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RESUMO 

A presente pesquisa expoe um estudo sobre o meio processual de defesa do dano 

ambiental: Agao Civil Publica. Analisando inicialmente a questao ambiental no Brasil, 

apresentando o conceito de meio ambiente e nas especies como: o meio ambiente 

cultural, natural, artificial e do trabalho. Ressaltando a importancia do meio ambiente 

ecologicamente preservado para uma sadia qualidade de vida, culminado com uma 

protegao ambiental, onde a sociedade em geral participe desde movimento. 

Enfocando tambem de modo generico o dano ambiental e suas especies, e a 

previsao constitucional do ressarcimento do dano moral e material tambem no 

ambito ecologico, o dano ambiental e uma consequencia das agressoes decorrentes 

de agoes danosas, proporcionando alteragao ao meio ambiente e 

consequentemente a sociedade. Foi apresentado, ainda, a fase pre-processual que 

antecede a agao civil publica, que e o inquerito civil, procedimento de relevante 

importancia para a aprovacao dos fatos causadores dos danos ambientais. Fase que 

antecede o processo em si, cabendo apenas ao Ministerio Publico a sua 

instauracao; onde ha previsao constitucional concedendo fungao institucional do 

orgao ministerial, podendo ser usado varios subsfdios para comprovagao da infragao 

ou do dano. Por fim, foi feito um estudo da Agao Civil Publica, meio processual de 

defesa do dano ambiental, destacando seu conceito, natureza jurfdica, legitimidade 

ativa e passiva, existindo a possibilidade da existencia de litisconsorcio entre os 

legitimados para a defesa dos direitos da coletividade, possuindo natureza de 

litisconsorcio inicial, ativo, unitario e facultativo; entre outros aspectos de suma 

importancia. Onde sua fungao e de sanear os danos ambientais surgidos, 

protegendo os interesses coletivos e transindividuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chaves: Meio ambiente, dano, inquerito civil, defesa do meio 
ambiente, agao civil publica. 
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INTRODUQAO 

Considerando a importancia de um meio ambiente devidamente 

equilibrado e protegido para garantia de uma sadia qualidade de vida e relacionando 

a varios danos ambientais provocados, gerando muitas vezes uma progressiva crise 

ambiental, e que a presente pesquisa se destina ao estudo da Agao Civil Publica, 

um instrumento processual de defesa do dano causado ao meio ambiente. 

Inicialmente, sera abordada, em linhas gerais, a questao ambiental no 

Brasil onde as questoes ffsicas ambientais tern se agravado em detrimento da agao 

humana e os problemas nos grandes centros urbanos aumentam gradativamente. 

Porem, ja existe uma inquietagao da sociedade em buscar a preservagao 

ambiental do pais, demonstrada atraves de varias legislagoes que tern por objeto a 

protegao ao meio ambiente; onde passou a existir a defesa processual da Agao Civil 

Publica Ambiental. | 

0 metodo utilizado na presente pesquisa foi o bibliografico, visto que foi 

usado na sua elaboragao livros, doutrinas, codigos, artigos, entre outros, visando 

reunir informagoes doutrinarias uteis ao entendimento da problematica, posibilitando 

a nossa visao critica frente aos resultados obtidos com o estudo teorico. 

E necessario, entretanto, antes de iniciar os comentarios sobre o 

instrumento processual ora em questao, ressaltar a questao do dano ambiental 

propriamente dito, onde a Constituigao Federal garantiu o ressarcimento em caso de 

lessao material ou moral a coletividade proveniente de dano causado ao meio 

ambiente. Prevendo tambem, o ordenamento jurfdico brasileiro a responsabilidade 

penal. 
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Apressentaremos tambem, a fase pre-processual que antecede a fase. 

processual, o inquerito civil que e um procedimento onde sao apurados os fatos e as 

provas do dano ambiental, oferecendo subsidios necessarios para o oferecimento da 

Agao Civil Publica; sendo importante ressaltar que cabe apenas ao Ministerio 

Publico a sua instauracao. 

