escopo de impedir a degradacao da natureza, conscientizando o maior benefrciario do mundo 

natural: o homem. 

Concomitantemente, com o cresctmento do interesse social pela preservaclo e 

salvaguarda dos bens juridicos protegidos pelo Direito Ambiental, o ordenamento juridico 

criou mecanismos aptos a tutelar esses novos interesses, sob as mais diversas formas 

processuais, incluindo inova0es a respeito da legitimidade, extensao da coisa julgada dentre 

outros. 

Dentre todos esses meios de protecao, comungando com o ideal da Lei da Politica 

Nacional do Meio Ambiente, apontou-se a medida judicial, na esfera civil, de maior uso e 

eficacia na defesa do meio ambiente, meio atual habii, eficaz denominado de Acao Civil 
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Publica, disciplinada pela Lei n° 7.347/85, que procurou estabelecer um coerente sistema para 

tutela de interesses difusos, entre estes o interesse ambiental. 

No entanto, com toda contribuicao da Lei da Acao Civil Publica, para a promocao 

do patrimonio ambiental da coletividaxfe, sua aplicacao como insfrumento de tutela impoe 

desafios peculiares, que ainda estlo sendo decifrados e explorados a luz dos Principios Gerais 

do Direito Ambiental. 

Assim, nosso trabalho sera feito na primeira parte uma abordagem geral sobre o 

Direito Ambiental, onde delimitaremos sua definicao, sen campo de atuacao, diretrizes, 

principios e fundamentos historieos e legal s. 

Em seguida, no capitulo seguinte, abot daremos os meios hodiernamente utilizados 

para protecao do Direito Ambiental, pnodstos em legislates diversas, explicitando 

esclarecimento sobre a aplicacao pratica desses instrumentos legais de protecao. 

No capitulo final, no capitulo derradeiro, sera feito uma analise mais profunda 

sobre a Acao Civil Publica como meio bastante difundido e ufilizado na atualidade para 

protect© ambiental, explicitando vartos aspectos de sua aplicabilidade, e atrial amplitude de 

seu alcance como instrumento protetivo a disposicao da sociedade, respeitadas as devidas 

legitimacies legais. 
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CAPITULO I DIREITO A M B I E N T A L 

1.1 Concetto 

A Constituicao Brasileira de I S>88 consagrou de forma nova e importante a 

existencia de urn bem que nlo possui caracteristicas de bem publico e rauito menos de bem 

privado, voltado a realidade do seculo X X I , das sociedades de massas, desvinculadas do 

institute de posse e propriedade, ligada a uma nova concepcao que transcend© aos 

fundamentos tradicionais, sao os chamados direitos difusos, o qual perrence aos direitos de 

terceira geracao, estando suas regras vinetiladas a protecao do coletivo desprotegido. 

No entender de renomados doutrmadores, Direito do Ambiente e um ramo do 

Direito Publico, contudo os interesses definidos por esse ramo nlo pertencem a categoria de 

interesses publicos e nem privados. Cuida de interesses perteneentes a cada um e a todos, sao 

interesses dispersos ou difusos situados na penumbra, entre o publico e o privado. 

O Direito Ambiental como ciencia possui os sens proprios principios diretores, 

encontrando-os na receptiva Carta Constitucional vigente, e em especial, na Lei n.° 6.938, de 

31 de agosto de 1981, pete qual adquiriu sua autonomia, assim deixando de ser um simples 

apendice do Direito Administrative). Essa lei trouxe em seu bojo todos os requisites 

necessaries para tornar o Direito Ambiental uma ciencia juridica independente, ou seja, com 

regime juridico proprio, defmicdes e conceitos de meio ambiente e de poluicSo, objetivos, 

principios, diretrizes, mstrumentos, sistema nacional do meio ambiente e a indispensavel 

responsabilidade objetiva. 
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O concetto do Direito do Ambiente e ressaltado por Prieur (apud Mil are, 2001): 

F roHfOtPbdrt j;it} um cuiij»nm dc n/oa-> fitridiea ^ rdama.-, a prorecao da 
nature* a c A luta wontru ay politicoc* ( ; Na medida em uuv u ambiente e a 
evpressao de mm \isrio 'dobaf da* ida^oa. dos :;cic •. \ ixos colto clcs e com 
sen meio. nao o ampieeiulentc que o dhvico do ambiciuc s-qa um ducito de 
carater horizontal, qw rccubra thleiait^s ;an«\s eiu-«ac\><> do Pnvito, v um 
direito dc mteityccs. que encootra dispose nas omas- n /.ulamentacoes. 
Masa do que tmi nosn ntmo dc dir.-ilo com scti inof no coipu d< tcgras. o 
direito do ambiente tende a penetmr fodos us M M C O M S fundtao«> exisientes 
para oncntj-los nam ncniidc .nnb»onU!ista 

O Direito Ambiental nasce, portanto, com uma dupia fiinc&o: estabelecer a 

predominincia do interesse coletivo sobre o individuo, com base no que o mestre Orlando 

Gomes (apud. Carvalho, 1991) dizia ser "a socialf'zaeSo da protecao joridica contra o uso 

nocivo da propriedade ou o abuso da liberdade de industria", e, simultaneamente, ser a 

firmacSo de um novo conceito da relacao entre o Homem e a Natureza. 

Como nova disciplina juridica, a missao do Direito do Ambiente surge como 

reacao e resposta do legislado-r ao desafio inoontornavel de conservar legalmente a vitalidade, 

a diversidade e a capacidade de suportar do planeta Terra, para que as presentes e futures 

geracoes possam usufmir deum ambiente que lh.es proporcione um piso vital minimo. 

Destarte, o Direito Ambiental possui uma necessaria visSo antropocentrica, 

porquanto o unico animal racional e o homem, eabendo a este a preservacao das especies, 

incluindo a sua propria, 

1,2 Definicao de Meio Ambiente 

De acordo com a Lei da Politics, Nacional do Meio Ambiente, entende-se como 

meio ambiente "o conjunto de condicSes, lets, influencias, alteracoes e interacoes de ordem 

fisica, quimica e biologies, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas forraas" (art. 3°, 

http://lh.es
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I , da Lei n. 6.938/81), Todavia, observa-se que esse eonceito nao e adequado, pois nao 

abrange de nianeira ampla, todos os bens juridicos protegidos. E um eonceito restrito ao meio 

ambiente natural. 

E de se observar, porem, que a Poiitica Nacional do Meio Ambiente protege a vida 

em todas as suas formas, comungando com o que determina o art. 225 da nossa Carta Magna, 

e nao so o homem, como tambem todos que possuem vida, sendo certo que um bem, ainda 

que nao seja vivo, pode ser ambiental na medida em que possa ser essenciai a qualidade de 

vida de outrem. 

Dessa forma, a vida, mesmo que nao seja humana, so podera ser tutelada pelo 

direito ambiental quando a sua existencia implique garantia da sadia qualidade de vida do 

homem, uma vez que numa sociedade organizada este e o desfinatario de toda e qualquer 

norma. 

O texto consfitucional em seu art. 225 foraece os fundamentos basicos para a 

compreensao do institute, estabelecendo que "todos tem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essenciai a sadia qualidade de 

vida..."; asslm protegidos estao o meio ambiente natural - que e composto pela atmosfera, as 

aguas interiores, superficial s e subteirlneas, os estuaries, o mar territorial, o solo, o subsolo, 

os elementos da biosfera, a fauna, a flora, o pafrirnonio genetico e a zona costeira; o meio 

ambiente do trabalho ~ que Integra a protecao do homem em seu local de trabalho, com 

observancia as normas de seguraoea; o meio ambiente artificial - Integra os equipamentos 

nrbanos, os edificios comunitarios e, o meio ambiente cultural - Integra os bens de natureza 

material e imateriai, os conjuntos urbanos e sittos de valor historico, paisagistico, artistico, 

arqueoJogico, paleontologico, ecologico e cientifico. 
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Entao, chegamos ao implaeavel entendimento de que o eonceito de meio ambiente 

e arapJissimo, na exata medida. em que se associa a express!©: sadia qualidade de vida. Trata-

se de um eonceito juridico indeterminado. 

1.3 Evolucao Historica 

A protecao do ambiente, desde os tempos primordios, vem soldo objeto de 

preocupacao de todos os povos. No Livro de Geneses encontra-se nocoes precursoras sobre 

biodiversidade e conservacSo das especies animais, no mesmo racioci.no din Deuterondmio 

proibia-se o corte de arvores frutiferas, mesmo no caso de guerra, com pena de acoite para os 

infratores. 

O douto Paulo Alvarenga (2001, p. 32) ensina que: 

O honiun puidatmatHoM:, cum » tAaltayao dc sua personal idude e Hibhmacao 
de sua uidniduahdadc \ai se n-uwundo da cnamra m:u<- bnponanrc do 
univetso i se u«nan{l'-. com u anttopoeajinsicio dc Pmiagrras a com o 
humamsmo dc Pdrarca a medida dc jodas as rojsas nimpnndo mesmo 
assmalar que a natarcm setups 'An calmada c .'\piorada, desde os pnmbrdios, 
em provcito do homem. o principal eomporienfe c bertcfinano do mundo 
natural 

O fato e que, as necessidades e vontades humanas sao infinites e a Terra e finita. E 

apos seculos de devastacfo dos recursos naturals, passou a propria natureza a reagir com 

violencia ao processo desordenado do progresso econ.dmi.co, a qualquer etisto, e ao 

descontrolado crescimento social em curso no planeta. 0 problems ambiental tornou-se 

assunto universal e passou a representor preocupacao do nomem nos dias atuais, que, diante 

http://racioci.no
file://'/piorada
http://econ.dmi.co


14 

da incomoda reaiidade voitou a dirigir sua atencao a natureza, mas agora por mecanismos 

administrativos e instramentos juridicos. 

O primeiro passo tracado pelo iegislador brasileiro para a tutela jun'dica do meio 

ambiente foi o Codigo Civil de 1916, sendo seguido pelo regulamento de Saude Publica de 

31.12.1923, Codigo Florestal de 23,01,1934, Regulamento de Defesa Sanitaria Vegetal de 

12.01.1934, Codigo de Aguas de 10,07.1934, Codigo de Pesca de 19,10,1938. 

