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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade humana tern alcancado, neste ultimo seculo, urn desenvolvimento 

jamais visto em toda a sua historia. O avango tecnologico ocasionado por esse 

desenvolvimento, aliado ao crescimento populacional e a consequents demanda de 

recursos naturais, tern incindido numa maior apropriacao desses recursos 

ocasionando sobretudo nestes ult imos cinquenta anos, problemas ambientais de 

natureza irreversivel. A monograf ia que ora nos propomos a apresentar, vem tecer 

a lgumas consideragoes sobre a problematica ambiental que ha muito tempo tern 

prejudicado o mundo inteiro, enfat izando a necessidade, por parte dos Poderes 

Publicos, de uma maior f iscalizagao e aplicagao da legislagao ambiental , na tentativa 

de minimizar os efeitos lesivos e agressivos do homem sobre o meio ambiente. A 

analise do tema, partindo de urn contexto global, apresenta como eixo central a 

ocorrencia de inumeras agoes que o homem, 'irrational' e desenfreadamente, tern 

provocado sobre o meio em que vive - englobando aqui nao so o meio ambiente 

propriamente dito, mas tambem o meio urbanist ico e paisagistico - agravando a 

qual idade de vida da populagao de todo o planeta. Diante de tais consideragoes, 

este trabalho tern como final idade precipua expor os argumentos que viabil izem uma 

maior sensibil izagao do Poder Publico e da sociedade civil quanto a esta 

problematica, v isando outrossim a efetiva aplicagao das normas e mecanismos que 

tutelam o meio ambiente. Somente atraves da atuagao em conjunto desses 

organismos e que se podera viabilizar a garantia de urn meio ambiente sadio e 

equil ibrado, de usufruto das presentes e futuras geragoes. 

Palavras-chaves: Meio Ambiente, Direito Ambiental, Conservagao da Natureza 
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I N T R O D U Q A O 

O debate em torno das questoes ambientais tern alcangado grande relevo nas 

ultimas decadas, envolvendo teoricos, governos e a sociedade civil do mundo inteiro, 

haja vista a crescente preocupagao e busca de medidas que cessem ou, pelo 

menos, d iminuam as agoes causadoras de impacto ambiental e seus efeitos nocivos 

sobre o planeta Terra. 

A urbanizagao das cidades, aliada a gradativa demanda e exploragao dos 

recursos ambientais, tern ocasionado enormes desequil ibr ios nos sistemas naturais 

e na vida social do homem, que sagaz e ferozmente, passa a explorar a natureza de 

forma irracional e desenfreada, sem a preocupagao de disciplinar sua atuagao e 

conservar o que ainda resta para as futuras geragoes. 

Todo esse processo de degradagao dos recursos naturais, originado pela 

atividade humana, que veio causar problemas globais, muitos deles de natureza 

catastrofica, como se noticia diuturnamente na mldia televisiva, passou a despertar a 

necessidade da criagao de mecanismos que pudessem regular a atuagao do homem 

no meio natural e puni-lo quando sua agao causasse prejuizo ou lesao aos bens 

ambientais. Foi perante a essas preocupagoes que se concret izaram os primeiros 

emanamentos jur idicos de tutela do meio ambiente em varias nagoes do mundo. 

A cidade de Sousa, localizada no Semi-arido paraibano, servindo de exemplo 

para demonstrar o crescimento populacional e o desenvolv imento economico que se 

perfaz em inumeras cidades do mundo, se insurge tambem como vit ima de praticas 

lesivas o meio ambiente as quais tern agravado a qual idade de vida de sua 
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populagao, a destacar: a ocupagao irracional e desordenada de areas insalubres e 

de risco, a exploracao predatoria dos recursos naturais e minerais, o lancamento de 

lixo domestico e de residuos toxicos em areas inapropriadas (lixoes), provocando 

grandes estragos no solo e na agua do subsolo e da superficie, alem de servirem, 

paradoxalmente, como fonte de contaminacao para os que sobrevivem da 

exploracao de tais residuos, bem como a falta de uma politica de arborizagao e de 

gestao dos recursos hidricos, entre outras. 

Partindo de urn contexto global, o primeiro capftulo deste trabalho tracara 

algumas consideragoes sobre o Direito Ambiental, enfatizando os primordios do 

pensamento de defesa ambiental e o seu enfoque perante a Constituigao Federal de 

1988. Alem disso, discorrer-se-a acerca do significado juridico do Direito Ambiental, 

atraves da acepgao de varios estudiosos, alem dos principios que norteiam e dao 

subsfdios a criagao deste novo Direito. 

No segundo capitulo, abordar-se-ao alguns aspectos sobre a importancia da 

Lei Federal n° 6.938/81 - Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente - percussora de 

uma legislagao ambiental especifica em sede de Brasil, bem como o destaque de 

seus objetivos e os orgaos que estruturam e dispoem sobre polfticas ambientais em 

nosso pais. Serao enfatizados, igualmente, as formas de responsabilizagao dos 

entes que cometem danos ou crimes contra o meio ambiente e os meios 

processuais para sua defesa, como a Agao Popular e a Agao Civil Publica que, 

colocados a disposigao da coletividade e do Poder Publico, tern servido como fonte 

de protegao a esses bens. 

Por fim, no terceiro e ultimo capftulo, sera abordada, em breves 

consideragoes, a questao do meio ambiente sob a otica local - municipio de Sousa-
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PB, discutindo-se acerca das normas que regulam e disciplinam a protecao do meio 

ambiente neste municipio. 

A proposta metodologica do presente trabalho teve como fonte basilar a 

utilizacao de material didatico confeccionado no Projeto de Educagao Ambiental 

desenvolvido no Centro de Formacao de Professores da Universidade Federal de 

Campina Grande - Campus de Cajazeiras. Este material, juntamente com leitura, 

discussao e analise da literatura pertinente ao tema em questao, bem como a coleta 

de dados e analise da realidade local, serviram como pilares para a realizacao do 

presente trabalho monografico. 
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C A P I T U L O 1 C O N S I D E R A Q O E S S O B R E D I R E I T O A M B I E N T A L 

1.1 A preocupagao mundial com a problematica ambiental 

A agao do homem sobre o meio ambiente tern representado, no decorrer de 

seu processo evolutivo e de dominagao sobre a Terra, uma crescente e intensa 

transformagao do meio natural, ocasionando a destruigao de varias especies da 

fauna e da flora, ou seja, de varios ecossistemas naturais. 

O processo historico de desenvolvimento da sociedade humana e sua 

consequente interferencia na natureza, comega a se agravar a partir da Revolugao 

Industrial, incidindo no aumento do crescimento populacional, na intensificagao do 

processo de urbanizagao e, sobretudo, numa maior demanda de recursos naturais, 

em virtude do padrao consumista implementado pelas nagoes desenvolvidas. Essas 

agoes assumem uma ferocidade maior apos a Segunda Guerra Mundial, com a 

expansao do processo de industrializagao para as nagoes subdesenvolvidas, 

globalizando a interferencia humana e a alteragao dos ecossistemas naturais em 

escala mundial. Cabe salientar que todo este processo e orientado com vista ao 

crescimento economico, cujo prego tern sido pago com a pratica de agoes 

agressivas, muitas vezes de resultados irreverslveis ao meio ambiente. 

Esse processo de continua apropriagao e degradagao do meio ambiente e de 

seus recursos tern despertado inumeras preocupagoes de ambito mundial, 

principalmente nas ultimas tres decadas, suscitando a realizagao de varias 

conferencias para a discussao e tentativa de minimizagao dos problemas que nao so 
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agravam a qualidade de vida da populagao mundial, mas que poem em risco o 

equilfbrio dos ecossistemas naturais, responsaveis pela manutengao de todas as 

formas de vida na terra. 

Diante dessas preocupacoes, a sociedade civil tern se mobilizado, visando 

garantir urn meio ambiente sadio e equilibrado, para o usufruto das presentes e das 

futuras geracoes. 

Destarte, alem da Constituicao e da criagao de novos organismos para a 

protegao do meio ambiente, surge o Direito Ambiental, com o objetivo de regular a 

intervengao do homem no meio natural, preservando-o contra praticas lesivas que 

possam vir causar a destruigao ou degradagao de seus elementos, bem como 

normatizar o seu uso, de forma a "assegurar a sobrevivencia das geragoes futuras 

sob condigoes satisfatorias de alimentagao, saude e bem-estar". (MEIRELLES, 

1999: 470). 

1.2 Conceito de Meio Ambiente. 

A palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ambiente" tern origem latina - ambiens, entis: rodear, envolver. £ o 

meio em que vivemos. Apesar das muitas acepgoes da palavra, alguns autores 

acentuam que a expressao meio ambiente se apresenta como redundante, contendo 

em si mesma urn pleonasmo, ja que 'ambiente' e 'meio' se traduzem como 

sinonimos. Para outros, a exemplo de Sato (2000, p. 18), nao e errado falar em 

"meio ambiente". De acordo com esta autora, se o ambiente nos da o sentido do 

"tudo que nos cerca", o meio nos traz o sentido de pertencer, de troca entre o 
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ambiente interno e o externo. Tal referenda, contudo, tern reduzido interesse, pois a 

mesma e mais formal do que de conteudo. 

Para o professor Aloisio Ely (1990, p. 4), o meio ambiente significa "todo o 

meio exterior ao organismo que afeta o seu integral desenvolvimento". O integral 

desenvolvimento aqui enfatizado ocorre atraves da interacao dos meios fisico, social 

e pslquico, que no seu equih'brio e correlagao possibilitam o desenvolvimento pleno 

da vida, do ponto de vista biologico, social e psiquico. Ha, indiscutivelmente, uma 

interdisciplinaridade entre todos os elementos que compoem a organizacao social, a 

tal ponto que o entendimento de meio ambiente vai alem da ideia de ecologia. 

Encontramos definicoes que tratam o meio ambiente como sendo "o universo 

natural que, efetiva ou potencialmente, exerce influencia sobre os seres vivos". Em 

virtude da abrangencia de tal expressao, reflexo dos inumeros elementos por ele 

integrados, ha uma divergencia entre os autores quanto a conceituagao e tratamento 

dado ao meio ambiente. Em face disso, verificam-se definicoes diversas, umas que o 

tratam sob o aspecto natural (sentido restrito), outras que o enfocam sob o aspecto 

artificial ou cultural (sentido amplo). 

Sobre esse aspecto, Edis Milare (2000, p. 51) enfatiza que "meio ambiente" e 

uma expressao "camaleao" uma vez que inexiste consenso sobre sua definicao. 

Esse autor traz definicao de Avila Coimbra que conceitua o meio ambiente como 

sendo: 

o conjunto de elementos fisico-quimicos, ecossistemas naturais e 
sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num 
processo de interacao que atenda ao desenvolvimento das 
atividades humanas, a preservacao dos recursos naturais e das 
caracteristicas essenciais do entorno, dentro de padroes de 
qualidade definidos. 
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Ja o ilustre jurista Jose Afonso da Silva (1995, p. 10), trata do meio ambiente 

em seu sentido amplo, pois considera "toda a natureza original e artificial, bem como 

os bens culturais correlatos, compreendidos, portanto, o solo, a agua, o ar, as 

belezas naturais, o patrimonio historico, artistico, turistico, paisagistico e 

arqueologico". 

Legislativamente, nao havia definicao legal de meio ambiente ate o advento 

da Lei 6.938, de 31 de Outubro de 1981 - Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente 

- que o definiu como "o conjunto de condicoes, leis, influencias e interacoes de 

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

suas formas" (art. 3°, I). 

Prescreve o artigo 2°, I, da referida lei, que o meio ambiente e considerado 

como "patrimonio publico a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em 

vista o uso coletivo". 