No ultimo capftulo sera abordado o tema principal do trabalho, a Agao Civil 

Publica como meio processual de defesa do dano ambiental, onde sera feita uma 

analise em todos os seus aspectos. 
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CAPiTULO 1 A QUESTAO AMBIENTAL NO BRASIL 

Foi com a Revolugao Industrial no final do seculo XVIII que se deu initio 

ao agravamento da situacao ambiental no mundo. Com este evento veio o inchaco 

das cidades e a necessidade de investimento em novas tecnicas de produgao, 

culminando entao, com a intensa exploracao dos recursos naturais e uma grande 

produgao de resi'duos poluentes, enfim com a degradagao do meio ambiente; onde o 

desenvolvimento da sociedade humana nao conseguiu alcancar o controle e 

planejamento adequados. 

Atualmente, as condicoes fisicas do meio ambiente tern se agravado em 

detrimento da agao humana, muitas vezes agoes irracionais e impensadas, nao 

considerando o meio ambiente como instrumento para se viver mais dignamente. 

Seria necessario uma renovagao dos recursos naturais logo apos a sua exploracao, 

com uma diminuigao de poluentes despejados diariamente nos lagos, rios, solo, ar. 

Nos grandes centros urbanos os problemas tendem a aumentar devido a 

uma grande concentragao populacional, onde as doengas, a falta de saneamento 

basico adequado, a desorganizagao social contribuem para a agressao ao meio 

ambiente. O lixo das grandes empresas e o lixo domestico atingem os rios que 

cortam as cidades, trazendo como consequencias uma ma qualidade de vida para 

os seres humanos e os animais, alem da poluigao do ar e sonora, onde a poluigao 

atmosferica e caracterizada pela concentragao de gases toxicos e particulas solidas 

no ar eliminadas por industrias, veiculos automotores, usinas termicas, sistemas de 

aquecimento domestico; representando um grande risco a saude e bem estar das 
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pessoas. A poluigao sonora reflete qualquer alteragao das propriedade fisicas do 

meio ambiente causadas pela emissao de sons. 

Outra questao ambiental bastante debatida sao as agressoes a fauna, 

desencadeando no Brasil o problema concreto da existencia de varias especies em 

fase de extingao. Para se viver bem e necessario que exista um equilibrio da vida, 

onde todos os seres vivam harmoniosamente. 

Roberto Armando Ramos de Aguiar assevera (1998, p. 55) 

A humanidade, infelizmente, investe mais na morte do que na vida. Os 
gostos com a criagao de artefatos belicos e a fabricagao de armas 
superam, e em muito, os dispendios com alimentagao e saude. Essa 
produgao, alem de ter a finalidade explicita de matar, tern efeitos 
tanaticos colaterais, como no caso das armas quimicas e 
bacteriologicas, que podem causar devastadores efeitos, caso haja 
alguma falha na sua produgao. A engenharia genetica e a 
biotecnologia, ao lado de contribuir para minoria males da saude e ate 
mesmo ajudar a combater a poluigao, quando participam da produgao 
de armas, podem gerar efeitos imprevisiveis em toda a humanidade. 

Restou comprovado o interesse maior em produzir a morte do que a vida, 

grandes desastres ecologicos acontecem em fungao de objetivos nao plausiveis; ha 

um enorme dano ambiental provocado com intuito de produzir algo que so acarretara 

males para a humanidade. 

Apesar das muitas dificuldades enfrentadas pelo Brasil, pode-se perceber 

ainda a existencia de uma preocupagao da sociedade com a preservagao ambiental. 

Existe no pais Organizagoes a defesa ao meio ambiente, alem de uma legislagao 

que foi sendo criada ao longo do tempo em prol da defesa ambiental. 

Inicialmente, surgiu o decreto-lei n°.1413 de 1975 que impos as industrias 

do territorio nacional a adogao de medidas para prevenir ou corrigir prejuizos 

causados ao meio ambiente; tambem na decada de 70 surgiu o codigo de Aguas e o 
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codigo Florestal, sendo criados orgaos de controle ambiental federal como o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente dos recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) e o orgao 

de controle ambiental estadual o FEEMA. 