Na deeada de 1960, com a ernergencia do movimento ecologico, novos diplomas 

legais direcionados a prevencao e controle da degradacao ambiental, entre os mais 

importantes: Estatuto da Terra de 30.11.1964, Codigo Florestal de 15.09.1965, Protecao a 

Fauna de 03.01.1967, Politica Nacional de Saneainento de 29.09.1967, Controle da Poluicao 

do meio ambiente provocada por atividades industrials de 14.08.1975, Responsabilidade Civil 

por danos nuoleares e responsabilidade criminal por atos relacionados com atividade 

nucleares de 17.10.1977. 

Apesar de diversos diplomas, somente depois da. deeada de 1980 passou a 

legislacao a se preocupar em proteger o meio ambiente de forma especifica e global, dando 

maior consistencia e celerida.de. Nesta conjuntura cabia ao prdprio cidadao que se sentisse 

incomodado com a atitude lesiva a sua. higidez, tutelar a defesa do meio ambiente, algo de 

dificil alcance, porqtte o agressor quase sempre era poderosos grupos economicos, quando 

nao o prdprio Estado. 

Apos o olhar da. conscienlizadora Conferencia de Estocolmo de 1972, proliferou 

diplomas mais ambiciosos, voltados a protecao do patrimonio ambiental, destacando tres de 

imensa valia. 

O primeiro foi a Lei n, 6,938/81, que trouxe ao mundo do Direito o eonceito do 

meio ambiente, como objeto especifico de protecao em sens multiples aspectos, o de instituir 

um Sistema nacional de Meio Ambiente (Sisnama), coroo tambem a obrigacao do poluidor de 

http://celerida.de
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reparar os danos causados, de aeordo com o principio da responsabilidade objetiva em acao 

mo vida pelo Ministerio Publico. 

O segundo marco foi a Lei 7.347/85, que discipiinaram a Acao Civil Publica como 

instramento processnal especifieo para a defesa do meio ambiente e outros interesses difusos 

e coletivos, colocado a clisposicao do cidadao, de modo geral, e, em particular, do Ministerio 

Publico, e possibiiitou que a agressao ao ambiente finaimente viesse a tornar-se um caso de 

justica, Sendo de bom grado apontar que paises mais desenvolvidos ainda buscam, sem 

resultados concretes, um sistema de acesso coletivo a Justica. 

O terceiro marco desponta coin a promulgacao da nova ConstituicSo brasiieira em 

1988, onde a Carta Magna deu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando a materia um 

capitulo prdprio ern um dos textos mais avancados em todo mundo (Capitulo V I do Titulo 

VIII). 

Mais recenteniente, adveio a. Lei n.° 9.795/99, que regulamentou o art. 225, § 1°, 

V I , da CF, dispondo sobre a educacao ambiental em todos os niveis; a Lei n. 9.960/00 que 

institoiti a taxa de Servicos Administrativos (TSA) em favor da Superintendencia da Zona 

Franca de Marians (SUFRAMA), estabeleceu precos a serem cobrados pelo Institute 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis IBAMA) e criou a Taxa de 

Fiscalizacao Ambiental (TFA); a Lei n. 9,985/00, que criou o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservapao da Natureza (SNUC) e acrescentou o art. 40-A a Lei n. 9.605/98. 

Como visto, ha inumeras leis disciplinando a materia ambiental, tornando-a de 

dificil manuseio. Porconta disso, o Iegislador propos, por meio de projefo de lei, a criaqao do 

Codigo Ambiental brasileiro, visando a unificacao de toda legislacio nacional de forma 

harmonica e sistematica. O Direito do Ambiente precisa ser consolidado e melhor o sera se 

for codiftcado. 
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Na feliz citacao do douto fidis Milare" (2001, p. 103): 

Nao basta. mum paiavra. que o Capiiulo do meio ambiente na Constituicao 
Federal seja o mais avaticado do nnmdo c proviso que a legislacao 
infraconstitueioiial tcuha a sua testa urn instmmunio nurmati so e. quanta 
possiveb operational aplo a inserif as afribuieoes do Poder Publico e o 
excrcicio da ddadanta mm: cotiic\to mnderno c dftiantieo a que nos fern 
conduzido a Misloria Universal e a propria 1 (i.slonn do Diretto. 

A conscienfizaclo da necessidade de protecao ao meio ambiente espaihou-se ao 

mundo todo por intermedio de varias entidades nlo governamentais. As pessoas acordaram e 

passaram a levantar a bandeira protetiva ao meio ambiente, pots e dele que o homem tira seu 

sustento para sobrevivencia. O future da hnmanidade esta intim&mente ligado a preservacao 

do meio em que vivemos, pois toda a agressao a ele podera trazer consequencias irreversiveis 

as presentes e fiituras geracoes. 

1.4 Principios do direito do Meio Ambiente 

O direito do meio ambiente possui sens proprios principios diretores, presentes no 

art. 225 da Constitutes© Federal, a qual recepcionou em quase todos os aspectos a Lei n. 

6.938/81, sendo adotados internacionalroente como fruto da necessidade de uma ecoiogia 

equilibrada e indicativos do camtnho adequado para a protecao ambiental, em conformidade 

com a realidade social e os valores cultural s de cada Estado. 

Devemos apontar de suma importancia, os principios de Polifiea Nacional do meio 

Ambiente, bem. como os principios do direito processuai ambiental na ConstituicSo Federal 



17 

que orientarao os instrumentos destinados fundamentalmente a assegurar resultados uteis, 

praticos aos brasileiros e estrangeiros residerttes no Pais. 

Os principios que serao expostos, nao sao imutaveis quanto ao numero nem quanto 

a sua formidacab, decorrem dedutivamente do conhecimenfo do mundo natural e dos 

propositos da sociedade humana. Os principios do Direito do ambiente nao sao apenas 

assentes e retrospect!vos, mas, ainda, dinamicos e projetivos. 

1.4.1 Principio do Desenvolvimento Sustentavel 

Na Constituicao Federal o citado principio se encontra escufpido no caput do art. 

225; 

A d Fodes tem diH'tlu no meio ambiente ocolo/icaiitente cqiithbrado, 
bem dc uso commn do t w o t e^s-ncm) r, sadu Mualida.de J . \ ida impoiido-se 
ao Poder Publico c a coienvidade o de\cr dc dclcndc-lo t pivsm.i-lo para as 
presentes c riitiaa^ ycraePe.-' 

Neste principio, talvez mais do em outros, surge tab evidente a reoiprocidade entre 

direito e dever, porquanto o desenvolvimento e o usufruir de um planeta plenamente habitavel 

nlo apenas direito, e dever preetpuo das pessoas e da sociedade. Tem por conteudo a 

manutencao das bases vitais da producab e reproducao do homem e suas atividades, 

garantindo iguaimente uma relacao satisfatoria entre os honiens e destes com o seu ambiente, 

para, que futuras geracoes tambem tenham oportunidades de desfrutar os mesrnos recursos que 

temos hoje a nossa disposicao. 

Com isso, passou-se a reciamar um papel ativo do Estado no socorro dos valores 

ambientais para que os recursos existences nao se esgotem ou tornem-se inocuos, pois estes 

http://Mualida.de
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nao sao inesgotaveis e nem se pode fomenfar o desenvolvimento alheto a esse fato. Assim, a 

livre iniciativa., on a Jiberdade de agir e dispor, tratada pefo texto Constitutional passou a ser 

compreendida de forma mais resirifa. 

Tanto isso e verdade que a Constituicao Federal no inciso V I do art. 170 estabelece 

que a ordem economica, fondada na livre iniciativa e na valorizacfto do trabalho humano, 

devera regra-se pelos ditames de justica social, respettando o principio da defesa do meio 

ambiente O dispositivo aduz: 

Art. 170, A ordem economica, fimdada aa valorizacSo do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fini assegurar a todos existencia digna, conforme os 
ditames da justica social, obscrvados os seguintes principios: 

(...) 

V I - defesa do meio ambiente 

Nesse sentindo, louvavei o comentario do prof Luis Alberto 'David Araujo (apud 

Fiorillo, 2003): 

A insercao deste principio sigaifica que nenhuma industiia que venha 
deteriora o meio ambiente pode ser instalada? A resposta e negativa. A 
eficaeia da norma consiste em fixar uma iiitcrpretacao que feve a protecao do 
meio ambiente. Todo csfonjo da ordem economica deve ser voltado para a 
protecao do meio ambiente, ao lado de outros vaJores citados no art. 170, em 
sens incisos. 

Com isso, o principio nao objetiva impedir o desenvolvimento economico, mas 

assegurar a existencia digna, atraves de uma vida com qualidade. 

1.4.2 Principio do Poluidor-Pagador 

Est© principio nao iraz como indicativo "pagar para poder pohiir", "poluir 

mediante pagamento" ou "pagar para evitar a contaminaclo". Identificara-se neste principio 
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duas orbitas de alcance, a primeira que busca evitar a ocorrencia de danos ambientais, de 

earater preventive, isto e, impoe ao poluidor o dever de arcar coin as despesas de prevencSo 

dos danos ao meio ambiente que sua atividade possa ocasionar, E a segunda, de earater 

repressive, visa a sua reparacao, ou seja, ocorrendo danos ao meio ambiente em razab da 

atividade desenvolvida, o poluidor sera responsive! pel a sua reparacao. 

Destarte, deve-se imputar ao poluidor o custo social da poluicao por ele gerada, 

engendrando urn mecantsmo de responsabilidade por dano ecologico abrangente dos efeitos 

da poluicao nao somente sobre bens e pessoas, mas sobre toda a natureza. O principio nao 

objetiva tolerar a pohdcao mediante um preeo, nem se Hmita apenas a compensaros danos 

causados, mas sim, precisamente, evitar o dano ao ambiente. 

1.4.3 Principio da Prevencao 

Trata-se de um dos mats importantes principios que norteiam o direito ambiental. 

De fato a preservacao e preceito fundamental, uma vez que os danos ambientais, na maioria 

das vezes sao irreparaveis e irreversiveis. 

A nossa Constituicao Federal expressamente adotou o principio da prevencao, ao 

preceifuar, no caput do art.225, o dever do Poder Publico e da coletividade de proteger e 

preservar o meio ambiente para, as presentes e futuras geracoes. 