A definigao de meio ambiente empregada pode ser considerada bastante 

ampla, ja que atinge tudo aquilo que permite, abriga e rege a vida, abrangendo para 

alguns autores, a exemplo de Odum (1986, p. 24), as comunidades, os 

ecossistemas e a biosfera. 

A Constituicao Federal ao dar tratamento jurldico ao meio ambiente como 

bem de uso comum do povo, criou urn novo conceito. Isto porque, ate entao, tinha-

se como integrantes do conceito de bem de uso comum os rios, os mares, as praias, 

estradas, pracas e ruas. O meio ambiente, assim, deixou de ser coisa abstrata, sem 

dono, para ser bem de uso comum do povo, constitucionalmente protegido. 
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1.3 A defesa ambiental e o meio ambiente na CF de 1988. 

A historia da civilizacao humana tern sido marcada por profundas 

transformacoes no espaco natural, sobretudo nesses ultimos milhares de anos, com 

a chegada do homem que, diante de seu processo evolutivo-cultural e frente as suas 

necessidades, passou a utilizar-se e a modificar o meio ambiente. 

Este processo, de inicio, ocorreu de forma harmonica, mas agravou-se a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

posteriori, principalmente a partir da Revolugao Industrial, assumindo urn carater 

predatorio. O homem com o desenvolvimento do sistema capitalista, cuja estrutura e 

alicercada no progresso cientifico e tecnologico, passou a utilizar irracionalmente os 

recursos naturais disponiveis, destruindo-os, acarretando irreversiveis problemas de 

ordem planetaria jamais vistos na historia. 

As agoes antropicas sobre o meio ambiente assumiram nestas ultimas 

decadas urn carater alarmante. Hoje e comum se falar em efeito estufa, 

desertificacao, poluicao atmosferica, dos lagos e rios, enchentes, diminuicao da 

camada de ozonio, chuva acida, derretimento das calotas polares e tantos outros 

problemas nocivos, que tern agravado a qualidade de vida da populacao mundial e 

colocado em 'xeque' o ritmo de desenvolvimento versus degradacao ambiental 

implementado por varias nagoes capitalistas do mundo. Alem desses problemas de 

ordem ambiental, aliam-se os problemas de ordem social, como a fome, a miseria 

(ANDRADE, 1994, p. 6), a marginalizagao, a violencia, o desemprego, a baixa 

qualidade de vida e outros, que definitivamente tern se alastrado em virtude do 

crescimento populacional e do agravamento das desigualdades sociais na maioria 

dos palses. 
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Em virtude da complexidade desses problemas, a responsabilidade nao diz 

respeito apenas a urn conjunto de paises, mas sim ao mundo inteiro, haja vista o 

carater global e nao mais delimitado que tais problemas assumem. No atual contexto 

sdcio-espacial, ocorre, pois, a difusao ou internacionalizacao dos problemas, onde 

estes se espalham por todos os lugares do planeta, rompendo as fronteiras 

nacionais atraves da transnacionalizagao do capital. 

Consciente dos problemas que assolam o mundo atual, passou a surgir por 

parte da sociedade civil, uma maior atencao em relacao a todas essas questoes, 

sobretudo, as referentes a protecao e a utilizacao adequada dos recursos naturais. 

O processo de discussao acerca dos impactos ambientais, iniciado no periodo de 

pos-guerra, ganha maior impulso ao final dos anos 60 e inlcio da decada de 70, com 

a realizacao de varias conferencias como a I Conferencia das Nagoes Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suecia), em 1972, a 

Conferencia Intergovernamental de Educagao Ambiental, realizada em Tbilisi 

(Georgia), em 1977, entre outras, que firmaram a preocupagao e orientaram o 

estudo em torno desta problematica. Sobre a importancia desses eventos, ressalta 

Giometti (1996, p. 35) que: 

foi a partir da Conferencia de Estocolmo, que se passou a apontar a 
deterioragao da qualidade de vida humana e ambiental como 
consequencia do modelo de desenvolvimento alicergado na atividade 
industrial que propicia a poluigao do ar, da agua e do solo e, 
consequentemente, a destruigao das reservas naturais e do equilibrio 
planetario. 

Na verdade, podemos considerar que a conferencia de Estocolmo atingiu 

seus objetivos, ou seja, chamou a atengao da sociedade acerca do crescente 
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impacto da atividade humana, fato este constatado atraves da criagao da Comissao 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) em 1983. A missao 

precipua dessa Comissao foi a de reexaminar os problemas criticos do meio 

ambiente e desenvolvimento do planeta e formular propostas para soluciona-los. 

Decorridos tres anos, durante os quais conduziu pesquisas e executou estudos 

especificos fiscalizados por tecnicos, a CMMAD lancou em 1987 o relatoriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nosso 

Futuro Comum". 

Nesse relatorio, a CMMAD apresentou resultados positivos e negativos: 

1. Resultados positivos: 

• A expectativa de vida esta crescendo; 

• A mortalidade infantil esta decaindo; 

• O grau de alfabetizacao e cada vez maior; 

• As inovacoes tecnicas e cientfficas sao promissoras; 

• A producao de alimentos esta crescendo mais rapidamente do que 

a populacao mundial. 

2. Resultados negativos 

• A superficie do solo esta erodindo e os desertos estao se 

expandindo; 

• As florestas estao morrendo e desaparecendo; 

• A poluicao do ar e alarmante e esta destruindo a camada de 

ozonio; 

• Os programas de desenvolvimento estao malogrando em diminuir a 

diferenca entre ricos e pobres; 

• A industria e a agricultura estao introduzindo substancias toxicas 

nas cadeias alimentares e nas zonas de fornecimento de agua. 
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Alem das conferencias acima apontadas, nos anos 80 intensificam-se em 

todo o mundo os movimentos ecologicos que, aliados a criagao de algumas 

entidades de protecao ao meio ambiente (ONGs), como a Greenpeace, o W W F 

(Fundo Mundial para a Natureza) e muitas outras, passaram a denunciar uma serie 

de problemas ambientais e os seus agentes causadores. 

Do ponto de vista constitucional, varios paises do mundo precederam o Brasil 

no tratamento conferido ao meio ambiente, como Portugal (1976) e Espanha (1978), 

alem de algumas nagoes da America Latina, a exemplo do Equador e Peru (1979), 

Panama (1983), dentre outros. 

A vigencia da Carta Constitucional de 1988, no que se refere ao meio 

ambiente, trouxe uma grande inovagao ampliando os dispositivos de lei criados 

pelas Constituigoes anteriores, ja que os mesmos eram considerados "timidos" nao 

fazendo mensao expressa ao tema. Assim e que a Carta Imperial de 1824 nao fez 

qualquer referenda a materia ambiental. A Constituigao Federal de 1891, em seu art. 

34, n° 29, conferiu competencia legislativa a Uniao para legislar sobre as minas e 

terras. A Constituigao de 1934, art. 5°, inciso XIX, j , atribula a Uniao competencia 

legislativa sobre "bens de domfnio federal, riquezas do subsolo, mineragao, 

metalurgia, agua, energia hidreletrica, florestas, caga e pesca e a sua exploragao". 

A Constituigao Republicana de 1937, em seu art. 16, inciso XIV, conferia 

competencia privativa a Uniao para poder legislar sobre "os bens de dominio federal, 

minas, metalurgia, energia hidraulica, aguas, florestas, caga e pesca e sua 

exploragao". 

A Carta de 1946, em seu art. 5°, inciso XV, allnea 1, dispunha competir a 

Uniao legislar sobre "riquezas do subsolo, mineragao, metalurgia, aguas, energia 

eletrica, florestas, caga e pesca". 
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A Constituigao Federal de 1967, em seu art. 8°, inciso XVII, alineas 'h' e T,  

dispunha ser de competencia da Uniao legislar sobre: h) jazidas, minas e outros 

recursos minerals, metalurgia, florestas, caga e pesca; e i) aguas, energia eletrica e 

telecomunicagoes". 

A Emenda Constitucional n° 1, de 17/10/69 vem apenas ratificar os termos 

acima apontados. 

Destaque-se que a Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), foi 

editada com base nestes preceitos constitucionais e ainda naquela que assegurava 

a defesa da saude (art. 8°, XVII, c). 

Como podemos observar, as Constituigoes anteriores e a Lei de Politica 

Nacional do Meio Ambiente foram timidas e pouco elucidativas na criagao de leis de 

protegao ambiental. 

Desta forma, diante da necessidade de se ampliar o rol normativo de leis de 

protegao ao meio ambiente, a Constituigao Federal de 1988 foi a primeira a abordar 

expressamente esse tema, dedicando a ele urn capitulo especifico:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Do Meio 

Ambiente". De acordo com este dispositivo, todos tern direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de 

defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes (CF, art. 225). Em 

relagao a essa inovagao, assevera Paulo de Bessa Antunes (1990, p. 66), que: 

a introdugao de um capitulo proprio sobre o meio ambiente em nossa 
Constituigao e reflexo de todo um movimento que vem se 
expandindo e ampliando em escala planetaria que e o movimento 
ecologico 
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Dessa forma, a Carta Constitucional em vigencia procurou assegurar a todos 

a efetividade desse direito, ou seja, a um ambiente saudavel, equilibrado e integro. 

Alem disso, estendeu a responsabilidade pela sua defesa, determinando que tal 

dever nao so incumbe ao Poder Publico, mas tambem ao particular, o qual pode 

utilizar-se dos meios jurisdicionais cabiveis, a exemplo da Acao Popular e da Agao 

Civil Publica, no intuito de anular os atos lesivos ao meio ambiente (art. 5°, LXXIII). 

Em relagao a competencia da Administragao Publica, prescreve a Constituigao 

Brasileira de 1988 as seguintes normas obrigatorias para sua atuagao (art. 225, § 

• Preservagao e restauragao dos processos ecologicos essenciais e 

provimento do manejo ecologico das especies e ecossistemas; 

• Preservagao a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do 

pais e fiscalizagao das entidades dedicadas a pesquisa e manipulagao do 

material genetico; 

• Definigao, em todas as unidades da Federagao, de espagos territoriais 

e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e 

supressao permitida somente atraves de lei, vedada qualquer utilizagao que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua protegao; 

• Exigencia na forma da lei, para a instalagao de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradagao do meio ambiente, de 

estudo previo de impacto ambiental, a que se dara publicidade; 

• Controle sobre a produgao, a comercializagao e o emprego de 

tecnicas, metodos e substancias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente; 
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• Promogao da educacao ambiental em todos os nfveis de ensino e 

conscientizacao publica para a preservagao do meio ambiente; 

• Protegao a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 

coloquem em risco sua funcao ecologica, provoquem a extincao de especies ou 

submetam os animais a crueldade. 

Analisando os paragrafos elencados no art. 225 de nossa Constituigao, os 

quais vieram promover uma ampliagao no rol de bens tutelados, consideramos que, 

apos a entrada em vigor desta Carta, impossivel pensar-se em protegao ambiental 

restrita a um unico bem, tendo-se em vista que a mesma deve ser encarada como 

um procedimento globalizado. "O meio ambiente e uma totalidade e so assim pode e 

deve ser compreendido e entendido, a fim de que seja preservado" (ANTUNES, 

1990, p. 68). 

Embora a Carta Constitucional seja dotada de um capitulo especifico para o 

trato de tal tema, nela se encontram outros artigos que fazem referenda ao meio 

ambiente, tais como o art. 43, §§ 2°, IV e 3°; art. 49 XIV e XVI; art. 91 , § 1°, III; art. 

129 III; art. 170, II, III e IV; art. 174, §§ 3° e 4°; art. 177; art. 186 II; art. 200, VI a VIII; 

art. 231 etc. 