O principio da prevencao encontra-se presente na otiea do Poder judiciario. Com 

efeito, a aplicacao da jurisdicao coletiva, que contempta mecanismos de tutela mais adaptados 

aos direitos difusos, objetivando impedir a coniinuidade do evento danoso, bem como a 

possibilidade de ajuizamento tie. acSes que apenas visam uma atuacao preventive, a fim de 
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evitar o initio de tuna degradacao (atraves de liminares, de tutela antecipada), a aplicacao do 

real e efetivo acesso a justica e o principio da igualdade real, estabefecendo tratamento 

paritario entre os litigantes, sao instromentos util.iz.ados com vistas a salvaguardar o meio 

ambiente e a qualidade de vida. 

1.4.4 Principio da Participacao 

A Constituicao Federal em seu art. 225, caput consagroti na defesa do meio 

ambiente a atuacao presente, que expressa a ideia de que para a resoiucao dos problemas 

ambientais deve ser dada enfa.se a cooperacao entre o Estado e a sociedade civil na protecao e 

preservacao do meio ambiente, ao impor a coletividade ao Poder Publico tats deveres. 

Assim sendo, observa-se comumente em acoes civis publicas, determinadas 

ONG's ingressando como autora, sustenta caber a pessoa juridica de direito publico o dever 

de tutelar o meio ambiente. 0 ente publico por sua. vez, ao responder a demands, propoe 

reconvencao, alegando, corretarnente que o dever de tutela do meio ambiente cabe nao apenas 

a ele, mas tambem aquela ONG, na medida em que, recebe dotacao orca.menta.ria e ha 

previsao constitucional do art.225, caput, que estrutura toda a sociedade na defesa do meio 

ambiente, de que todos (pessoas fisicas e jurfdicas) obrigam-se a tutela-Io. O principio da 

participacao constitut ainda um dos elementos do estado Social de Direito, porquanto todos os 

direitos socials sao estrutura essenciai de uma saudavel qualidade de vida, que, como, 

sabemos, e um dos pontes eardeais da tutela ambiental. 

De fato, e fimdamental o envolvimento do cidadSo no equacionamento e 

implementacao da politica ambiental, dado que o sucesso desta sup6e que todas as categorias 

http://util.iz.ados
http://enfa.se
http://orca.menta.ria
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da populacao e todas as forcas socials, conscientes de suas responsabilidades, corrtribuam a 

protecao e melhoria do ambiente, que, afinal, e bem e direito de todos. 

1.4.5 Principio da Funcao Socio-Ambiental da Propriedade 

Na atual ordem juridica, como bem analisa Alvaro Luiz Mirra (apud Mi l are, 

2001): 

A funeSo social e ambiental nao constitui urn simples limite ao exercicio de 
direito de propriedade, como aquela restricao tradicionai, por meio da qual se 
permits ao proprietario, no exercicio de seu direito, fazer todo que nSo 
prejudique a coletividade e o meio ambiente. Diversamente, a runcao social e 
ambiental vai mais longe e autoriza ate que se imponha ao proprietario 
comportamentos positives, no exercicio de seu direito, para que a sua 
propriedade coocretamcnte se adeque a. preservacao do meio ambiente. 

Assim, o uso da propriedade pode e deve ser judicialmente controlado, impondo-

se-lhe as restricoes que forem necessarias para a saJvaguarda dos bens maiores da 

coletividade, de modo a eonjurar, por comandos prontos e eficientes do Poder judiciario, 

qualquer ameaca ou lesao a qualidade de vida. . 

1.5 Principios do Direito Processual Ambiental da Constituicao Federal 

O art 5°, XXXV, da Constituicao federal, ao estabelecer que "a lei nlo excluira da 

apreciacSo do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito", criou diretamente na propria carta 
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Magna os elementos de toda e qualquer acao ambiental que vise assegurar a defesa do direito 

ambiental consagrado imediatamenle no art,225 e mediante em oufros dispositivos 

formadores do meio ambiente natural, cultural, artificial, do trabalho. 

0 direito de agir garantido pelo art5°, XXXV, lambent resguarda a, hipdtese de 

submeter a apreciacSo do poder Judiciario toda e qualquer lesao ou ameaca ao meio ambiente 

natural tuteiado no direito positive) brasileiro, 

1.5.1 Principio da Isonornia no Direito Ambiental Brasileiro 

O art.5°, caput e mciso 1, da Carta Magna estabelecem que todos sao iguais 

perante a lei. No que se refere ao processo ambiental, constatamos que existe a necessidade de 

adotar mecanismos destinados a "equilibrar" a relacfo poluidor/pessoa humana; e a hipdtese 

de mencionar, a exempio do que ocorre no direito das relacoes de consumo, a possibilidade de 

inverter o onus da prova estatuido no art,6°, VII , da Lei n. 8.078/90. 

1.5.2 Principio da Inafastabilidade 

C) principio da inafastabilidade do controle jurisdicional e trazido pelo art. 5°, 

XXXV, da constituicao federal, ao anunciar: "a let nao excluira da apreciacSo do poder 

judiciario lesao ou ameaca a. direito". Com isso, consagrou-se o direito de acao e defesa, um 
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direito publico e subjetivo de exigir do estado a prestacao da tutela jurisdicional, uma vez que 

ele chamou para si a funcao de se fazer substifuir aos conflitos, dirimindo-os. 

Ainda buscando o Iegislador o efieaz e pleno acesso a justica, temos a dispensa de 

quaisquer despesas e ate mesmo de condenaclo da assoeiaeao autora quando se tratar de 

acdes coletivas relatives ao CDC, em consonancia com a idem da Lei de Acao civil Publica, 

que diz nao haver adiantamento de cristas, emoJomentos, honorarios perieiais e quaisquer 

outras despesas, nem condenacao da assoeiaeao autora, ressalvada a eomprovacio de ma-te, 

em honorarios advocaticios, custas e despesas processuais. 

1.6 Protecao Constitutional do Direito Ambiental 

O Direito e fmto da evolucao da Sociedade e com esta caminha lado a lado. 

Assirn, a titularidade antes adstrita a individualidade evoluiu, estabelecendo a tutela 

jurisdicional sobre um circulo mais amplo de interesses. Nasce, pois, os interesses difusos, 

que se trata de interesses difundidos e informais a tutela de necessidades, coletivas e de 

massa, comuns a um conjunto indeterniinado e extremamente vasto de pessoas. 

Esse direito coletivo constitui urn fator de ordem politico-social, em que nao ha 

um titular defmido ou que dele possa se apropriar exclusivamente, mas ao contrario peitence a 

todos indistintamente. Desta forma, a postulapao de um direito coletivo em defesa da sanidade 

ambiental, on do consumo de bens de boa. qualidade, pode confrontar estruturas de poder, e 

ainda criar o instrumental necessario a efetiva protecao significative. 

Sendo o meio ambiente urn bern de uso comum do povo, insuscetivel de 

apropriaclo por quern quer que seja, nao bastava apenas erigir-se cada cidadao num fiscal da 



24 

natureza, com poderes para provocar a iniciativa do Ministerio Publico, mas era de rigor 

assegurar o efetivo acesso ao judiciario dos grupos socials intermediarios e do prdprio 

cidadao na defesa do meio ambiente. Entao o Iegislador atendeu as exigencies dando largos 

passos no ordenamento juridico para a instnimentaiiz&cao da tutela jurisdicional do meio 

ambiente. 

Diante desse quadra, a nossa Carta. Magna estruturou uma composicSo para a 

tutela dos valores ambientais, reconhecendo-lhes caractertsticas proprias, desvinculadas do 

institute da posse e da propriedade, consagrando os chamados direitos difusos. Isso foi 

realizado por conta do art. 225 do Texto Constitucional, que forneceu os fundamentos basicos 

para a com.pree.nsao do institute. .Dispoe o caput: 

A.u 27*1 Fodos tun dm Ho an meio ambit nu eeolo'uecurw'iiie euouhbrado, 
bem dc usn .'uiinin1 do n ^ u c e~'>c aeud a stdi i suialidodc dc v uU unpondo-se 
ao Poder Publico c a rofunidrule o de\ei de dofcndeOo e ptesi M e-lo para as 
presentes e tulut.t1- geutcoo 

Dividiremos esse dispositive em quatro partes e analisa-io-emos em separado. A 

primeira parte aponta, como direito de todos, a existencia do direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Assim, brasileiros e estrangeiros residentes no Pais poderiam 

absorver a titularidade desse direito material. Tal concepcao reafirma o principio da 

soberania. 

A segunda parte se relaciona a compreensao do hem. amhientaL A Constituicao 

inova o ordenamento no sentido de criar um. terceiro genero de bem, em face de sua natureza 

jtiridica, nao se confttnde com os bens publicos e muito menos com os bens privados. 

Cabendo a Uniao nao a sua propriedade, porquanto o bem difoso e insuscetivel de 

apropriacao, mas sim a. possibilidade de gerencia-los. 

A terceira anaiise da norma diz respeito a estrutura finalistiea do direito ambiental, 

porquanto esse bem de uso comura do povo, para que se caracterize como bem ambiental e 

http://com.pree.nsao
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seja traduzicio como difuso, tem que ser essenciai a sadia qualidade de vida, Assim, o bem 

ambiental merece tutela do Poder Publico e da coletividade, com o dever de defender o bem 

ambiental, bem como o dever de preserva-lo. 

Como explica Celso Antonio FioriJlo (2003, p. 31), ao usar a expressao sadia 

qualidade de vida, o Iegislador eonstituinte optou por estabelecer dois objetos de tutela 

ambiental; um imediato, que e a qualidade ao meio ambiente, e outro mediato, que e a. saude, 

o bem estar e a seguranca da populacao que se veem sintetizados na sadia qualidade de vida, 

0 quarto ponto e talvez o mais refevante e o resguardo do bem ambiental nao so 

no interesse dos que estao vivos, mas tambem das futures geraeoes. E a primetra vez que a 

Constituicao Federal se reporta a direito future), diferente da ideia tradicional do direito de 

sucessao previsto no Codigo Civil, 
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CAPITULO 2 M H O S LEGAIS DE PROTECT:AO AO DIREITO A M B I E N T A L 

2,1 Considerac5es Gerais 

Antes da Constituicao Federal de 1988 os recursos ambientais ja eram protegidos 

pela legislacao brasileira (Politica Nacional do Meio Ambiente - Lei a 6,938/81; e o Codigo 

de M i lias - Decreto-lei n. 227/67), embora desafreiados da estrutura constitucional que veio a 

definir os bens ambientais (art,225 da C.F). 

Todavia, foi com o estabelecimento do capitulo VI , Tifulo VII , da Carta da 

Republics de 1988 (Da Ordem Social) que os recursos ambientais vieram a ter protecao 

constitutional, sendo certo que os incisos 1, I I , HI e VI I do § 1° do art. 225, de nossa 

Constituicao foram regulamentados pela Lei n, 9.985/2000 (entendendo o Iegislador definir 

como recurso ambiental os bens ambientais estabelecidos no art,2°, IV, da norma antes 

referida: a atmosfera, as aguas interiores, superfictais e subterrSneas, os ©statuaries, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os eJeraentos da biosfera, a fauna e a flora) e os recursos minerals 

tutelados pelo §2° do art.225 da Carta Magna, assim como por outros dispositi.vos encontrados 

em nossa Constituicao, que foram melhor desenvolvidos pelas Leis n. 7,805789 e 8.901/94, 

principalmente em face das operacoes economicas de aproveitamento de jazidas e em 

decorrencia da participacao do proprietario do solo sobre os resultados da lavra. 

Salienta-se que, as Leis n. 6.938/81 e 7.347/85, foram recepcionadas pela nova 

ordem constitucional. No qua! o disposto no art. 225 e art. 5° da CF devem ser conjugados, 

pois a inviolabilidade da vida e um dos principios inseridos naquele dispositivo 

constitucional. Assim a tutela juridica do meio ambiente protege a vida, a integrida.de fisica, a 

http://integrida.de
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estabilidade emocional, a qualidade de vida e a felicidade, bem como a incolumidade, a saude 

e a Admin istracao Publica. 

A Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente consubstanciou um grande avanco 

legislative na tutela dos interesses difusos, conferindo exclusivamente ao Ministerio Publico a 

responsabilidade civil objetiva de indentzar o poluidor que causar dano ao meio ambiente. O 

retro citado estatuto pecou ao conferir ao Ministerio Publico a titularidade exclusiva, 

sobrecarregando o orgao ministerial e estimulando a inertia da sociedade em defesa do meio 

ambiente. 

Todavia, a boa estrutura organica e ftmeional da. instituioio ministerial somente 

veio a concretizar-se quatro anos depois, coin a promulgacao da Lei i f . 7.347/85, trazendo a 

ampliacao da legitimidade ativa, surgindo um verdadeiro movimento em defesa do patrimdnio 

ambiental brasileiro, e consequentemente a conciliaeSo ou o equacionamento dos coniitos 

plurissubjetivos. 

Falar em devido processo legal em sede de direitos coiettvos hto sensu e fazer 

meneao a aplicacao de um novo ramo de normas chamadas de jurisdicao civil coletiva, ou 

seja, nao tradicionals ao Codigo de Process© Civil, sob pena de nao o fazendo vio.ia.rmos a 

Constituicao, impedindo o efetivo acesso a justica. Esta e formada basicamente por dois 

diplomas legais: lei da Acao Civil Publica (Lei n. 7.347/85} e a Codigo de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.078/90). 

Dessa forma, a jurisdicao civil apresenta-nos dois sistemas de tutela processual: 

um destinado as lidos individuals, cujo instrumento adequado e iddneo 6 o Codigo de 

Processo Civil, e um outro voltado para a. tutela coletiva, que se vale da aplicacao da lei da 

Acao Civil Publica e do Codigo de Defesa do Consumidor. 

A defesa do meio ambiente, em razao da natureza do bem tutelado (bem difuso), e 

conform© determine o art. 19 da Lei da. Acao Civil Publica, recebera tratamento direto e 

http://vio.ia.rmos
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primaries das normas procedimentais previstas na jurisdicao coletiva e somente de forma 

secundaria deverao ser apiicados o Codigo de Processo Civil e os demais diplomas. 

O meio ambiente conta com instrurnentos de protecao no campo administrative no 

ambito penal e tanibem na esfera civil, Inumeras sao as paiticularidades, incontaveis os 

aspectos e bem assim as controversies que despontam e gravitam em torno de aludidos 

instrurnentos existentes. A segnir trataremos de alguns instrurnentos de tutela do meio 

ambiente. 

2.2 Acao direta de Inconstitucionalidade deLei on Ato Normativo 

Por meio dessa medida processual e possivel promover a tutela juridica do meio 

ambiente, ainda que reflexa e indiretamente, uma vez que e dever constitucional do Poder 

Publico promover uma gestae de respeito e conservacao dos recursos naturais, em beneficio 

das presentes e futures geracoes. 

A, acao direta de inconstitucionalidade (ADln) tem por objeto a declaracao, em 

abstrato, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, corn consequencia retirada da lei 

declarada inconstitucional do mundo juridico por intermedio da eficacia erga omnes da coisa 

julgada 

IstSo autorizados a buscar, em nome da sociedade o Ministerio Publico, OAB, 

entidades sindicais e de classe, a declarable de inconstitucionalidade (art, 102, I , alinea "a" e 

arts. 103 e 125, paragrafo 2°, CF). 
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2.3 Acao Popular 

A lei n. 4,717/65, que regulamenta a acao popular prevista no art, 5°, LXXMI, da 

CF, foi recepcionada pela nova ordem juridica. O titular da acao e o cidadlo. Este propoe a 

acao, nao com fundamento em interesse individual, mas em interesse publico. Nlo ha. assim 

coincidencia entre o titular do bem iesado e o sujeito da acao. 

A acao popular e um remedio juridico constitucional nascido da necessidade de se 

melhorar a defesa do interesse publico e da moral adrainistrativa. Inspira-se na intencSo em 

fazer de todo o cidadlo um fiscal do bem coimim. Consiste no poder de reclamar o cidadlo 

um provimento judiciario - uma sentenca- que declare imlo ou tome nulos atos do poder 

publico lesivos ao patrimdnio publico, seja patrimdnio de entidades estatais, seja das 

entidades de que o Estado participe. 

O direito de propor a acao popular e tfeferido apenas aquele que ostente a condicao 

de cidadlo, ou seja, ao eleitor que participa dos destinos politicos da Naeao, A sujeicao 

passiva apresenta uma composicao triplice; pessoa juridica, autoridade responsavel e os 

beneficiados pelo ato. 

De um ponto de vista amplo, a acfo popular e tambem considerada uma. acao civil 

publics, apenas com rotulo e agentes diferentes, na medida de que esta tem em mira a defesa 

de um interesse publico, e nao a satisfacao de um direito subjetivo prdprio, e isso por existir 

expressa autorizacao legal, 

Ainda que vencido, o autor popular estara isento das custas judiciais e livre 

tambem dos onus da sucumbencia, cominacao que estara somente submetido na hipdtese de 

litigancia de ma-fe. O fato e que mesmo com o citado desencargo a acio popular nao tem 

revelado o seu esperado earater de medida judicial polivalente e iddnea, e tambem, nlo sendo 
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utilizada senio acanhada e refreadamente ate mesmo pelos mais entusiastas eidadaos 

ecologicos. 

2.4 Mandado de Seguranca Coletivo 

A constituicSo de 1988 conferiu tambem as entidades associativas, aos partidos 

politicos e aos sindicatos poderes para atraves do mandado de seguranca coletivo, 

empreenderem a defesa dos interesses transindividuais. 

Esse instituto nlo serve apenas a tutela dos interesses coletivos, mas tambem. da 

categoria de interesses posicionados em relacao a. qualidade de vida, a. que da o nome de 

difusos, e dentre os quais o meio ambiente. Porem sua legitimidade passiva e restringida, so 

cabivel contra autoridade publica ou agente da pessoa. juridica no exercicio de atribuiooes do 

Poder Publico. 

.No inatacavel magisterio de Nelson Nery Junior (apud Alvarenga, 2001) ensina 

que: 

Cokmo. i k-tifiiH.icao pt ra a«n poE \ ir do mandado dc set.oiauca coletivo 
e nao o dueim ijue tie \>MI I pmie,vn pnsmndo sr * E <i jwtee'lo de dneitos 
indniduais, echinus >- d'fn^m PJH podem .see <viem?inn.nie Jvu mltdos um 
juizo. 

O mandado de seguranca tem se mostrado na. defesa do meio ambiente, um 

instrumento de acanhada e inexpressiva utilizacSo e com isso em razao do sen rito especial 

que aclmite maior elasterio probatorio, quando o dano ambiental exige uma oportunidade ou 

fase processual mais ampla para a demonstraclo de sua existencia e extensao, alem do nexo 

causal com a atividade do poluidor, o que ordinariamente acontece mediante producao de 
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prova perietal testemunhal, sob o crivo do juizo e com garantias do contraditorio, modalidades 

de prova que sofrem restricao em sede de seguranca. 

2.5 Mandado de Injuncao 

O mandado de injuncao surge tambem como remedio juridico de possivel 

utilizacao para a defesa do meio ambiente, cujo direito pode ser frustrado a falta de norma 

regulanientadora, hipdtese em que admissive! a impetraeao e concessit da injuncao para que 

ocorrente atividade lesiva ao meio ambiente seja obsiada. Se tal atividade lesiva for iniciada 

sera a norma respectiva que a regulamente, torna-se cabivel o mandado de injuncao para 

imped ir o agravo ambiental. 

Trata-se de instituto a disposicao de qualquer pessoa, fisica ou juridica, nacional 

ou estrangeira, titular de um direito, de uma liberdade ou de uma prerrogativa expressamente 

constante oa Carta de principios. 

O mandado de injuncao, ainda e pouco usado em nossos dias, mesmo sendo um 

outro instramento processuai que pode ser utilizado para fazer obstar ato Iesivo ao meio 

ambiente previsto no art. 5°, LXXXI , da CP. Tal remedio podera ser impetrado na falta de 

norma regulanientadora de dispositive constitucional previsto no art. 225 da CF, cuja falta 

estatornando inviavel o exercicio do direito. 

2.6 Acio Civil de Responsabilidade por Iniprobida.de Adininistrativa em Materia Ambiental 

Essa acio civil passou a ser utilizada. para a protecao do meio ambiente. E mais um 

instramento processuai. para se soman a acao civil publica, a aoao popular, ao mandado de 

seguranca coletivo, ao mandado de injuncao. 

http://Iniprobida.de
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O fundament© da lei cle improbidade administrativa encontra-se no art, 37, § 4°, da 

CF. Ressalta-se, ainda., que a administracao publica obedecera aos principios da legalidade, 

impessoalidade, publicidade, moral idade, eftciencia. A inobservancia desses principios 

acarretara ao agente publico a responsabilidade por improbidade administrativa. 