Outrossim, coloca-se como importante neste capitulo a obrigatoriedade de 

ressarcimento pelos prejufzos causados ao meio ambiente. De acordo com o § 3° do 

art. 225,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis "as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e 

administrativas, independentemente da obrigagao de reparar os danos causados". A 

reparagao civil surge, assim, como mecanismo importante, sujeitando o infrator ao 
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pagamento de indenizagao, ou multa, e agindo como medida preventiva e 

intimidativa na coibigao a pratica de novos danos. 

1.4 Direito Ambiental - Significado Juridico 

As expressoes usadas para tratar do meio ambiente sob a otica juridica, sao 

"Direito do Meio Ambiente, ou Direito do Ambiente, ou Direito Ambiental" 

(MACHADO, 2000, p. 111). 

O Direito Ambiental pode ser considerado uma especializagao do direito 

administrativo, sendo considerado um conjunto normativo que disciplina e 

regulamenta a atuagao do homem no meio natural, preservando a vida e a qualidade 

de vida contra as praticas agressivas e causadoras de impactos provocadas pela 

sua atividade. 

Entre as varias conceituagoes dadas ao meio ambiente, do ponto de vista 

juridico, encontramos brilhante definigao dada pelo professor Edis Milare (2000, p. 

93), que conceitua o direito do ambiente como sendo: 

o complexo de principios e normas reguladoras das atividades 
humanas que direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do 
ambiente em sua dimensao global, visando a sua sustentabilidade 
para as presentes e futuras geragoes e considera sua missao 
conservar a vitalidade, a diversidade e a capacidade de suporte do 
planeta Terra, para usufruto das presentes e futuras geragoes. 
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Tendo-se em vista a amplitude com que o ambiente e enfocado na orbita do 

direito ambiental, de importante valia e a definicao dada por Giannini (apud, 

Antunes, 1990, p. 49), cujo teor e o seguinte: 

a) O ambiente como modo de ser global da realidade natural 
baseada num dado equilibrio dos seus elementos-equilibrio 
ecologico, que se retem necessario e indispensavel, em relacao a 
fruicao da parte do homem, em particular a saude e ao bem estar 
ffsico; o ambiente enquanto ponto de referenda objetivo dos 
interesses e do direito respeitante a repressao e, prevengao de 
atividades humanas dirigidas a perturbar o equilibrio ecologico, 
convertendo-se o dano ao ambiente em dano ao proprio homem; 

b) O ambiente como uma ou mais zonas circunscritas do territorio, 
consideradas pelo seu peculiar modo de ser e beleza, dignas de 
conservagao em funcao do seu gozo estetico, de sua importancia 
para a investigacao cientifica ou ainda pela sua relevancia historica: 
isto e, o ambiente enquanto soma de bens culturais, enquanto, ponto 
de referenda objetiva dos interesses e do direito a cultura; 

c) O ambiente como objeto de um dado territorio em relagao aos 
empreendimentos industrials agrfcolas e dos servicos: isto e, o 
ambiente enquanto ponto de referenda objetivo dos interesses e do 
direito urbanlstico respeitantes ao territorio como espaco no qual se 
desenvolve a existencia e a atividade do homem na sua dimensao 
social. 

No Brasil a nova disciplina juridica, aparecendo inicialmente com a 

denominacao "direito ecologico", sofre com a contribuicao de muitos autores, uma 

evolucao em termos de conceito e conteudo, em virtude do trato delimitado e 

impreciso, outrora dado ao meio ambiente. 

Concordamos com o professor frances Michel Despax (apud, Machado, 2000) 

ao afirmar que "a denominagao de Direito Ambiental e mais precisa do que a de 

Direito Ecologico, ja que o conceito de 'ambiente' e mais amplo do que o de 

'natureza'". Outrossim, frisa esse autor que: 
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seria algo arbitrario restringir o campo de estudo, limitando-o aos 
elementos naturais tais, como por exemplo, a agua e o ar que o 
homem encontra sobre a Terra, com exclusao, dessa forma, de tudo 
aquilo que ele mesmo construiu ou remodelou 

Na doutrina patria, o prof. Tycho Brahe Fernandes Neto define o Direito 

Ambiental como o "conjunto de normas e principios editados objetivando a 

manutengao de um perfeito equilibrio nas relacoes do homem com o meio 

ambiente" 1 

O Direito Ambiental surge, assim, como ramo juridico que estuda os 

problemas ambientais e suas interligacoes com o homem, objetivando a protegao e 

disciplinando a utilizagao adequada dos recursos naturais para a melhoria das 

condigoes de vida como um todo. 

O carater de interdisciplinaridade com que e tratado o meio ambiente se da 

em face ao aspecto da totalidade que Ihe e dado, de envolvimento do homem em 

todas as suas atividades, em suas relagoes mais simples, estejam estas ligadas ou 

nao a mera sobrevivencia biologica do homem, ou mesmo a sua sobrevivencia 

espiritual e social. A nogao de meio ambiente e vasta, global. "Se assim nao fosse 

restaria impossivel qualquer protegao ou mesmo interagao com um elemento que e 

a sede da propria vida em todas as suas interagoes" (ANTUNES, 1990, p. 50). 

Apresentando-se como um direito sistematizador, o Direito Ambiental se 

integra com varias ciencias como a Biologia, a Geografia, a Ecologia, a Antropologia, 

as Ciencias Sociais, os Sistemas Educacionais, alem de se mesclar com os variados 

ramos do Direito, devendo ser tratado sob o aspecto da multiplicidade e integragao 

1 Direito Ambiental - Uma necessidade, p. 15. 
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do conjunto das varias areas que o enfocam, sob pena de nao atingir a finalidade 

preclpua de sua criagao, que e a protecao do meio ambiente. 

A introducao da Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/81 -

trouxe um grande avanco e difusao do Direito Ambiental, alem de tracar definicoes 

importantissimas de meio ambiente, degradacao da qualidade ambiental, poluicao, 

poluidor e recursos ambientais, bem como instituiu um valioso mecanismo de 

protegao ambiental denominado Estudo Previo de Impacto Ambiental (EIA) e seu 

respectivo relatorio (RIMA), instrumentos eficazes e modernos em termos ambientais 

mundiais. 

A Agenda 21 , documento assinado por mais de 170 lideres mundiais, na 

Conferencia da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, reforcou 

a atencao mundial sobre as questoes ambientais, alem de reunir propostas de agao 

e estrategias de implementa-las com vistas a promogao da qualidade de vida, do 

desenvolvimento sustentavel e do combate a degradagao ambiental. 

A realizagao desse e de outros eventos e a necessidade de se tratar e trazer 

para a esfera juridica o combate a problematica que assola o nosso planeta, difunde 

a importancia nao so do Direito Ambiental, mas de todo um corpo normativo criado 

com a finalidade de defesa ao meio ambiente. 

Entretanto, e necessario que se saiba que qualquer esforgo sera invalido se 

nao houver a participagao efetiva da populagao e dos setores publico e privado, no 

combate aos problemas de ordem ambiental no intuito de melhorar a qualidade de 

vida em nossa sociedade. 
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1.5 Principios Gerais do Direito Ambiental 

Em uma linguagem simplista, principios sao as bases teoricas sob as quais se 

funda ou se alicerca uma ciencia. Em outras palavras, principios podem ser 

considerados "proposicoes diretoras de uma ciencia, as quais todo desenvolvimento 

posterior dessa ciencia deve estar subordinado" (FERREIRA, 1989, p. 557). 

Apesar de ser uma ciencia juridica nova, o Direito Ambiental ja conta com 

principios especificos, apoiados principalmente em declaracoes internacionais, 

diferenciando-se dos demais ramos do Direito, embora os autores tambem divirjam 

um pouco quanto a apresentacao dos principios. 

A estruturacao de qualquer ramo do direito, isto e, de um novo campo ou 

setor do ordenamento juridico que venha se diferenciar dos demais, demanda que 

esse determinado "campo ou setor" seja regido por um conjunto de principios e 

normas especificas que estruturem essa parcela do ordenamento. De fato, embora 

reconhecamos a interdisciplinaridade do direito ambiental com outros ramos do 

direito tendo-se em vista que a protegao ambiental tambem se faz mediante a 

aplicagao de normas de direito administrativo, de direito civil, de direito penal, de 

direito financeiro e de direito processual civil e penal, bem como de direito 

constitucional que da suporte a todas as demais, mister se faz destacar que a 

existencia do direito ambiental se vincula a possibilidade de se estabelecer um 

conjunto de conceitos capazes de criar uma especificidade juridica que garanta a 

sua autonomia em relagao aos demais campos do direito. 
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Dentre os varios autores que procuraram sistematizar os principios da defesa 

ambiental consideramos de grande importancia a sistematizacao feita por Michel 

Prieur (apud Antunes, 1990). Para esse professor, os principios sao os seguintes: 

a) A protecao do meio ambiente e de interesse geral; 
b) A obrigacao juridica de levar em conta a protecao ambiental; 
c) A participacao dos cidadaos; 
d) Entendimento entre os poluidores e o Poder Publico; 
e) Quern polui paga. 

De uma forma geral, sao entre outros, principios norteadores do Direito 

Ambiental: 

• Principio do ambiente ecologicamente equilibrado - este principio 

configura uma extensao do direito a vida e protecao contra qualquer 

privacao arbitraria da vida. Determina aos Estados, o dever de buscar 

diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios de sobrevivencia a 

todos os individuos e todos os povos. Tern, pois, a obrigacao de evitar 

riscos ambientais serios a vida; 

• Principio da natureza publica da protecao ambiental - Este principio 

impossibilita a apropriacao de parcelas do meio ambiente para o consumo 

privado, uma vez que e de uso comum do povo. Qualquer realizacao 

individual deste direito fica diretamente ligada a realizacao social; 

• Principio da legalidade - Necessidade de suporte legal para obrigar-se a 

algo. Obrigatoriedade de obediencia as leis (art. 5°, II da CF); 

• Principio da obrigatoriedade da protecao ambiental - Aparece estampado 

no art. 225,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, da CF, que diz que o Poder Publico e a coletividade 
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devem assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e 

equilibrado; 

Principio da prevencao ou da precaucao - Baseado no fundamento da 

dificuldade e/ou impossibilidade de reparagao do dano ambiental; Prioriza 

a atencao que deve ser dada as medidas que evitem qualquer inicio de 

agressao ao meio ambiente para, assim, evitar ou eliminar qualquer 

agente causador do dano ecologico. Onde ha risco de dano irreversivel ou 

serio ao meio ambiente, deve ser tomada uma acao de precaugao para 

prevenir prejuizos. O principio 15 da Declaragao do Rio sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992, neste sentido preleciona,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis: 

De modo a proteger o meio ambiente, o principio da precaucao deve 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas 
necessidades. Quando houver ameaca de danos serios ou 
irreversiveis, a ausencia de absoluta certeza cientifica nao deve ser 
utilizada como razao para postergar medidas eficazes e 
economicamente viaveis para prevenir a degradacao ambiental; 

Principio da reparabilidade do dano ambiental - Este principio vem 

estampado em varios dispositivos legais, iniciando-se na Constituigao 

Federal, art. 225, § 3°, onde diz, in verbis que: "as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores, pessoas 

fisicas e juridicas, as sangoes penais e administrativas, independente da 

obrigagao de reparar os danos causados". O art. 4°, VII, da Lei 6.938/81, 

tambem obriga ao poluidor e ao predador a obrigagao de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados; 
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Principio da participagao comunitaria - Para a resolucao dos problemas do 

meio ambiente deve ser dada especial enfase a cooperacao entre o 

Estado e a sociedade, atraves da participacao dos diferentes grupos 

sociais na formulacao e na execucao da politica ambiental; participagao da 

sociedade civil no controle jurisdicional atraves de medidas judiciais como 

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

agao popular. 