Com base nesse dispositive constitucional, o Iegislador criou a Lei n. 8,429, de 2 

de junho de 1992, dispondo sobre sancdes ap.tici.veis aos agentes piiblicos nos casos de 

enriquecimento iitcito no exercicio de mandate, cargo, emprego ou funcao na administracao 

publica direta on fundacional. 

A apao civil de responsabilidade por improbidade administrativa nao se confimde 

com acao civil publica, Pode-se proper as cluas concomitantemente, A acio civil publica 

protege interesses difusos ou metal ndi viduais, e a acao de improbidade administrativa, via de 

regra, o erario publico. Ambas podem ser propostas para proteger o meio ambiente. Deve-se 

observar os seguinfes requisites contidos nos arts. 14 ao 18 da Lei n. 8,429/92. 

http://ap.tici.veis
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CAPITULO 3 PROTECAO A M B I E N T A L POR MEIO DA AL'AO C I V I L 
P U B L I C A • 

3.1 Generalidades 

Os direitos individuals e cotetivos necessitam de garantias para Ihe conferir 

existencia e apropriada eflcaeia, como direitos assegurados que sao. Estas garantias 

denominam-sc acoes ca-m conuaoo ou d?reito>< fuwEnteirtats mo passariam dc En a morta. 

Novos instrurnentos de garantia de direitos com o decorrer dos tempos, foram 

agregando-se a ordem juridica, Destaea-se nesse contexto, a Acao Civil Publica, instramento 

adequado para a protecao de interesses transindividuais, sendo considerada garantia 

constitucional, e se constitui em. direito de ordem processuai. 

Trata-se de um remedio especial de natureza e origeni constitucional, visando a 

defesa dos interesses difusos, coletivos e homogeneos individuals, instrumento avancado da 

tutela jurisdicional. Encontra certo parentesco com o Mandado tie Seguranca e a Acio 

Popular, pelo fato de serein instrurnentos de conteudo mais denso, refletindo o aprirnoramento 

institucional do Estado de Direito. 

Surgiram em virtude da necessidade de atender determinados imperativos socials 

ou corrigir certas situacSes faticas. Assim, encontram sua razao de ser: 1 - na desigualdade 

das partes; 2 - na necessidade de criacao de mecanismo para a defesa dos grupos socials; 3 -

como instrumento de participacao popular na SscalizacSo de aplicacao do Direito; 4 - na 

necessidade de atendiroento eficaz e rapido a justica social. 
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Com o rapido desenvolvimento, em determinados casos e areas, sentiu-se a 

insuficiencia das sohicdes tradteionais para assegurar a adeqnada tutela aos novos direitos que 

foram surgindo. 

Conceitos tradicionais, foram renovados pelo Direito Processuai, foram os casos: 1 

- legitimidade e substituicSo processuai; 2 - efeitos da sentenca e a coisa julgada. Essa 

revohicio processuai viabilizou a protecao dos direitos eoletivos. 

O uso generalizado e indiscriminado das Acoes Civis Publicas pode constituir 

seria ameaca a. ordem juridica e ensejar um clima. de iitigiosidade, inseguranca e contestable 

generalizada, que e nocivo ao desenvolvimento do pais, aleni de tmpedtr o bom 

funcionamento da Administracao, da Justica e da Econoeiia. 

A AcSo Civil Publica e sous principios basicos nao devem nem podem atingir os 

principios constitiicionais que garanteni o devido processo legal e o contraditorio, a separaclo 

dos poderes, as competencias respeettvas da irniSo, Estados e Municipios, a area de 

competencia de cada magistrado, bem como o resto do sistema processuai tradicional. 

3,2 Historico 

A Acao Civil Publica foi tratada a nivel legislativo, pefa primeira vez, na Lei 

Complementer Federal n.° 40 de 14/12/81 (Lei Organica do Ministerio Publico), E em, 

28/12/82 na Lei Organica do Ministerio Publico do Estado de Slo Paulo (Lei Complementer 

n.° 304), ela foi mencionada como uma das atribuicoes exclusiva do Promotor de Justica 

Curador Judicial de Ausentes e Incapazes. 
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Somente corn a promuIgacEo da Lei n. 7.347/85, de 24 de julho de 1985, veio 

consagrar a tutela dos interesses difusos, regulamentou o dispositivo constitucional previsto 

no art. 129, HI, da CP, criando a Acio Civil Publica de Responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, 

turistico e paisagistico. Posteriormente o Codigo do Consumidor trouxe a denominacio de 

aeEo coletiva para a tutela dos interesses difusos1, eoletivos2 e individuals homogdneos3. Ou 

seja, presta a defesa de interesses eoletivos lattt senm, a protecao do patrimdnio publico, meio 

ambiente, consumidores e da ordem economica. 

Foi a parti r de estudos de Cappelletti (apud Sirvinskas, 2002) que o acesso a 

justica comecou a ter urna amplitude maior. Esse ilustre processuaiista salientou a necessidade 

de se proteger interesse comum de gnipo, categoria ou classe. Tal interesse nao podia ser 

classificado como privado e nem publico. Cuidava-se de um direito disperse, difuso, nao 

determinado. Esse interesse pertencia a todos e a cada um ao mesmo tempo. 

Esse processuaiista foi o precursor da AcSo Civil Publica, que passou a ser o 

instrumento processuai mais important* para a protecao do meio ambiente. Foi com tal 

objetivo que a declaracao do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), 

em seu principio 10, recomendou: 

A meihoi m a n u m de sratu .jucstces .imheiit.u^ c e^ci'iuai i pnnicipacao. no 
mvcl apiopnatb de !Vo>. os ud'uLos i.den^sadxs No . i i v i n jc io ia l , cada 
mdmdt io de\e ter ceesv adequad" ,u ;iifi>(<n.ic'i*h i c lnna . ; ao meio 
ambieme le tine <jt-pouiiam an autuftd'teV uublKa 1 . meiii <\e iMounavocs 
sobie HiafctijiN <. amtdades ncngosv:. n n siuis eoii.unidades l*e»» como a 

1 Interesses dihp.o. idiiibirtdiurMiib tk U / U K / S . mdncshel di. qt>c v-jam iiJuLies pessoas indctammadas e 
hgadus pela i»UMUI esrunMaoeia de 
~ Interesses. utlemos ten» poi rjitaMuU a ti Iu<» das imucv.es mimiwiiudiMx- <>n luclaindiuduats de nalureza 
mdniMvet (h <\*K V»I:i titular grnp,. e.-L V-Hia • >!, iass.; de i .v-o <•< sitt'.mdi mum f;-i\a nebidosa enuc o 
mleiesse puutcttiai r a mlnesse publico 
1 Jntce^cs mdi-s iduaih !K>»iO{>e»tee, t ,*u *.e de nileu-s c d n i ' n s i o jsirlat i ;dem*fita\cl >. u obf<to d n i s n c l A 
Coiibtiiiiiea') I .detal issiin ecniu ;«s 1 u . r< / -1 > e'~> v K 0'>',>> <»(< > slat d i e c ,i afiime mU ie*es eclelnos 
ou paittcularmeoii. iminotfoneiv. o j t fo s>n a t t . t k s esta.' . uanCo- ;« U H B I mc-ma uindtca svndo 
colcino1- i»»IKn.ane'iK <ii/endt> j»»u]t«i u l a m u . ; i i;rapo< ui!..j>,oi;a> on a i ^ v s dt pes«>oas que <ouqunnto 
d!,e,am 'esjx tio ,!<• |)t s w n coiadamciffe I U O M.- rtassificajn tome d< "ft<« uidn iduois pan. u fin. Ue \ a *edada a 
defesa em acao >a\d publica, po.que a •oaeep ao lm,.listua desUna sv. a pjoiec.au de "aitpos v a i ' ' £ O i i d s s on 
classes de pessoas. 

http://imucv.es
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oportunidade de parttcipar em processes de tornada de dccisoes. Os Estados 
devem faciiitar e estimular a conscientizacSo e a participacao publica, 
colocando as ioformacocs a dispostcao dc todos, Dcve ser propiciado acesso 
efetivo a mecanismos jndiciais e adininistrativos, inclusive no que diz respeito 
a coffipensacao e reparacSo de danos, 

Portanto, embora tenia surgido atraves de legislacao ordinaria, erigiu-se a nivel 

constitucional, tornando~se instrumento para defesa de interesses difusos e eoletivos, 

observando que a denominacio AcSo Civil Publica. tem, em si, certa imprecisao, visto que 

essa acao nao e 'publica' porque o Ministerio Publico pode promove-la, a par de outros co-

legitimados, mas sim porque ela apresenta um largo espectro social de atuacfo, permitindo o 

acesso a justica de certos interesses metaindivicluais, 

3.3 Conceito e Objeto 

A Acio Civil Publica e um instrumento processuai destinado a reprimir ou impedir 

danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estetico, 

historico, turistico e paisagistico e por infracoes da ordem economica, protegendo, assim, os 

interesses difusos da sociedade. N lo se destina a amparar direitos individuals, nem se destina 

a reparacao de prejuizos causados a paiticulares pela conduta, comissrva ou omissiva do reu. 

O objeto da Acao Civil Publica consists em duas formas de reparacio do dano 

ambiental, sendo a primeira pelo retorno ao estado anterior a. lesao, denominada reparacao 

especiftea, ou seja, a recotnposicio do ambiente lesado, quando possivel, e a segunda, pela 

indemzacio peenniaria, que funciona como uma forma de compensacao ecologica. Desta 

forma, podera cogitar de formulacao de pedido alternativo, desde que compativel e necessario 

a obtencao da tutela pretendida. 
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Este novo instrumento processuai surglu com seu campo de atuacao restrito tanto 

nos set ores de sua incidencia quanto em reiacao aos interesses que podiam ser defendidos 

mediante sua utilizacao. 0 Codigo de Defesa do consumidor ampliou ambas as areas, 

permitindo o alcance de interesses eoletivos difusos e individuals homogeneos, nos tres 

primeiros incisos do art. 1 ° da Lei 7.347/85, que regulamenta a Acio Civil Publica; e tao 

somente, os interesses difusos on eoletivos nos dentals casos. Entretanto, em qualquer 

hipdtese, o ajuizamento da Acao Civil Publica nao impede a propositura de acoes individuals 

sobre o mesmo objeto, nera gera litispendenoia, simplesniente porque sao diferentes os 

legitimados ativos. 

A partir da edicao da Lei 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), recebeu 

tambem a denominacto de acao coletiva (art.47), Segundo o escolio de Nigro Mazilli (apud 

Alvarenga, 2002): 

Doufnnanamenfe inesm>> .-on u ,f,\jve!o da de<"e-a >'o]eina Co eujtvjoiidor, se 
o auloi da ae<«> il r o ,VPt<ts<euo Public < teredo*- sempe, imui \eau Civil 
Publica. se o umo? da aa te for u» j lqecs -.<>-'CMSMii.tdct ine nt,o o pipprio 
orgao rmm t et n l . >na's props ic< .-.eu chairuu a Auv Coletoa 

Ressalte-se que, o campo de incidencia da Lei da Acao Civil Publica foi 

profundamente aumentado com o advento do Codigo de Defesa do Consumidor, atraves de 

dispositivos que possibilitaram a defesa de outros interesses difusos, bem como dos interesses 

individuals homogeneos. 

3.4 Legitimacao das Partes os Poderes do Ministerio Publico 

A legitimidade para o aforamento da Acao Civil Publica deixou cle ser, a partir da 

Lei n. 7.347/85, exclusiva do orgao do Ministerio Publico, conforme era da sistematica da Lei 

n. 6.938/81, passando o Parquet a ter titularidade ativa concorrentemente com a Uniao, os 
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Estados, os Municipios e tambem as autarquias, empresa publicas, ftmdaeoes e associacoes 

que estejam constituidas ha pelo menos um ano, e desde que tenham fmaiidade institucional a 

protecao ao meio ambiente (art, 5°). 

Ha que se considerar tambem a legitimacao extraordinaria conferida aos 

sindicatos, pela CR/88 {art. 8°, III), desde que presente o legitime) interesse, para propor Acio 

Civil Publica referente a questoes do meio ambiente do trabalho, defesa dos sindicalizados, 

enquanto consumidores e outras hipoteses de interesse da categorta. Ressalta-se que tambem 

ate mesmo associacoes nao constituidas regiilarmente sao legitimadas para mover acao civil 

publica, como tem admitido alguns julgados, v.g. RT 753/245. 

Trata-se de legitimidade concorrente e disjuntiva, uma vez que cada, uma das 

referidas entidades podera, sozinho, ajuizar a acao civil publica, sem que seja necessaria a 

anuencia ou autorizacao dos denials co-legit imados, entre os quais e admitido o litisconsorcio 

ativo 

O artigo 129, 111 da Constituicao Federal de 1988, preve para o Ministerio Publico 

dentre outras funcoes, a de promover a Acao Civil Publica, para a protecao do patrimdnio 

publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e eoletivos. Prove ainda, a 

legitimacao de terceiros para as ac6es civis previstas, nas mesmas hipoteses. A despeito de 

nao possuir legitimacao exclusive, como acontece em relacao a Acio Penal. Publica, a 

instituicao exerce papel relevartte e ocupa posiclo destacada em. face da precitada lei, uma vez 

que somente o Ministerio Publico tem o poder de instaurar sobre a sua presidencia o Inquerito 

Civil, alem do poder de requisitar, de qualquer organismo publico ou particular, certidoes, 

informacSes, exames ou pericias no prazo que assinalar o qua! nao podera ser inferior a 10 

(dez) dias uteis. 

Embora extremamente utii, nao e o inquerito necessario a propositura da acao. Em 

havendo elementos necessaries, a acao principal ois cautelar podera ser ajuizada mesmo sem 
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ele, seja pelo Minister?© Publico, seja pelos demais legitimados o art. 5° da Let da Acao Civil 

Publica.. Suponha-se uma. acao cautelar satisfatoria que vise a evitar um dano; muitas vezes 

sera ajuizada antes on independentemente do inquerito. Ou entao suponhamos ja conte o 

orgao ministerial com os dados necessaries para a propositura da acio, a vista de 

representacao documentada ou diante de documentada ou diante de documentos e 

informacSes que tenham recebido na forma dos arts. 6° e 7° da Lei de Acio Civil (CF, art. 

129, V I e VII I ; Lei Complements 40/81, art. 15,1). 

Em virtude de sua independencia institticionai, atribuicoes funcionais, isencao de 

custas e honorarios no caso de improcedencia da demanda, o Ministerio Publico e quern esta 

em melhor posieao para propor essa acio. Contudo, mesmo nao sendo autor da acio, devera 

nela interferir como castas kgis, e se decorridos 60 dias do transito em julgado da sentenca 

condeoatoria, a associacio autora nao prornover a execuclo, devera faze-io o Ministerio 

Publico em razao da presenca do interesse publico, de que e guardilo legal e vocacionado o 

Parquet. 

A prioridade do Ministerio Publico para a propositura da acao e das medidas 

cautelares convententes esta implicita na propria lei. A peticao initial devera vir embasada em 

disposicao de lei que tipifiqtie a ocon*enoia ou o fato como lesivo ao bent a ser protegido. 

Se o Ministerio Publico se convencer da tnexistencia de fundamento para a 

propositura. da acio, promovera o arquivamento dos autos do inquerito civil ou das pecas 

informativas, fazendo-o motivadamente e remetendo sua manifestaclo ao Conselho Superior 

da Instituicao para deliberaeao final e as providencias subsequentes, art. 9°, § 1 ° a. 4.°. Uma 

vez intentada a acao, o Ministerio Publico nao pode desistir, por ser indisponivel o seu objeto, 

mas, a final, diante das provas prodtizidas, podera opinar pelaprocedencia on improcedencia. 

Se a associacio autora desistir ou abandonar a acio, o Ministerio Publico assumira 

a titularidade, art. 5 °, § 3°. A desistencia infiindada ou abandono da Acao Civil Publica pelo 



40 

autor e possivel, inclusive pelo Ministerio Publico, hipdtese em que qualquer entidade co-

legitimada podera, em substituicao, assumir o polo ativo da demanda. 

A legithnacao passiva estende-se a todos os response, veis pelas situacdes ou fatos 

en sej adores da. acSo por atos comissivos ou ©missives, sejam pessoas fisicas ou juridicas, 

desde que se encaixe no eonceito do poluidor e degradador do meio ambiente, nao exigindo a 

Lei qualquer conditio especial, senlo a reiaeao de causalidade que aproxima o dano 

ambiental do sen causador. 

3.5 Foro e Processo 

Com base nos artigos 2.° e 4 ° da Lei 7.347/85, a Agio Civil Publica, bem como as 

respectivas medidas cautelares, deverao ser propostas no foro do local onde ocorrer o dano 

devido a facilidade de obtencab das provas testemunhais e da realizacao de pericia que forem 

necessarias a coraprovacSo do dano. Todavia, se a UniSo, suas autarquias e empresas publieas 

forem interessadas na condicao de autoras, assistentes ou oponentes, a causa correra perante 

os juizes federals e o foro sera o do Distrito Federal ou Capital do respective Estado, (art. 109, 

I , CF). 

A competencia, na tutela dos interesses difusos, e funeional e, portanto, absoluta e 

improrrogavel, identificando-se com o lugar da lesao ou ameaca de lesao. Se a extensao do 

dano ambiental atingir mais de urn Estado membro, a competencia sera da Justica Federal. Se 

atingir mats de um municipio, sera competente a Justica Estadual, adotando-se o criterio da 

prevencao e aplicando-se subsidiariamenfe as regras pertinentes ao Codigo de Processo Civil. 

Nao pode haver reunite de acbes propostas em Estados diferentes, mesmo que sejam. conexas. 
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A legitimacao ativa tambem dependera, caso a caso, das atribuicoes de cada orgao 

do Ministerio Publico. Sendo a materia de afribuieao do Ministerio Publico Estadual, nao se 

admite a propositura da acio pelo Ministerio Publico Federal, nem mesmo como litisconsorte 

ativo. 

O procedimento da .Acao Civil Publica podera ser ta.nto o ordinario quanto o 

sumario, observando-se aqui os mesmos criterios de defmiclo do rito contemplado no Codigo 

de Processo Civil, valendo destacar o cabimento de todas as especies de provimentos (de 

conhecimento, cautelares, tutela antecipada, executives), Com a peculiaridade de se admitir 

medida Jiminar suspensive da atividade do reu quando pedida na initial, desde que ocorram o 

"fumus bom juris*' e o "periculum in mora", 0 reu pode interpor agravo contra a liminar e 

tambem pedido de sua suspensao ao Presidentc do Tribunal competente para, conhecer do 

respective recurso. 

Vale ressaltar que, ajuizada a acao, expedir-se-a edital para conhecimento de 

terceiros, afim de que os lesados pel as ofensas possam intervir no processo como um 

litisconsorte (art. 94 do Codigo de Defesa do Consumidor). Evidentemente, os interessados 

que nao quiserem intervir poderao omitir-se, porquanto o direito pieiteado na acao de defesa 

de direitos individuals homogeneos e divisive! e disponivel. 

3.6 Tutela Cautelar 

A tutela cautelar no sistema da LACP encontra-se regulada por dois dispositivos: 

no artigo 4°, regula-se a agio cautelar propriamente dita e, no artigo 12, dispoe-se sobre a 

possibiiida.de de tutela liminar, "com ou sem justificacSo previa". As duas hipoteses, 

http://possibiiida.de
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entretanto, nao se confundem. A medida liminar pode ser solicitada e defends dentro da 

propria acio civil publica, Ja a acio cautelar, sendo proposta na pendencia da acao principal, 

ou antes dela, processa-se em autos apartados. 

Alias, existe ate um contra-senso na propria lei que criou a Acao Civil Publica, ao 

prever a agao cautelar (arts. 4° e 5°) e a liminar (art. 12), que sao medietas de urgencia e 

necessidade ao lado do inquerito civil (art.. 8°, §1° e 9°), Este procediniento demanda gasto de 

tempo, que pode ser prejudicial a propria acao civil publica. 