Principio da informagao - A Declaragao do Rio de Janeiro de 1992, em 

uma das frases do Principio 10, afirma,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis, que: 

no nivel nacional, cada individuo deve ter acesso adequado a 
informagoes relativas ao meio ambiente de que disponham as 
autoridades publicas, inclusive informagoes sobre materials e 
atividades perigosas em suas comunidades 

Esse principio e reforgado pelo art. 225, § 1°, inciso IV da CF, que 

prescreve que o Poder Publico para garantir o meio ambiente sadio e 

equilibrado deve exigir estudo previo de impacto ambiental para obras ou 

atividades causadoras de significativa degradagao do meio ambiente, ao 

que devera dar publicidade, ou seja, tornar disponivel e publico o estudo e 

o resultado, o que implica na obrigagao ao fornecimento de informagao 

ambiental; 

Principio do usuario-pagador e do poluidor pagador - A Lei 6.938/81, diz 

que a Politica Nacional do Meio Ambiente visara "a imposigao, ao usuario, 

da contribuigao pela utilizagao de recursos ambientais com fins 
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economicos e imposicao ao poluidor e ao predador da obrigagao de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados" (art. 4°, VII); 

Princfpio da responsabilidade - Todo aquele que praticar um crime 

ambiental estara sujeito a responder, podendo sofrer penas na area 

administrativa, penal e civil; 

Principio da funcao socioambiental da propriedade - O direito a 

propriedade deve estar aliado a funcao ambiental, ou seja, deve ser 

exercido em consonancia com os fins ecologicos de preservagao; 

Princfpio do direito ao desenvolvimento sustentavel - estabelece dois 

objetivos: a) a promogao de padroes de consumo e promogao as pressoes 

ambientais e que atendam as necessidades basicas da humanidade; b) o 

desenvolvimento de uma melhor compreensao do papel do consumo e da 

forma de se implementar padroes de consumo mais sustentaveis. Ha 

necessidade da coexistencia do direito e dever. O desenvolvimento e 

fruigao dos recursos naturais do planeta nao e apenas direito, exige 

deveres de cada indivfduo e de toda a sociedade; 

Princfpio da educagao ambiental - O art. 225, § 1°, IV da CF, preve o 

princfpio da educagao ambiental ao dizer que "compete ao Poder Publico 

promover a educagao ambiental em todos os niveis de ensino e a 

conscientizagao publica para a preservagao do meio ambiente". Previsto 

tambem na Agenda 21 , a educagao ambiental tornou-se um dos principais 

principios norteadores do direito ambiental; 

Princfpio da cooperagao internacional - Como a poluigao pode atingir mais 

de um pais, a questao ambiental tornou-se uma questao planetaria. Em 

virtude da protegao do meio ambiente e da necessidade de cooperagao 
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entre as nagoes, o principio da cooperagao internacional tornou-se uma 

regra a ser obedecida, estabelecendo-se, assim, mais um principio 

norteador do Direito Ambiental. 

A preocupagao em se compreender toda a dimensao ambiental e todas as 

suas implicagoes resultantes da agao humana, incidiu nessa pluralidade de 

principios - nao todos aqui abordados - os quais se apresentam como instrumentos 

importantes, na medida que subsidiam e orientam a implementagao desse novo 

direito - o Direito Ambiental. 
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C A P I T U L O 2 A L E I D E P O L I T I C A A M B I E N T A L E O S M E C A N I S M O S 

Q U E T U T E L A M O M E I O A M B I E N T E 

2.1 A Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente 

A Lei Federal 6.938, de 31 de Agosto de 1981, formula a Politica Nacional do 

Meio Ambiente, dando suas diretrizes, objetivos, principios, definicoes de meio 

ambiente, degradacao, poluicao e recursos naturais e institui o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA). Esta lei apresenta como objetivos a preservagao, 

melhoria e recuperacao da qualidade ambiental, propicia a vida, visando assegurar, 

no pais, condicoes ao desenvolvimento socio-economico, aos interesses da 

seguranca nacional e a protegao da dignidade humana (art. 2°). A Lei assegura a 

efetividade do principio da prevengao e formaliza a responsabilidade objetiva pelos 

danos causados ao meio ambiente. 

A responsabilidade objetiva esta consagrada no inciso VII do artigo 4° da Lei 

6.938/81, que determina a imposigao ao poluidor e ao predador a obrigagao de 

recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuario, da contribuigao pela 

utilizagao dos recursos ambientais com fins economicos. Alem de consagrar a 

responsabilidade objetiva em materia de responsabilidade civil por danos causados 

ao meio ambiente, determina que "sem obstar a aplicagao das penalidades previstas 

nesse artigo da Lei 6.938/81, e o poluidor obrigado, independentemente de 

existencia de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros afetados por sua atividade". 
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Quanto aos principios reitores da Politica Nacional do Meio Ambiente, 

consubstanciados atraves da Lei 6.938/81, legislacao infraconstitucional que veio 

dar suporte a protegao ambiental em sede constitucional, estes, em seu art. 2°, 

encontram-se assim elencados: 

1. agao governamental na manutengao do equilibrio ecologico, considerando o 

meio ambiente como um patrimonio publico a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

2. racionalizagao do uso do solo, do subsolo, da agua e do ar; 

3. planejamento e fiscalizagao do uso dos recursos ambientais; 

4. protegao dos ecossistemas, com a preservagao de areas representativas; 

5. controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

6. incentivo ao estudo e a pesquisa de tecnologias voltadas para o uso racional 

e protegao dos recursos ambientais; 

7. acompanhamento da qualidade ambiental; 

8. recuperagao das areas degradadas; 

9. protegao de areas ameagadas de degradagao; 

10. educagao ambiental em todos os niveis de ensino, inclusive a educagao das 

comunidades objetivando capacita-la para a participagao ativa na defesa do 

meio ambiente. 

Um destaque que se faz pertinente observar e que o disposto no art. 2° da Lei 

de Politica Nacional do Meio Ambiente, nao se trata propriamente de principios, ja 

que os topicos ali elencados sao considerados, no piano pratico, normas e diretrizes 

de atuagao governamental. Nesse sentido, Antunes (1990, p. 57) assevera que: 
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Os principios juridicos sao elementos que permanecem constantes, 
estaveis por um periodo mais prolongado de tempo, que tendem a 
assegurar um maior grau de agregacao e harmonia entre as normas 
que estruturam uma determinada area do conhecimento juridico. 

Diante de tais observacoes, relativas a inexistencia de principios que, 

concretamente, estruturem a Lei 6.938/81, este mesmo autor enfatiza que a defesa 

ambiental esta fundamentada nas seguintes linhas mestras: 

a) O meio ambiente se constitui em patrimonio do povo, sendo 
indispensavel para que este mesmo povo seja capaz de viver 
com saude e dignidade e mais, o meio ambiente e indispensavel 
para a propria sobrevivencia da raca humana; 

b) A sobrevivencia da humanidade e o mais fundamental dos 
direitos subordinando todos os demais. A legislacao ordinaria 
deve reconhecer a prevalencia do direito a sobrevivencia em 
todos os ramos da vida social, inclusive naquilo que diz respeito 
ao direito de propriedade privada ou estatal; 

c) Em decorrencia dos dois principios anteriores, deve o poder 
publico promover intervencoes que tenham por finalidade manter, 
preservar e recuperar os ecossistemas e a vida em geral; 

d) Os ilicitos penais e civis em materia ecologica devem ser 
encarados como ilicitos praticados contra a humanidade e nao 
como simples faltas; 

e) A repressao nao e suficiente para resolver as questoes 
ambientais, devendo o poder publico e a sociedade atuar de 
forma conjunta para a boa qualidade de vida e o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado; 

f) A tutela administrativa e judicial do meio ambiente deve ser 
promovida por mecanismos adequados e que sejam dotados de, 
no minimo, dois requisitos basicos: celeridade e inversao do onus 
da prova, como consequencia logica da responsabilidade 
objetiva. 
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A Lei de Politica Ambiental instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), que e constituido por orgaos e entidades de todas as esferas publicas, 

incluindo as fundacoes (art. 6°). A Lei 8.028/90, contudo, veio dar nova redacao ao 

art. 6° da Lei 6.938/81, de forma que esta passou a apresentar a seguinte estrutura: 

I - Orgao Superior - O Conselho de Governo, com a funcao de assessorar o 

Presidente da Republica na formulacao da Politica Nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; 

II - 6rgao Consultivo e Deliberative - Conselho Nacional do Meio ambiente 

(CONAMA), destinado a assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de politicas governamentais para o meio ambiente e os 

recursos naturais e deliberar, no ambito de sua competencia, sobre normas e 

padroes compativeis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial a sadia qualidade de vida; 

III - Orgao Central - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renovaveis (IBAMA), com a finalidade de coordenar, executar e 

fazer executar, como orgao federal, a politica nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente, e a preservagao, conservacao 

e uso racional, fiscalizagao, controle e fomento dos recursos naturais; 

IV - 6rgaos Setoriais - Os orgaos ou entidades integrantes da administracao 

federal direta ou indireta, bem como as fundacoes instituidas pelo Poder 

Publico, cujas atividades estejam associadas as de protegao da qualidade 

ambiental ou aquelas de disciplinamento do uso de recursos ambientais; 
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V - Orgaos Seccionais - os orgaos ou entidades estaduais responsaveis pela 

execugao de programas, projetos e pelo controle e fiscalizagao de atividades 

capazes de provocar degradacao ambiental; 

VI - Orgaos locais - Os orgaos ou entidades municipals, responsaveis pelo 

controle e fiscalizagao dessas atividades, nas suas respectivas jurisdigoes. 

Por fim, deve-se ressaltar a imposigao de penalidades aos infratores da 

Politica Nacional do Meio Ambiente. As penalidades administrativas vao desde o 

pagamento de multa, perda ou restrigao de incentivos e beneficios fiscais 

concedidos pelo Poder Publico, ate a suspensao da atividade (art. 14). Sao 

penalidades previstas nas legislagoes Federal, Estadual e Municipal, alem da 

possibilidade do poluidor ter de indenizar ou reparar o dano ambiental, 

independentemente de culpa. 

2.2 Da Responsabilidade Civil 

2.2.1 Responsabilidade Civil e reparagao do dano ecologico 

O termo "responsabilidade" provem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA re-spondere, que significa 

seguranga ou garantia de restituigao ou compensagao. Significa, pois, restituigao, 

ressarcimento. 
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A responsabilidade civil se perfaz em cumprimento da obrigagao de fazer ou 

de nao fazer e no pagamento de condenacao em dinheiro. Pode-se dizer, em geral, 

que essa responsabilidade manifesta-se na aplicagao desse dinheiro em atividade 

ou obra de prevengao ou reparagao do prejuizo. 

No que diz respeito ao dano ambiental, para fins de reparagao, o dano 

decorrente de atividade potencialmente prejudicial ao meio ambiente tern como 

pressuposto basico a propria gravidade do acidente, ocasionando prejufzo 

patrimonial ou nao patrimonial a outrem, independente de se tratar de risco 

permanente, periodico, ocasional ou relative 

A responsabilidade oriunda do dano ecologico e, na maior parte, de natureza 

nao contratual ou extracontratual. 

Tradicionalmente a responsabilidade se baseia na culpa ou responsabilidade 

subjetiva, embora venha crescendo, nos ultimos tempos, a adesao do Direito 

positivo e da jurisprudencia a responsabilidade objetiva. 