Varios aspectos nas medidas de urgencia se klentificam, todavia, havendo a 

necessidade em atnbas, de demonstracio dos requisites necessaries a sua concessio, quais 

sejam, a relevancia da ftmda.menta.cao - fumus bam iuris e o reeeso de dano irreparavel ou de 

diftcil reparacao - periculum in mora, sendo a probabilidade elemento irnprescindivel, uma 

vez que nlo se pode recear o que nlo e possivei, nem mesmo o que dtficilmente ocorreria. 

Mencione-se tambem, que todas as decisoes referentes as diversas especies de provimentos 

urgentes postulados devam conter as razees de convencimento do julgador, sob pena de 

nulidade. 

O processo cautelar que, em regra, visa unicamente a assegurar uma pretenslo de 

direito material que sera discutida posterioraiente em um processo principal difere das 

medidas cautelares de natureza satisfatoria, pois estas ultimas tem por escopo satisfazer o 

direito material em conflito, nao se encontrando condtctonadas a propositura de qualquer agao 

principal posterior, em virtude da pretensao ja se encontrar satisfeita. No sistema da LACP a 

propria let diz que a tutela cautelar visa a evitar o dano, servindo para satisfazer a pretensao, 

on seja, indica a possibilida.de do raanejo de medidas de earater satisfativo. 

Com relacao a medida liminar, esta corresponde ao adiantamento da propria 

prestacao jurisdicional postulada, que ao inves de ser concedida no final, com o fransito em 

julgado da sentenca de procedencia, e deferida initio litis, podendo o juiz, em qualquer 

http://ftmda.menta.cao
http://possibilida.de
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especie de A9J0 Civil Publica, conceder mandado liminar, conforrne disposto no art. 1 2 da 

Lei 7.347/85. Vale ressaltar que, quando cabivel, o jniz devera ouvir previamente a pessoa 

juridica de direito publico interessada, para que, apos o prazo habil e a analise da urgencia do 

caso, o magistrado decida quanto ao referido mandado, inaudita altera parte. 

Nao se aplica a Acao Civil Publica a antecipacSo da tutela (arts. 273 e 4 6 1 do 

CPC). Todavia. ha entendinmoio contralto no MCIPJU'O de ,v.i prosM'vel umto A Ihmmtt cautelar 

como a antecipatdria de merito, conforrne emsina o doutrinador Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo (2003, p. J 20), justificando inclusive que, de fato, o artigo 1 2 da Lei 7347/85 preve 

hipdtese de medida antecipatdria, que tambem podera ser concedida nos termos do artigo 273 

do Codigo de Processo Civil. 

Nessa mesma Italia temos que o mandado liminar referido pelo artigo 12, caput, da 

Lei 7.347/85 concedido nlo em sede de acio cautelar, e sim no prdprio ambito da acao de 

conhecimento, nao se conflinde com a antecipacSo de tutela, Entretanto, e certo que de 

qualquer forma, a concessio da antecipatdria de merito, quando requerida na forma do mesmo 

artigo 12, pode ser deferida mesmo fora. do processo cautelar e constitui uma inequivoca 

modalidade de tutela antecipada, com requisitos diversos do atual artigo 273 do Codigo de 

Processo Civil. 

3.7 Priorida.de da Tutela Prevent!va e Requisitos Ensejadores da Tutela Cautelar 

Tendo em vista o inttinseco earater irreparavel que, muitas vezes, assumem os 

danos ecologicos, faz-se necessario adotar medidas aptas a evitar ou impedir a ocorrencia dos 

mesraos, ressaltando, nesse caso, a imperiosiclade da prevencao do dano ao ambiente, tarefa 

requerida nao so do Estado, mas de toda sociedade. 

http://Priorida.de
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O diploma legal da Acao Civil Publica compreende nao so a responsabilidade por 

danos ja ocomdos, mas tambem a tutela de earater preventivo a ocorrencia da lesao, de forma 

provisoria, mediante o deferimento de medidas iiminares, bem como de earater definitivo e 

preceito cominatorio, isso porque a preservacao do meio ambiente e tarefa inafastavel do 

poder publico, que se concretiza, principalmente, com a adocao de procedimentos e medidas 

que antecedent a ocorrencia de um dano ecologico. 

Portanto, no que se refere a concessio de medidas urgentes aptas a evitar grave 

lesao ao meio ambiente, a tutela cautelar e, especiafmente em se tratando de provimento 

jurisdicional de nao fazer, a regra e nlo a excecao. Isso se justifica, principalmente, porque no 

Direito Ambiental, diferente de outras materias, vigoram dois principios que embasam o 

poder de cautela dojuiz. Prirnetramente o principio da prevalencia do meio ambiente, que esta 

diretamente ligado a vida, se nao a propria, sobrevivencia do ser humano. Em segundo lugar, o 

principio da preeaucfo, tambem entendtdo para algiins autores como principio da prevencao. 

Com efeito, o postcionamento preventivo tem como principal requisite ensejador a 

responsabilidade no causar perigo ao meio ambiente, nao sendo necessario que se tenha prova 

cientifica absolute de que ocorreri o dano ambiental, bastando o risco de que a lesao seja 

irreversivel on grave, para que nlo se deixe para depois as medidas de protecao. E, se por 

acaso surgir duvida quanto a possibilidade do dano, a solucao deve ser sempre favoravel ao 

meio ambiente, prevalecendo a regra "in duhio pro meio ambiente ". 

E, portanto, com fundaraento na ConstituieSo Federal que e possivel requerer ao 

Poder Judiciario, a apreciacao como concessio de medidas Iiminares no ambito da defesa 

judicial do meio ambiente, em que podera ocoirer a irreparabilidade on mesmo a dificil 

reparacao do direito a vida caso se tenha de aguardar o longo, penoso, mas necessario tramite 

normal do processo de conhecimento, 
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3.8 Responsabilidade do Reu e a Sentenca 

0 reu da Agio Civil Publica fern responsabilidade objetiva peios danos causados 

ao meio ambiente; nao precisando o autor demonstrar culpa ou doio na sua conduta, bastando 

evidenciar o nexo cle causalidade entre a agio ou omissao lesiva ao bem protegido no 

processo. 

A Lei 7.347/85 estabelece no seu art. 3 . 0 que a Agio Civil Publica podera ter por 

objeto a condenacao em dinheiro ou o cumprimento de obrigagao de fazer ou nao fazer (art. 

11). Na obrigagao de fazer tem em vista especialmente a recuperagio do meio ambiente 

degradado, onde o sujeito lea obrigado a. repot, ou refazer ou mesmo recuperar, podendo ser 

fungivel ou infungtvel a obrigaeSo, sob pena de execucao especifica ou de cominacao de 

multa diarta. E na obrigagao de nao-fazer seu cumprimento consists no nao-atuar no ato, ou 

melhor, na absteneao. Seu descttmprimento ocorre quando se faz o que esta. vedado fazer. 

As obrigacoes de nlo fazer, como tats, nlo comportam execucSo especifica. Fazer 

com que o obrigado as cumpra no campo ambiental e de suma importincia, porque nisto esta 

o principio basico de que e mais importante prevenir do que remedial" os danos ecoldgicos. E 

aqui que a tutela cautelar do meio ambiente tem sua grande funcio de impedir que a 

degradagao se realize. O uso da forca e o unieo meio de impedir a atividade vedada quando o 

obrigado nao cumpre a obrigagao. 

A sentenca proiatada em sede de agio civil publica produz a coisa. julgada, 

revelando eficacia erga omnes, salvo na uitica hipdtese de ser a demanda julgada 

impioccfjcufe cum Iwsc na i i ;«ufK*Rt ie** das psovas (art 16). Porem, o art, 3,° da Medida 

Provisoria n, 1,570 de 26 de marco de 1997 deu nova redagio ao art, 16 da Lei 7.347/85, 
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restringindo os efeltos da coisa julgada erga omnes "aos limites da competencia territorial do 

orgao prolator". 

Os onus sucumbenciais sao devidos no caso de iitigancia de ma-fe pela associacio 

(art. 17) e tambem, analogicamente, pelos demais legitimados. Fora da situacao de Iitigancia 

de ma-fe, parece incabivel tal cominacao. Polemica tem sido it questao da imposicao dos 

encargos sucumbenciais ao Ministerio Publico, na hipdtese de vencido na Acio Civil Publica. 

A sucumbencia, neste caso, serviria para desesti miliar e coarctar a funcio de consagrada 

instituicio incumbida constitucionalmente de proteger, em jm'zo, os interesses sociais e 

individuals indisponiveis, sobretudo os interesses individuals e eoletivos (art. 129, I I I , CF). 

Contudo, alguns defendem que, vencido o Ministerio Publico, os onus da 

sucumbencia serlo devsdos pelo Estado, posicao insatisfatdria, uma vez que nao e incomum o 

ajuizamento de Acio Civil Publica pelo .Ministerio Publico contra o prdprio Estado. Trata-se 

de questao a ser pacificada nos pretdrios do nosso pais. Outros defendem que, quando a Acao 

Civil Publica for proposta em desalinho ao interesse publico, o Ministerio Publico nela tendo 

sucumWdo, e sendo orgao do Estado, a este cabe a responsabilidade pelos honorarios de 

sucumbencia, devendo incluir o valor da condenaclo em sea verba orcamentaria, 

3.9 Uses e Abuses na Acio Civil Publica: Analise de sua Patologia 

3.9.1 As Acoes Civis Publicas e o Direito Material 

A sentenca. tem o conteudo e o alcance de norma geral, na Acio Civil Publica, 

conforme o art. 11 da Lei n ° 7.347/85 que previu a possibilidade para o juiz de determinar 
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"erga omm.f, a prestacao de uma atividade devida ou a abstencao de uma atividade nociva. 

Tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com o art. 5°, 11, da Constituicao 

Federal, que preeeitua "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao 

em virtude de lei". Assim, a atividade devida, a qual se refere o art. 11 da Lei 7.347/85, e a 

determinada por lei, e a nociva e tao-sornente a ilegal e lesiva. Porquanto, nao e a Acao Civil. 

Publica, instramento de equidade, dc ducno ahcinative ou de protecao di m'eie^ses nlo 

consagrados pela lei. 

A Acao Civil Publica somente pode ser proposta em virtude de norma expressa de 

Direito Substantive, nlo cabendo ultrapassar esses limites, sob pena de deturpacao do 

institute. 

3,9,2 A Acao Civil Publica nao e Forma Paralela de DeclaracSo de Inconstitucionalidade 

A Acio Civil Publica tent sido ntilizada pelos juizes singulares como substitute da 

Acio Direta de Inconstitucionalidade, com a diferenca de ser a competencia para o seu 

julgamento do Supremo Tribunal Federal. 