Entretanto, para a corrente dos teoricos tradicionalistas, nao ha porque se 

apreciar, no piano subjetivo, a conduta do poluidor, mas sim, a ocorrencia do 

resultado prejudicial ao homem e seu ambiente, ou seja, das consequencias 

advindas de sua conduta. Desta forma, acentua Machado (1999, p. 274) que: 

A atividade poluente acaba sendo uma apropriagao pelo poluidor dos 
direitos de outrem, pois na realidade a emissao poluente representa 
um confisco do direito de alguem em respirar puro, beber agua 
saudavel e viver com tranquilidade. Por isso, e imperioso que se 
analisem oportunamente as modalidades de reparagao do dano 
ecologico, pois muitas vezes nao basta indenizar, mas fazer cessar a 
causa do mal, pois um carrinho de dinheiro nao substitui o sono 
recuperador, a saude dos bronquios, ou a boa formagao do feto. 
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Por outro lado, acentua este mesmo autor que: 

A inadequacao da responsabilidade subjetiva no dominio ambiental 
aparece principalmente pelo fato de o poluidor pretender sua 
irresponsabilidade pelos danos, por estar exercendo atividade 
licenciada pelo Poder Publico, ou pelas dificuldades tecnicas e 
financeiras para evitar a emissao poluente. 

A Lei 6.938/81 - Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente - consagra como 

um de seus objetivos a "imposicao ao poluidor e ao predador da obrigagao de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados" (art. 4°, VII). Alem disso, possibilita o 

reconhecimento da responsabilidade do poluidor em indenizar e/ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e aos terrenos afetados por sua atividade, 

independentemente da existencia de culpa (art. 14, § 1°, da referida lei). Destaque-

se, outrossim, que a aplicagao da penalidade administrativa, prevista nos incisos I a 

IV do art. 14 nao elide a indenizagao ou reparagao que o Poder Judiciario possa 

cominar, como facilmente se vislumbra no § 1° do aludido art. 1°. 

A Constituigao Federal de 1988 tambem foi elucidativa ao prelecionar no art. 

225, § 3° a obrigagao de reparar o dano causado ao meio ambiente. Acentua este 

paragrafo que a obrigagao de reparar emerge independentemente da aplicagao de 

sangoes penais e administrativas. 
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2.3 Crimes ambientais - Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Com a entrada em vigor da Lei 9.605, de 13/02/98 (Lei dos Crimes 

Ambientais), o Brasil deu um grande passo legal na protegao do meio ambiente, pois 

a nova legislagao trouxe inovagoes modernas e surpreendentes na repreensao a 

destruigao ambiental. 

Em seus 82 artigos a referida lei atualiza a legislagao esparsa, revogando 

muitos dispositivos, bem como apresenta novas penalidades, reforga outras 

existentes e impoe mais agilidade ao julgamento dos crimes prevendo o rito sumario 

(art. 27) com a aplicagao da lei das pequenas causas (Lei 9.099/95). Possibilita, 

ainda, a incriminagao da pessoa ffsica e institui a co-responsabilidade, incluindo a 

pessoa flsica do diretor, administrador ou membro que tenham causado danos ao 

meio ambiente (art .2°). 

Outra novidade, alias, muito oportuna, e a possibilidade do juiz utilizar do 

instituto da desconsideragao da pessoa juridicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Disregard of Legal Entity), quando 

em detrimento da qualidade do meio ambiente houver abuso de direito (art. 4°), o 

que propiciara incriminar aquele que se esconde atras de uma pessoa juridica para 

praticar crimes ambientais, prevendo condenagao de decretagao de liquidagao 

forgada com o perdimento do seu patrimonio em favor do Fundo Penitenciario 

Nacional, apos considera-lo como instrumento do crime (art. 24). 

E importante ressaltar que o artigo que previa a responsabilidade objetiva 

criminal foi vetado, mas a responsabilidade objetiva na esfera civil continua em vigor 

por forga do art. 14, §1°, da Lei 6.938/81, que trata da Politica Nacional do Meio 
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Ambiente e pelo fato da presente lei tratar apenas de ilicitos penais e administrativos 

contra o ambiente. 

A Lei dos crimes ambientais tambem preve penas alternativas a prisao como: 

prestacao de servicos a comunidade ou a entidade ambiental; interdicao temporaria 

de direitos; cassacao de autorizacao ou licenga concedidas pela autoridade 

competente; suspensao parcial ou total de atividades; prestacao pecuniaria; 

recolhimento domiciliar (art. 8° ao 13). 

Importantissimas novidades sao: a colocacao dos atos degradatorios contra a 

flora como crimes (art. 38 ao 53) e extrair de florestas de dominio publico ou de 

areas consideradas de preservagao permanente ou unidade de conservagao, sem 

previa licenga, permissao ou autorizagao competente, pedra, areia, cal ou quaisquer 

especies minerals como crime com detengao de seis meses a um ano e multa (art. 

44). 

Protege tambem os animais, impondo severas penas nos casos previstos nos 

seus dispositivos (art. 29 ao 37) e preve ainda os crimes de poluigao a varios 

elementos como o ar, a agua, e demais componentes do meio ambiente que venha 

a resultar danos a saude humana, provoque mortandade de animais ou destruigao 

significativa da flora (art. 54). Elenca os crimes contra o ordenamento urbano e o 

patrimonio cultural (art. 62 ao 65), proibindo inclusive a pichagao ou grafitagem de 

edificagoes ou monumentos urbanos (art. 65), com pena de detengao de tres meses 

a um ano, e multa. 

Interessante tambem e que possibilita a condenagao do autor do crime 

ambiental custear programas de projetos ambientais e contribuir com entidades 

ambientais ou culturais, publicas ou privadas (art. 23, I e IV), o que e muito salutar 

uma vez que praticamente todos os crimes ambientais degradam a natureza, assim 
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esta seria uma forma de tentar recupera-la incentivando uma entidade da area. 

Inclusive, entendemos que a entidade que iniciou o processo ou que participou com 

informagoes deve ter preferencia da justica para receber o auxilio do reu. 

As multas administrativas ficaram bem mais inibidoras, pois podem chegar a 

R$ 50 milhoes (art. 75), bem como autoriza a sua lavratura por funcionarios de 

orgaos ambientais oficiais (art. 70), o que termina a duvida quanto a 

constitucionalidade de sua aplicagao por agente ambiental. 

Estes sao alguns dos principals pontos a destacar na Lei dos Crimes 

Ambientais, que define os crimes e as infragoes administrativas contra o meio 

ambiente, faltando agora a sociedade assimila-la para que se diminua a degradagao 

ambiental, juntamente com as autoridades competentes que tern a responsabilidade 

de aplica-la efetivamente. 

2.4 Meios Processuais para a Defesa Ambiental 

A busca permanente do equilibrio entre o desenvolvimento economico e o 

meio ambiente, passa necessariamente por uma serie de agoes preventivas do 

Direito. O Direito Ambiental e relativo as regras jurfdicas que concernem a natureza, 

a poluigao e danos aos sitios, monumentos e paisagens e aos recursos naturais, 

caso em que o Direito Ambiental nao so se apropria dos setores que ate entao nao 

constituiam objeto de qualquer ramo do direito nem estavam ligados a qualquer 

disciplina jurfdica determinada - poluigao, degradagao ambiental, monumentos 
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historicos etc -, mas se apropria, tambem, dos setores ja constituidos em corpos 

jurfdicos mais ou menos homogeneos, como o direito florestal, por exemplo. 

O problema da tutela do meio ambiente se manifesta a partir do momento em 

que sua degradagao passa a ameacar nao so o bem-estar, mas a qualidade da vida 

humana, se nao a propria sobrevivencia do ser humano. Porem, a legislagao 

ambiental em todos os paises, ainda demonstra-se variada, dispersa e 

frequentemente confusa, de forma que se torna necessario centrar-se objetivamente 

na busca de meios eficazes para coibir os processos e/ou agoes de degradagao 

ambiental. 

Em nfvel de Brasil, a Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente e seus 

dispositivos, bem como a Constituigao Federal de 1988, em seu art. 225, sao 

objetivas ao investir a todos num direito ao meio ambiente saudavel e equilibrado, 

bem de uso comum do povo, propicio ao desenvolvimento socio-economico e 

essencial a qualidade de vida. 

A criagao de normas juridicas visando coibir atividades lesivas, que possam 

poluir ou degradar o meio ambiente, e fruto das preocupagoes de autoridades e, 

sobretudo, da sociedade civil, ganhando maior enfase nessa passagem de seculo 

em virtude do intenso crescimento populacional e da maior demanda de recursos 

naturais, bem como do avango tecnologico e cientifico, que tern culminado na mais 

completa transformagao e "dominagao da terra, das aguas e do espago aereo" 

(MEIRELLES, 1999, p. 479). 

£ imbuido nessa preocupagao e na concepgao de defesa de um interesse 

coletivo, que nossos legisladores procederam acertadamente, ao estenderem em 

nossa Carta de 1988, a obrigagao de protegao do meio ambiente por parte tambem 

dos particulares, garantindo a eles a prerrogativa de poderem acessar os 
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instrumentos jurisdicionais para a defesa desse bem. Apesar de tantas 

preocupacoes com a criagao de mecanismos que tenham por objetivo intervir nas 

agoes danosas do homem contra a natureza, levando-se em conta a inercia das leis, 

em alguns casos, conforme destaca Aguiar (1998, p. 128), "para os predadores, e 

mais lucrativo continuar agindo irregularmente, pagando multa, do que paralisar as 

atividades, dado o valor irrisorio das penalidades". 

Por se tratar de um direito difuso ou coletivo, as vias judiciais a serem 

seguidas pelos particulares sao a agao popular e a agao civil publica, que serao 

abordadas como mecanismos constitucionais de defesa do meio ambiente. 

2.4.1 A Agao Popular 

A agao popular e um instituto juridico constitucional de defesa dos direitos da 

coletividade, pelo qual se exige a anulagao de atos ou contratos administrativos 

ilegais e lesivos ao patrimonio publico ou a entidade de que o Estado participe, a 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimonio historico e cultural (art. 

5°, LXXIII). Esta agao pode ser impetrada por qualquer cidadao, no gozo de seus 

direitos civicos e polfticos, nao podendo ser exercitada por associagoes ou por 

pessoas jurfdicas. Tal situagao juridica, contudo, "nao impede que varios cidadaos 

se litisconsorciem para a propositura de uma unica agao" (ANTUNES, 1990, p. 189). 

Esse tipo de agao judicial visa a preservagao dos superiores interesses da 

coletividade, constituindo-se numa manifestagao da soberania popular (CF, art. 1° e 

14) que, mediante direito expresso, assegura ao povo o exerclcio da fungao 
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fiscalizadora do Poder Publico, quer seja direta ou indiretamente, atraves de seus 

representantes eleitos. Exige-se, pois, com base no princfpio da moralidade e da 

legalidade dos atos administrativos, a invocacao da atividade jurisdicional, visando a 

prevencao (ajuizamento da agao antes da consumagao dos efeitos lesivos) ou 

corregao da nulidade de atos lesivos (ajuizamento da agao buscando o 

ressarcimento do dano causado), quando estes assim se sucederem. 

A Lei 4.717/65 estende a sujeigao passiva da agao popular, estabelecendo 

em seu art. 6°, § 2°, a obrigatoriedade de citagao das pessoas juridicas publicas, 

tanto da administragao direta, quanto da indireta, inclusive das empresas publicas e 

de sociedades de economia mista, ou privadas, em nome das quais foi praticado o 

ato a ser anulado, e mais as autoridades, funcionarios ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o ato, ou 

firmado o contrato impugnado, ou que, por omissos, tiverem dado oportunidade a 

lesao, como tambem, os beneficiarios diretos do mesmo ato ou contrato. 

Dessa forma, a propria Constituigao esclarece que sao sujeitos passivos da 

agao popular "quaisquer entidades que lidem com o patrimonio publico, seja a que 

titulo for" (BASTOS, 1998, p. 225). 

Um fato que se faz pertinente observar, em relagao a esse instrumento 

judicial, e a necessidade do impetrante contratar advogado para apresentar a 

petigao inicial ao Ministerio Publico, o que na verdade tira o carater exclusivo de 

popularidade desta agao, tal qual seu nome apresenta. 

O procedimento acima descrito poderia ser dispensado, considerando-se que 

o Ministerio Publico, enquanto parte publica autonoma, responsavel pelo andamento 

do processo, acompanhara a agao, cabendo-lhe apressar a produgao da prova, 

zelar pela regularidade e promover a responsabilidade civil e criminal dos 
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responsaveis pelos atos lesivos e ilegais ao patrimonio publico, "sendo-lhe vedado, 

em qualquer hipotese, assumir a defesa do ato impugnado ou de seus autores" (art. 

6°, §4° , da Lei 4.717/65). 

2.4.2 Agao Civil Publica 

A agao civil publica, regulada pela Lei 7.347, de 24.7.85, e o instrumento 

processual adequado posto a disposigao do Ministerio Publico, para reprimir ou 

impedir danos provocados por atos dos poderes publicos, ao meio ambiente, ao 

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

paisagistico dentre outros interesses difusos (art. 1°). 

0 art. 5° dessa lei prescreve que a agao principal e a cautelar poderao ser 

propostas pelo Ministerio Publico, pela Uniao, pelos Estados e Municfpios. Poderao 

tambem ser propostas por autarquia, empresa publica, fundagao, sociedade de 

economia mista ou por associagao que: 

1 - esteja constituida ha pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 

II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a protegao do meio ambiente, 

ao consumidor, ao patrimonio artfstico, estetico, historico, turfstico e 

paisagistico. 2 

2 Em relacao a essas entidades, com excecao das associates, mister se faz verificar a 
compatibilidade de sua funcao com o objeto tutelado. Assinala sobre esse aspecto o Prof Leonardo 
Greco, que assim entende: "como pessoas juridicas de direito privado que exercem atividades 
economicas, a sua legitimacao n§o parece ter qualquer semelhanca com a dos orgaos publicos, o 
que desvirtuaria as prbprias finalidades para as quais foram criadas. A falta de representatividade 
tambem sera, sob esse enfoque, um obice intransponivel a ac3o de grupo, a semelhanca das 
associacoes civis. 

Ao que parece, a unica esfera em que se poderao intentar acoes com fundamento na Lei 
7.347 sera em relac3o aos seus proprios interesses, patrimoniais e juridicos". ("A titularidade da Acao 
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Primando pela defesa de bens transindividuais, podemos enfatizar, com base 

no artigo supra citado, que esse instrumento judicial possibilita a liberdade social, 

uma vez que permite a participagao popular na fiscalizacao aos interesses 

indisponiveis da sociedade, dentre eles, o meio ambiente. Na medida em que tal lei 

"confere legitimacao ativa as associacoes, cria um incentivo para a organizacao da 

sociedade civil, a fim de que esta venha a lutar e a reivindicar conscientemente seus 

direitos" (GUERRA, 1999, p. 30). 

O art. 129, III, da Constituigao Federal, estabelece como uma das fungoes 

institucionais do Ministerio Publico a promogao de inquerito civil e da agao civil 

publica para a protegao do meio ambiente, de modo "que sua legitimidade ativa para 

a agao nao advem, hoje, da Lei 7.347, mas da propria Carta" (MEIRELLES, 1999, p. 

480). 

Esse tipo de agao judicial em estudo, denomina-se "civil" por tramitar no juizo 

civel e nao no criminal, e "publica" por defender bens que compoem o patrimonio 

social e publico, assim como os interesses difusos e coletivos previstos no art. 129, 

III da CF, traz dentre outras, duas caracteristicas importantes: 

1. A protegao dos bens e interesses difusos e coletivos da sociedade far-se-a 

mediante o cumprimento da obrigagao de fazer, cumprimento da obrigagao de 

nao-fazer e/ou condenagao em dinheiro. Desta forma, "o processo dessa agao 

admite suspensao liminar da conduta poluidora impugnada, impondo ao reu 

obrigagao de fazer ou abster-se do fato prejudicial ao meio ambiente" 

(MEIRELLES, 1999, p. 480), ou conforme decisao judicial, efetuar o 

Civil Publica"), Rio de Janeiro, Universidade Gama Filho, Colecao Ensaios Academicos, set. 1993, p. 

18. 
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pagamento de indenizacao ou das multas processuais decorrentes da pratica 

de tais atos. 

2. Criagao de um Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), com recursos 

advindos excepcionalmente das condenagoes judiciais (indenizagoes ou 

multas processuais), visando a recomposigao dos bens e interesses lesados. 

Esse fundo nao se destina a reparar prejufzos causados aos part iculars, 

vitimas diretas ou indiretas da agressao ao meio ambiente, "mas de recuperar 

ou tentar recompor os bens e interesses no seu aspecto supra individual" 

(MACHADO, 2000, p. 347). 

Os instrumentos judiciais abordados, se bem utilizados, podem ser eficazes, 

culminando na melhoria e restauragao dos bens e interesses defendidos, evitando 

novas agoes danosas e punindo os responsaveis pelo infringimento as leis de 

protegao ambiental. 
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C A P I T U L O 3 A A P L I C A B I L I D A D E D A S N O R M A S D E D I R E I T O 

A M B I E N T A L N O M U N I C I P I O D E S O U S A - P B 

3.1 A Lei Organica Municipal: breves consideragoes sobre os dispositivos que 

regulam e disciplinam a protegao do meio ambiente no municipio de Sousa-PB. 

A Lei Organica do Municipio de Sousa, criada em 1990, disciplinou em seus 

arts. 153 a 159, materia pertinente a protegao do meio ambiente. Na realidade, 

assim como fizeram inumeras outras legislagoes municipals e estaduais, a legislagao 

ambiental de nosso municipio teve como embasamento normativo os emanamentos 

oriundos de nossa Carta Constitucional de 1998, ampliando, porem, no rol das 

prerrogativas ora Ihe conferidas, outros dispositivos, com vistas a implementagao de 

praticas e politicas voltadas para o desenvolvimento sustentavel e para a coibigao 

de praticas lesivas ao meio ambiente. 

Assim, como o fez nossazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lex Magma, que dispos de um capitulo especial ao 

meio ambiente, a Lei Organica do Municipio de Sousa tambem dedicou uma segao 

especial a este tema. O art. 153, caput, deste dispositivo assim reza: 

Art. 153 - Todos tern direito a um ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum e essencial a sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Publico Municipal e a coletividade o dever 
de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes. 
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Apesar de sua criacao no ano de 1990, infelizmente, tal como se sucede em 

varios lugares do mundo, as normas de protecao ambiental, muitas vezes, tern sido 

consideradas como "letra morta", haja vista que, apesar de diuturnamente serem 

visiveis as praticas agressivas e causadoras de impactos contra o meio ambiente, 

tais dispositivos de protecao nao tern sido utilizados ou provocados. Destaque-se 

que, apesar de ja terem transcorridos quatorze anos da elaboracao da Lei Organica 

municipal, a qual disciplinando outras materias de sua competencia, deu relevo 

importante ao meio ambiente, constatamos uma triste realidade: a Secretaria do 

Meio Ambiente do Municipio de Sousa, ate recente data, existia "apenas no paper, 

nao podendo, desta forma, dispender maiores esforcos na fiscalizacao e coibicao de 

qualquer conduta lesiva ao meio ambiente. 

No ambito local, ja constatamos a presenca de problemas ambientais de 

natureza ou proporcoes catastroficas, como a desertificacao, que ja assola inumeras 

regioes do pais. Alem disso, tomando, por exemplo, os problemas que sSo 

facilmente perceptiveis nos grandes centros, o municipio de Sousa, alavancando o 

seu desenvolvimento, aliado ao crescente processo de urbanizacao e crescimento 

populacional, comeca a sofrer com as intemperies da falta de planejamento/atuacao 

de seus gestores, bem como da inercia da sociedade civil e dos Poderes 

competentes na coibicao, ou pelo menos, minimizacao de alguns problemas. Hoje, ja 

se e possivel facilmente constatar a presenca de varios problemas de ordem 

ambiental, como a ocupacao irracional e desordenada de areas insalubres e de 

risco; exploragao predatoria dos recursos naturais e minerals; depredacao do 

patrimonio arqueologico/geologico do Vale do Rio do Peixe, desmatamento da mata 

nativa e praticas agropastoris inadequadas, as quais levam ao esgotamento dos 

solos e sua consequente improdutividade; lancamento de lixo domestico e de 
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residuos toxicos em areas inapropriadas (lixoes), provocando grandes estragos no 

solo e na agua do subsolo e da superficie, alem de servirem, de fonte de 

contaminacao para os que sobrevivem da exploragao de tais residuos; falta de uma 

politica de arborizagao, de saneamento basico e de gestao dos recursos hidricos 

entre outros. 

Tais fatos nos permite dizer que, hoje, a nao-incidencia de agoes no Poder 

Judiciario, que tenham como bem tutelado o meio ambiente, alem de serfruto de um 

capitalismo selvagem, cuja sede pela obtengao de lucros tern agravado as condigoes 

ambientais em todo o mundo, solapando algumas tentativas de grupos que lutam 

pela preservagao desse bem, tern como aliado a inercia daqueles que dispoe de 

legitimidade para promover tais agoes: de um lado a sociedade civil, atraves da agao 

popular; de outro, o Ministerio Publico, atraves da agao civil publica, mecanismos 

estes que, se realmente utilizados, poderiam servir como alternativas viaveis - senao 

as unicas - para a coibigao de atos lesivos ao meio ambiente e a outros bens 

tutelados e a consequents responsabilizagao de seus autores. 
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C O N C L U S A O 

O meio ambiente tern sido referenciado, nestas ultimas decadas, como 

suporte de todos as formas e modelos de desenvolvimento estabelecidos pelo 

processo de ocupacao humana dos espagos, que tern provocado serios impactos e 

uma crescente degradagao da Terra, agravando a qualidade de vida da populacao 

mundial. 

O ambiente natural bem como o ambiente construldo, tambem chamado de 

ambiente "geografico", produto desse processo ocupacional efetivado pelo homem, 

necessita de agoes que possam promover uma maior efetivagao na aplicagao de 

normas e mecanismos de protegao ambiental, no intuito de reverter o atual cenario 

mundial. 

A sociedade humana comega a colher os frutos, ou melhor, a pagar o prego 

pelo progresso cientlfico por ela implementada. Comega, pois, essa sociedade a 

dobrar os joelhos frente a criatura por ela mesma criada: o sistema capitalista. Esse 

sistema, cujo direcionamento e orientado com intuito precipuo de obtengao de lucros 

ou riquezas, e de alimentar economicamente as nagoes do mundo, principalmente 

as industrializadas, tern resultado, em virtude do avango cientlfico e tecnologico e do 

padrao descartavel-consumista implementado pela sociedade humana, nessa 

dinamica de poluigao e degradagao do meio ambiente, prenunciando o fantasma da 

redugao drastica ou escassez de recursos necessarios a manutengao das presentes 

e futuras geragoes. 