Ora, como a sentenca da Acao Civil Publica tem efeitos erga omnes, nao pode 

ensejar o controle da constitucionalidade da lei por via disfareada, com usurpacao da 

competencia do Superior Tribunal Federal, Tal impossibilidade decorre da inviabilidade das 

duas conseqiiencias alternatives: primeiro, a inconstitucionalidade e declarada Jocalmente, 

tao-somente na area de competencia do juiz, e, apiicando-se "erga omnes", cria um Direito 

substantivo estadual diferente do nacional e viola a Constituicao Federal; segundo, a 
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inconstitucionalidade e dedarada pelo juiz de l a instancia, para ter efeitos no piano nacional e 

ha usurpacao, pelo juiz, da funcao do Superior Tribunal Federal. 

3.9.3 Extensao da Jurisdicao na Acao Civil Publica 

Problema mais delicado e o da extensao da jurisdicSo do magistrado na Acao Civil 

Publica, em virtude da redacao da lei, que pode parecer ambigua, ao deixar de compatibiiizar 

expressamente os principios da competencia flmcional e territorial e a extensao de jurisdicao 

do magistrado na Acao Civil Publica, ensejando interpretacoes divergentes na doutrina e na 

jurisprudencia 

O Codigo de Defesa do Consumidor estabeiece, em relaeao a Justica. Estadual, a 

competencia do juiz do local onde ocorre o dano, e, no caso de dano nacional ou regional, o 

da Capital do Estado ou do Distrito Federal. Os processes desenvolver-se-Io separadamente, e 

as respectivas decisoes terao eficacia na jurisdicSo de cada juizo. Portanto, e possivel 

entendimentos divergentes nas diversas regioes da Justica Federal, Tambem na Justica 

comum de cada Estado isto podera ocorrer, por essa razSo e que cada Estado tem o seu 

Tribunal de Justica. 

Concluimos entao que nem a lei da. Acao Civil Publica nem o Codigo de Defesa 

do Consumidor afastam os principios referentes a competencia e jurisdicSo e as normas da 

organizagao judiclaria, lirnitando-se a. estabelecer normas especiais, para, proteqao do 

economicamente mais firaco, nao tendo criado uma competencia nacional do juiz de 1* 

instancia, quer pertenca aos quadros da Justica Federal ou Estadual, quando julga as Ac5es 

Civis Publicas. 
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3.9.4 Relatividade da Valoracao dos Bens Protegidos pelo Direito Ambiental Diante dos 

Mecanismos Utilizados Em Sua Defesa 

Observa-se no tocante ao Direito Ambiental, varias formas tie protecao aos bens 

juridicos que protege, em especial, como visto, a acao civil publica que tem sido amplamente 

utilizada pelo Ministerio Publico. 

Diante do preceito inovador trazido no artigo 225 da. Constituicao Federal, aliados 

a real preocupacao coin as reservas naturals, fauna e flora que nos cercam, e que tem sido 

diretamente atingidos pela atividade indiscriminada e desregrada do homem, a. sociedade tem 

se mostrado sensivel a este novo valor, que indiscutivelmente tem sua importancia para a 

existencia. do prdprio ser humano. 

Compreende-se o entusiasmo e a dedieaelo que em. todos desperta essa nova 

inventariante axioiogica, sendo natural que atentarnente a defendam o Poder Judiciario e o 

Ministerio Publico. 

Ha, todavia, necessidade de se reconhecer que o ecoldgico nao e um valor 

absoluto, porquanto a preservacao do meio ambiente e exercida em .fiincao da vida humana, 

ou por outras paiavras, da "pessoa h u m a n a a qua! representa o vaJor-fonte de todos os 

valores. A Ecologia subordina-se, assim, a Antropologia, o que o Ministerio Publico nao raro 

esquece, perpetrando erros que bloqueiam iniciativas do maior alcance social existencial. 

Nesse sentido, lembremos do caso recente em que a artista Xtixa teve a ideia de 

constrain um grande parque de diversoes a margem do Rio Itanhaem, inspirando-se no de 

Orlando, nao podendo reaiizar esse empreendimento pelo fato de que o magistrado local ter 

julgado procedente a acao proposta pelo Ministerio Publico que entendeu que o projeto iria 

abranger areas destinadas a habitacao popular. 
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Imenso foi o prejuizo para a coletividade local etn geral, em especial no tocante ao 

turismo de Itanhaem, ctdide historica em declinio, em confront© com sens antigos distritos, os 

municipios de Perutbe e Mongagua. O certo e que as areas supostamente ameacadas e 

desneeessariamente preservadas continuam em total abandono, por nlo serero propicias a 

moradia. 

Out's inierfereocia iucspJicavcl do Ministerio: Publico onsetvamo> na sustacao da 

construe!© das barragens de Paraitininga e Biritiba-Mirim, clestinadas a abastecer mais de 

para o reservatdrio da Cantaneira, ora em gravissima raise, a pretext© de que seria 

impedida a passagem de animals. 

Varios outras exemplos existem de injustifioaveis 6b ices a necessarios servicos 

publicos, mas os expostos acima bastam para demonstrar que o Poder Judiciario e o 

Ministerio Publico tem dado excessive protect© a fatos que nao representam prejuizo real ao 

meio ambiente, lesando interesses socials relevantes, esquecidos de que se protege a natureza 

em razao do homem. 

O progress© e desemolvipnmfo social sao tambem ueccssidades atuais do homem, 

sendo tambem diretrizes a seres respeitadas e protegidas pelo direito, devendo haver uma 

apreciacao justa no caso concrete, tanto pelo judiciario quanto pelo Ministerio Publico, do 

sacrificio de um ou outro bem juridico, levando em consideracao o que sera mais benefico 

para a sociedade, respeitando, e claro, os limites do bom senso, do bem comuro e do prdprio 

Direito. 
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CONCLUSOES 

Procuramos apresenfar nesta pesquisa cientifica uma abordagem geral a respeito 

do direito ambiental como bem difuso, pertencente a coletividade e sua devida tutela por 

instrurnentos legais, com especial enfase a Acio Civil Publica como meio bastante utilizado 

na atualidade. 

Na abordagem referente ao Direito Ambiental foi feito uma analise de eonceito, 

principios, compos de inckieneias das normas pertencentes a este ramo do Direito, 

explicitando ainda, eonceito nlo propriamente juridicos, mas que sao utilizados 

constanternente como e o caso de meio ambiente. 

Fundamentos legais, desde a origem historica ate os dias atuais, principalmente no 

concernente a protecao elevada na seara constitucional que permitiu uma maior amplitude, 

seguranca e apiicabilidade nas normas ordinarias a respeito da protecto ambiental, alem da 

dificuldade de modiftcacSo ou supressao dos principios basilares, visto que agora estao 

elevados a nivel constitucional. 

Por conseguinte, foram citados e expiicitados todos os meios processuais habeis a 

servirem de instrumento para a efetivacao da protecao ambiental em varios niveis 

jurisdicionais, inclusive com inovacdes referentes a legitimidade e amplitude da coisa julgada. 

Especial enfase, no entanto, foi dada a mais piatica e utilizada forma de protecao 

ambiental na atualidade, que a e Agio Civil Publica, tendo sido este o objetivo principal do 

nosso trabalho, fazer uma pesquisa sobre a protecao ambiental especialmente por meio deste 

meio processuai, esclareeendo suas nuances mais importantes, principalmente quanto a 

legitimacao do Ministerio Publico, que na atualidade tem desempenhado atraves deste 

instrumento legal, um importante papel na protecao do Meio Ambiente. 
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Enfstn, aparecendo no rol de atribuicdes do Ministerio Publico ou inserido na 

titularidade ativa de outras entidades igualmente Iegitimadas, a acio civil publica revela-se 

como habil e idoneo instrumento de tutela ambiental, alem de prestar-se a protecao 

jurisdicional de outros interesses eoletivos e individuals homogeneos, e servindo ainda como 

vigoroso mecanismo de reafirmacao da cidadania, da dignidade humana e do primado do 

direito. 

E por meio do conlnde junsditional que os foiuido">vs terfo a oporfunidade nao so 

de se defender mas de i\einuafmtnu a rear com as suns nospomabiiidades <m) decors encia do 

que estabelecem as normas constitutionals ambientais, tudo em sintonia com. o devido 

processo legal e sempre procurando alcanear a coisa julgada. 

Com a efetividade da responsabiiizacao dos infratores por danos ambientais, o 

judiciario tem evitado desleixo e despreocupacao principalmente dos grandes 

empreendimentos com a questao ambiental, evidenciando que onde a justica realmente atua 

ha inibicao de atos irresponsive! s que visam linica e excl.usivamen.te o lucro. 

A Acao Civil Publica, destarte, constantemente utilizada pelo Ministerio Publico 

para proteeSo ambiental tem ainda um earater preventive) e acautelatdrio, em casos em que o 

judiciario difere tutela inibitdria no sentido de impedir que determinados atos venham a 

causar prejuizos ao mnhioufc, nrejtn'/.os CMC oiuhas v<vc,s irrecupt raveis pam n fauna, flora e 

para a propria vida humana. 

Porem, este poderoso instrumento deve ser utilizado em ocasiSes oportunas e 

efetivamente uteis para a satisfacao do bem comum, pois, em algumas situacoes isoladas, tem 

sido utilizado pelo Ministerio Publico, e acatado pelo judiciario de forma a prejudicar o 

progresso e desenvolvimento social. Sao casos em que a protecao ambiental e minima, e o 

interesse social e imensuravel. 

http://excl.usivamen.te
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A protecao ambiental nao pode ser elevada de principio legal constitucional para 

paixao social, devendo ser protegida a todo custo, mesmo que se sohrepondo a principios 

igualmente importante, ou ate mesmo mais importante como e o caso da vida e dignidade 

humana. 

Neste sentido, deve-se fazer uma averiguacao dos interesses juridicos 

contrapostos, visto que apesar da protecao do meio ambiente como direito difuso nao pode ser 

elevado a categoria de um "megadireito" inatingfvet e sagrado, pois uma vez que se protege o 

meio ambiente, visa-se proteger o prdprio ser humano, e quando este e prejudicado ou 

esquecido pelo judiciario, o Direito na© esta fazendo o seu papel social. 
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