A pluralidade de problemas existentes em nosso planeta nos faz 

conscientemente afirmar que a raga humana ja selou o seu destine Mesmo se 
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reconhecendo que seu progresso trouxe varios beneficios para a sociedade, como 

melhoria nos setores medico-hospitalar, informacional, de transportes e 

telecomunicacdes, entre outros, contribuindo num todo para a melhoria da qualidade 

de vida da populacao mundial, comecamos a sofrer as consequencias do 

imprudente e irracional desenvolvimento, que culminou em problemas irreversiveis e 

irreparaveis ao meio ambiente. Isso pode ser plenamente justificado pelas razoes ja 

apontadas, o que tern gerado: 

> Exploracao predatoria das riquezas naturais e minerals; 

> Destruigao das florestas e perda da biodiversidade natural e animal, com a 

consequents perda de especies ate hoje desconhecidas, alem da expulsao 

ou exterminio de comunidades que nela habitam; 

> Lancamento de gases-estufa na atmosfera, bem como de outros poluentes 

atmosfericos, como o dioxido de carbono, metano, oxido de nitrogenio etc., 

e contaminacao dos solos e das aguas pelo uso indevido de agrotoxicos e 

pelo lancamento de dejetos residenciais e industrials nao tratados; 

> Grande producao de lixo domestico e de residuos toxicos, que tern 

provocado grandes estragos no solo e na agua armazenada no subsolo e 

na superficie; 

> Destruigao da camada de ozonio, decorrente do uso proibido de gases 

nocivos como o CFC (clorofluorcarbono) e consequents aumento das 

temperaturas do planeta, devido a maior exposicao solar, gerando 

problemas de saude, como o cancer de pele e, principalmente, o 

derretimento das geleiras polares, a elevacao do nivel dos oceanos e a 

tendencia catastrofica da inundacao de varias cidades litoraneas mundiais; 
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> A garimpagem e a pratica de atividades agropastoris inadequadas, 

atenuando em varias partes do mundo, o fenomeno da desertificacao; 

> A propria degradagao do homem, reflexo do baixo padrao de vida de grande 

parte da populacao mundial, que por insuficiencia economica se aglomera 

em locais insalubres, oferecedores de minimas condicoes de sobrevivencia. 

Isso se traduz na maior e pior forma de poluigao, ja apontada por Manuel 

Correia de Andrade (1994, p. 6), a "miseria", que atinge milhoes de pessoas 

em todo o mundo, cuja forma passa por despercebida aos olhos da maioria 

dos governantes. 

Diante destas consideragoes, podemos concordar com o professor Roberto 

Aguiar (1998, p. 46) ao afirmar que a questao do meio ambiente torna-se assim, 

"uma questao de cidadania, pois e a pratica politica e social do ser humano no 

sentido de sua sobrevivencia dentro de um todo articulado do qual ele faz parte, dele 

depende e com ele interage". 

Com o escopo de frear e regular a agao do homem sobre o meio natural, se 

fez necessario a criagao e implantagao de leis e politicas publicas para sua defesa, 

as quais tern se manifestado como mecanismos que hoje assumem papel 

importante, em alguns casos vital, para a preservagao dos recursos naturais e 

possibilidade de continuidade de sobrevivencia das formas vivas aqui na Terra. Ao 

contrario, se o uso ou exploragao de tais recursos nao for pensado e regulado de 

forma a evitar que esses sejam degradados a tal ponto que desaparegam ou sejam 

drasticamente reduzidos, isso podera incidir num futuro nao muito distante, no 

exterminio da especie humana e no de muitas outras especies que fazem parte de 

tao imenso ecossistema global. 
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Foi perante essas preocupagoes e circunstancias que nasceu o Direito 

Ambiental, que atuando conjuntamente com outros mecanismos de protecao ao 

meio ambiente, tern por finalidade maior repelir agressoes a esse bem normatizando 

e disciplinando as formas de utilizacao de seus recursos, de modo a promover um 

desenvolvimento equilibrado e realmente sustentavel que nao agrida a qualidade de 

vida da populacao mundial. 

Concluimos que o trabalho foi relevante, uma vez que procurou buscar 

abordar um tema de importancia global: a problematica ambiental, que tern 

desvencilhado fronteiras, sendo preocupagao, conforme alhures apontamos, da 

sociedade civil, de governantes e de teoricos do mundo inteiro, que diuturnamente 

buscam meios de minimizar os efeitos da agao desenfreada dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "bicho homem". 

Alem disso, procuramos enfocar a necessidade de sensibilizagao dos entes 

acima envolvidos, sobretudo, da sociedade civil e do Poder Publico, no sentido de 

que estes possam utilizar, com maior efetividade, dos mecanismos de protegao do 

meio ambiente, salvaguardando-o de praticas lesivas e causadoras de impactos que 

degradem a qualidade de vida. 

A nivel local, nitidamente e vislvel a existencia de problemas de ordem 

ambiental causados pela agao antropica. Nesse sentido, consideramos que a 

criagao de um Piano Diretor para o meio ambiente, o qual se encontra em fase de 

conclusao, podera alicergar as bases para a concretizagao de uma maior 

consciencia ambiental, alem de char condigoes adequadas para a aplicagao de 

normas de protegao ambiental neste municipio. 

O Poder publico, como sabemos, tern papel fundamental na protegao ao meio 

ambiente, cuja responsabilidade reforgada pela CF de 1988, se traduz em uma 

obrigagao objetiva, ja que visa preservar os interesses supremos da coletividade. A 
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sociedade civil, da mesma forma, foi, a partir da Lex maxima, incumbida tambem de 

tal dever, utilizando-se dos meios jurisdicionais postos a sua disposicao. 

Apesar dessa luta, que ja se perfaz ha um bom tempo, dos inumeros embates 

teoricos e da criagao de leis ou normas que regulem esse bem, acredita-se que de 

nada adiantara a busca de instrumentos de protegao do meio ambiente e de seus 

recursos, se nao houver a conscientizagao das liderangas mundiais e a participagao 

de todos os segmentos da sociedade para a concretizagao desse objetivo. 
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A N E X O S 



contrariem o disposto no art 221, bem como da propaganda de produtos, praticas e 

servigos que possam ser nocivos a saude e ao meio ambiente. 

§ 4 f l A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoolicas, agrotoxicos, medica-
mentos e terapias estara sujeita a restricoes legais, nos termos do inciso II do paragrafo 
anterior, e content, sempre que necessario, advertencia sobre os maleflcios decorrentes 
de seu uso. 

§ 5 9 Os meios de comunicacao social nao podem, direta ou indiretamente, ser 
objeto de monopolio ou oligopdlio. 

§ 6 9 A pubiicacao de veiculo impresso de comunicacao independe de licenga de 
autoridade. 

A r tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 221. A producao e a programacao das emissoras de radio e televisao atenderao 
. aos seguintes principios: 

I - preferencia a finalidades educativas, artfsticas, culturais e informativas; 

I I - promogao da cultura nacional e regional e estimulo a producao indepen-
dente que objetive sua divulgacao; 

I I I - regionalizagao da producao cultural, artistica e jornalistica, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores eticos e sociais da pessoa e da familia. 

A r t 222. A propriedade de empresa jornalistica e de radiodifusao sonora e de sons e 

imagens e privativa de brasileiros natos ou naturalizados ha mais de dez anos, aos 

quais cabera a responsabilidade por sua administracao e orientacao intelectual. 

§ l 9 E vedada a participagao de pessoa juridica no capital social de empresa jorna-
listica ou de radiodifusao, exceto a de partido politico e de sociedades cujo capital 
pertenga exclusiva e nominalmente a brasileiros. 

§ 2 9 A participagao referida no paragrafo anterior so se efetuara atraves de capital 
sem direito a voto e nao podera exceder a trinta por cento do capital social. 

A r t 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessao, permissao e 

autorizagao para o servigo de radiodifusao sonora e de sons e imagens, observado o 

principio da complementaridade dos sistemas privado, publico e estatal. 

§ I 9 O Congresso Nacional apreciara o ato no prazo do art. 64, § § 2 9 e 4 9 , a contar 
do recebimento da mensagem. 

§ 2 9 A nao-renovagao da concessao ou permissao dependera de aprovacao de, no 
minimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votagao nominal. 

§ 3 9 O ato de outorga ou renovacao somente produzira efeitos legais apps delibe-

ragao do Congresso Nacional, na forma dos paragrafos anteriores. 

§ 4 9 O cancelamento da concessao ou permissao, antes de vencido o prazo, depende 
de decisao judicial. 

§ 5 9 O prazo da concessao ou permissao sera de dez anos para as emissoras de 
radio e de quinze para as de televisao. 

A r t 224. Para os efeitos do disposto neste Capitulo, o Congresso Nacional instituira, 

como orgao auxiliar, o Conselho de Comunicagao Social, na forma da lei. 
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CAPITULO y i  

Do MEIO AMBIENTE 

A r t 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equ ilib rado, bem 

de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder pub lico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva- lo para as pre-

sentes e futuras geragoes. 

§ 1 Q Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder publico: 

I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o manejo 

ecol6gico das especies e ecossistemas; 

I I - preservar a diversidade'e a integridade do patrimonio genetico do Pais e 

fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulagao de material genetico; 

I I I - definir, em todas as unidades da Federagao, espagos territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e a supressao 

permitidas somente atraves de lei, vedada qualquer utilizagao que comprometa a inte-

gridade dos atributos que justifiquem sua protegao; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade potencial-

mente causadora de significativa degradagao do meio ambiente, estudo previo de 

impacto ambiental, a que se dara publicidade; 

V - controlar a produgao, a comercializagao e o emprego de tecnicas, metodos 

e substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

V I - promover a educagao ambiental em todos os niveis de ensino e a conscien-

tizagao publica para a preservagao do meio ambiente; 

VTI - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 

coloquem em risco sua fungao ecol6gica, provoquem a extingao de especies ou sub-

metam os animais a crueldade. 

§ 2 9 Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solugao tecnica exigida pelo orgao publico 

competente, na forma da lei. 

§ 3 9 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os 

infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e administrativas, indepen-

dentemente da obrigagao de reparar os danos causados. 

§ 4 9 A Floresta Amazdnica brasileira, a Mata Adantica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimdnio nacional, e sua utilizagao far-se-a, 

na forma da lei, dentro de condigoes que assegurem a preservagao do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

£• 5 9 Sao indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por agoes 

discriminatorias, necessarias a protegao dos ecossistemas naturais. 

§ 6 9 As us in as que operem com reator nuclear deverao ter sua local izagao do fin id a 

em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas. 



to,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no minimo, da r e c e i t a r e sul t an t e do i rapost os, compraendido - pro 

v e n i e nt e de t rans f e r i ne L a s , na nanut encao s de se nv o l v t nant o do snsT 
no . ~ 

A r t , 149 A l e i d i s c i p l i n a r a as d i r e t r i z e s a base s da educacao muni 
c i p a l . ~ 

SU3SE£AO I I 
DA CUT JUR A 

A r t . 150 0 Muni c ipi o a s s c g ur a r i o L i v r e e x e r c l c i o dos d i r e i t o s c u l 
t u r a i s e _ac e sso as f ont e s da c u l t ur a nac i o na l e r e g i o n a l , d e s e n v c l 
vendo acoes no se nt i do d e : 

5 " pro t ege r as m ani f e st ac o e s po pul at e s , i n d i g an as , a f r o -
b r a s i l a i r a s e de out ros grupos que int egrara a fonnacao c u l t u r a l do 
muni c i pi o e nac l o b r a s i l e i r a ; 

r U " f i x ar d a t as c c se s i o rat i v as de e v ant o s c u l t u r a i s do rau 
n i e f p i o 

I I I - proraover f e s t a s po pul are s para p re se rv ac ao do f o l c l o 
r e e da c u l t u r a r e g i o n a l , bem caao f e s t i v a l s , s e m i n a r i o s , e nc o nt ro s 
e e xpo si c c e s para i nc re m e nt ar as d i v e r s a s raanifescagoes c u l t u r a i s 
do nruni c i pi o ; 

IV - que sejam i n s t a l ad as b i b l i o c a c a s p ubl i c as em se us nu 
c l e o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA po pul a c i o na i 3 ;  ~ 

V - p r e se r v ar a documan.cacao govarnamencal para f r anq ui a 
e c c n sul t a aos i n t e r e s s a d o s ; 

VI c r i a r c e n t r e s c u i t u r a i s para o de sanv o l v i m e nt o de t e a 
t r o , danca, rausica, p o e s i a e out ras m an i f e st ac o e s c u l t u r a i s ; 

V I I - z e l a r p e l a manuter.£ao do pat r i m o ni o h i s t o r i c o ; 

V I I I - c o nse rv ar na memoria do povo a h i s t o r i a e c u l t u r a do 
m uni c i p i o . 

SU3SSC&0 I I I 

DO DESPOXTO E DO LAZSR 

A r t . 151 0 Muni c i p i c d e se n v o l v a r l pro^rarnas de i n c e n t i v e e apo i c 
as p r a t i c as d e sp o r t i v as , comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G i r = i t a de t odos, pro po rc i o nando meios 
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I - r e se r v a de e spac o s v e rde s ou l i v r e s , em forma de par 

ques, bosques, j a r d t n s e asse m e l hado s, com base f i s i c a e de r a c r e a 

530 e l a z e r ; 

I I - c o nst ruc ao e equtpamento de parques t n f an t i s e c e n 

t ro s ou p l ac as e s po r t i v a 3 ;  

I I I - p a t r o c i n i o e e s t l m ul o a r e a l i z a c a o de carnpeonatos e 

compet i coes das v a r i a s m o dal i dade s e s p o r t i v a s ; 

IV - apo i o as a t i v i d a d e s e sp o r t i v a s am ado r t st i c as e sera 

f i n s l u c r a t i v o s . . . 

SECAO I V 
DA FAMlLIA DA CRIANCA DO ADOLESCENTE 
E DA PESSOA POKEADCRA DE DEFIClf iNCIA 

A r t , 152 0 Muni c i p i o d i sp e n sa r a pro t e c ao i f am i l i a , o f e re c e ndo c o n 

d i c o e s m o ra i s , f l s i c a s e s o c i a i s i n d i sp e n sav e i s ao seu d e s e n v o l v i -

mento, se guranc a e e s t a b i l i d a d e . 

§ 19 Se rao p ro po rc i o nado s, ao s i n t e r e s sad o s , f a c i l i d a d e s p ar a 

c e l e bt ac ao do c asam e nt o . 

§ 29 A l e i d i sp o r a sobre t rat amert t o e s p e c i a l a a s s i s t e n c i a l ?  

que d e v e r i se r d i spe nd i do aos i d o s o s , as c r i a n ? a s , acs ad o l e sc e n 

t a s , aos po r t ado re s de d e f i c i e n c i a e a m at e rni dade . 

SE£AO V I 

DO MEIO AMBIENTE 

J A r t . 153 Todos tem d i r e i t o ao meio ambient e e c o lo g i c ament e e q ui 

l i br ad o , bem como de uso comum do povo e e s s e n c i a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k s a d i a q ua l i d a 

dade de v i d a , impondo-se ao Poder P ub l i c o Muni c i pal e a c o l e t i v i d a d e 

o dev e r cie d e f e n c e -l o e p r e s e r v a - l o para as pre se nt e s e f ut ur as g e r a 

c o e s. 

§ 19 P ara asse g urar a e f e t i v i d a d e desse d i e r c - i t o , incumbe 

ao Poder P ubl i c o : 

I - p r e s e r v a r e r e s t a u r a r os pro c e sse s e c o l o g i c o s 

e s e n c i a i s e pro v e r o manejo e c o l o g i c o das e sp e c i e s e e c o ss i t e n i as ; 

I I - p r e s e r v a r a d i v e r s i d a d e e i n t e g r i dade do p a t r i m o -

ni o g e ne t i c o do pa£s e r i s c a l i z a r a s e n t i dade s dedi cadas a p e sq ui sa 
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u aan i pul ac ao do m a t e r i a l g e n e t i c o ; 

I I I - d e r i n i r e spac o s t e r r i t o r i a l e seus corapor.autes a 
s>fcrem e -spec ialment e p r o t e g i d o s , sendo a a l t e r a c a o e a sup r e ssao pe r 
ni i L i das somente a t r a v e s de l e i , v e dada qualque r u t i l i z a c a o que com 
prometa a i n t e g r i dade dos t r i bu t o s que j us t i f i q ue m sua p ro c e c ao ; 

IV - e x i g i r , na forma da l e i , para i n s t a l a c i o do _c bra 
ou a t i v i d ad e p o t e n c i a l a e n t e c ausad o r a de s i g r . i f i c a t i v a degradagao do 
rr.eio am bi e nt e , e st udo p r e v i o de Lmpacto am bi e nt al a que ? e dara pu 
b i i c i d a d e : 

V - c c n t r o l ^ r a pro duc ao . a c o m e r c i a l i z a c ao e o enpre 
go de t e c r . i c a s , metodos e suf c st anc i as cue comportem r i s c o s para a 
v i d a , a qual i dade c o me i o am bi e nt e ; 

VI - prc m o v e r a e duc ac ao am bi e nt al em t odos os ftfveis 
de c nsi nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t a c o n s c i e n t i z a c a o p u b l i c a para apre se rv ac ao do meio snbi 

e r . t c : 

V I I - p r o t e g e r a founa e a f l o r a , v edadas na forma da 
l e i , as p r a t i c a s que co loquem em r i s c o sua funcao e c o l o g i c a , prove -
quern a e x t i n c ao de e s p e c i e s cu submetara an i m ai s a c r ue l d aae . 

§ 2? Aque le que e x p l o r a r r e c ur so s h l d r i c o s e m i n e r a l s f i c a 
Cbv igado a r e c upe rar o me io am bi e nt e degradado , de aco rdo com a so i u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cJ*o t e e n i e s pe lo o rgao c o m pe t e nt e , na forma da l e i . 

§ 3Q As c o ndut as e a t i v i d a d e s c o nsi de radas l e s i v a s ao male 
ambiente s u j e i t a r i o c s i n f r a t c r e s , pe sso as f i s i c a s ou j u r i d i c a s , a 
s.-sncces p c n a i s s d m i n i s t r a t i v a s , independent ement e da o br i g ac ao de re 
uue re r os danos c ausad o s . 

A r t ; 134 A c o nst rue -so , a i n s t a l a c a o ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 am pi i ac ao e o f unc i o nam e nt o ' 
de e st -abe l e c i m e nt o s, e qui pam e nt o s, po lo s i n d u s t r i a l s , c o r ae r c i a i s e 
t u r l s t i c o s , e as a t i v i d a d e s u t i l i z a d o r a s de r e c use s am bi e n t a i s , bem 
COCO os c apaz e s , sob qual que r f o rm a, de c ausa: : de gradac ac am bi e n t a l > 

sem p r e j u i z o s de o u t r a s l i c e n c a s e x i g l v e i s , dependerao de p r e v i c 11 
cenc iarnento do orgao l o c a l c o m pe t e nt e , a se r c r i ad o por l e i , i n t e 
g rant e do Si st ema N a c i o n a l dc Meio Ambiente - SISNAMA. 

A r t . 155 0 Muni c i p i o a g i r a d i r e t am e nt e ou sup l e t i v am e n t e na pro t e 
t;ao de nasc e nc a d ' ag ua. r i o s , c o r r e g o s , lagos e dos e spe c i rae s ne l e s 
e x i s t e n c e s connra a ac ao de ag e nt e s p o l u i d o r e s , pro v i ndo s de despe 

-. i o s i n d u s t r i a l s . 

A r t . 156 0 Muni c i p i o e l abo r a r a programa de r e c upe rsc ao do so l o a 
g r i c o i a , c o nse rv ando -o e c o r r i g i n d o -o , comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  o bj e t i v o de aumentar a 
p r o d e t i v i d ad e . 

§ .1.9 0 Muni c i p i o combat e ra a po l ui c ao em qualque r de suas for 
nws -i ved=;i"a a p r a t i c a de que imadas danosas ao meio am bi e nt e , bem co 
cc: /• c o nst ruc ao em a r e a s de r i s c o s e c o l o g i c o s no seu t e r r i t o r i o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A r t . 157 0 Poder Publ i c o Muni c i pal promovera, o br i gat o r i am e nt e , 
l i t i c a de arbo r i z ac ao na se de , d i s t r i t o s e povoados, plant ando , f 
f e r e nc i a l m e nt e , arv o re s ac l t m at adas. 

A r t . 158 t  de v e r do Poder Publ i c o Muni c i pal e l abo rar e I m pl ant ar , 
t rav e s de l e i , um plano m un i c i pa l de meio ambiente e r e c urso s nat u 
i s que cont e raplara a ne c e ssi dade do conhecimento das c a r a c t e r i s t i c 
e re c urso s dos meios f i s i c o e bi o l o g i c o de d i ag no st i c o de seu melh 
aprov e i t amcnt o no pro c e sso de desenv o lv iment o economico s o c i a l . 

A r t . 159 £ dev e r do c i dadao , _da soc i edade e dos e n t e s e s t a t a i s 
l a r pe lo regime j u r i d i c o das aguas. 

Paragraf o un i c o . 0 Muni c i p i o g a r a n t i r a l i v r e ac e sso as aguas 
p ubl i c as , onde quer que e st e j ai n l o c a l i z a d a s , u t i l i z a n d o como s e r 
does de t r a n s i t o , n e c e ssa r i a s para que sejam al c anc adas nos r i o s 
r i a c h o s , n asc e n t e s , f o nt e s, l a j o o e s , ac ude s, barragens ou de po si t o 
de agua p o t av e l , asse gurando -se o uso comum do povo quando i s so f> 
e s s e n c i a l a so br e v i v e n c i a das pe sso as e dos an i m a i s . 

SECAO VI 
DA CCWUNICACAO SOCIAL 

A r t . 160 Aos meios de comuni cacao , e asse gurada, nos termos da l e i 
aropla l i be rdade . 

A r t . 161 0 Poder P ubl i c o Muni c i pal c o o pe rara: 

I - na f i s c a l i z a c a o d a s d i v e r so e s e e spe t ac ul o s publ i c o s 
na sua n at ur e z a , nas f a i x as e t a r i a s recomendadas, nos l o c a i s e hor 
r i o s de apre se nt ac ao adequados; 

I I - no cumprimento dos meios l e g a i s , garant i ndo a pesso 
e a f am i l i a a p o ss i b i l i d ad e de se defenderem de oroducao ou de pr 
gramas que c o nt rar i e m o a r t i g o 221 da Co n s t i t u i c ao Fe de ral ,^be m com 
de propaganda de pro dut o s, p r a t i c a s e s e r v i c o s no c i v o s a saude e a 
emio ambient e . 

A r t . 162 A publ i c i dade do Muni c i p i o podera s e r e xe cut ada por mei 
de v e l c ul o s de comunicacao p a r t i c u l a r e s , segundo c r i t e r i o s t e c n i c o 
e sem d i sc r i m i nac ao de ordem g o l l t c a ou i d e o l o g i c a , mediant e l i c i t , 
c ao , nos termos de st a L e i Organi c a e Co n s t i t u i c ao do Est ado . 

Paraagra un i c o . _ Os v a l o r e s de st i nado s a publ i c i dade do Munic: 
p i o se rao t o rnados p ubl i c o s , mediant e ba l an c e t e s m e nsai s . 

A r t . 163 A producao e a programacao das e m i sso ras de r ad i o , atende-
rao aos se g ui n t e s p r i n c i p i o s : 

I - p r e f e r e n c i a e f i n a l i a d e e d uc a t i v o , a r t i s t i c o , c u l t i 
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