Foi criada, ainda, a lei n° 6.938/81 disciplinando a Politica Nacional do 

Meio Ambiente, com o objetivo de preservacao, melhoria e recuperagao do meio 

ambiente, consagrando a responsabilidade objetiva para apreciacao dos danos 

ambientais. Tambem sendo elaborada e aprovada a lei n° 7347/85 que regula a 

Agao Civil Publica em defesa do meio ambiente. 

Em 1988 a questao ambiental atingiu patamar constitucional, onde a 

Constituigao Federal em seu art. 225 garantiu um meio ambiente equilibrado para 

todos. Surgindo em 1998 alei n° 9.605 que trouxe importantes inovagoes no campo 

da criminalizagao das agoes lesivas ao meio ambiente. 

E necessario ressaltar que a defesa por um meio ambiente preservado 

deve ser feita com esforgos comuns, de todas as sociedades e nao consistindo em 

iniciativa isolada, todos os segmentos devem fazer parte, havendo a uniao de 

esforgos. Assevera Isabella Franco Guerra: (1999, p. 78/79) 

A protegao ambiental tern de ser priorizada. As dificuldades da 
implementagao eficaz de uma politica sobre o meio ambiente nao sao 
poucas e demanda a participagao de varios segmentos da sociedade, 
que deve assumir os novos valores eticos introduzidos pelo novo 
humanismo ecologico. 

Em conjunto com esta protegao ambiental esta a agao civil publica que 

servira como instrumento para evitar o dano ou ressarcir o que ja ocorreu. 
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1.1 Conceito de Meio ambiente. 

A definicao juridica de meio ambiente foi estabelecido na lei n° 6.938/81, 

Politica Nacional do Meio ambiente, como vendo "o conjunto de condicoes, leis, 

influencias e interagoes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, obriga e 

rege a vida em todas as suas formas". Este conceito e bastante abrangente, 

alcancando tudo aquilo que permite a vida. 

Eduardo Jorge de Oliveira (2002, p. 09) entende que: 

Observa-se que o legislador preocupa-se em apresentar um conceito 
delimitado, de forma a atender aos objetivos da lei e sua aplicagao em 
um campo bem vasto, pois atinge tudo aquilo que e permitido e diz 
respeito ao homem em suas multiplas relacoes com o meio ambiente. 

Percebe-se que esse conceito engloba varios aspectos do meio ambiente 

como o cultural, natural, artificial e do trabalho. Trazendo a mostra um elo de ligacao 

entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido constitucionalmente, e 

a propria vida humana, levando-se em consideracao sua qualidade, e o que expoe 

Edis Milare (2001, p. 105): 

O direito a vida, e claro, a vida da pessoa humana, e objeto do direito 
Ambiental, sendo certo que sua correta interpretagao nao se restringe 
pura e simplesmente ao direito a vida, tao somente enquanto vida 
humana, sim a sadia qualidade de vida em todas as suas formas. 

Portanto, faz-se necessario ligar ao conceito de meio ambiente a propria 

vida do ser humano, da fauna e da flora, demonstrando a real necessidade de 

equilibrio e harmonia entre eles, sem interferencias drasticas. 
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l.^Meio ambiente cultural 

0 artigo 216 da Constituigao Federal estabelece que: 

Constituem patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referenda a identidade, a agao, a memoria dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem: 

I - as formas de expressao; 
II - as modas de criar, fazer e viver; 
III - as criagoes cientificas, artisticas e tecnologicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificagoes e demais espagos 
destinados as manifestagoes artistico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sitios de valor historico, paisagistico, 
artfstico, arqueologico, paleontologico, ecologico e cientifico. 

Como e sabido, o bem juridico meio ambiente nao abrange apenas o meio 

ambiente natural, mas tambem o meio ambiente artificial, cultural e do trabalho. A 

protegao dos bens culturais e assegurado pela Casta Magna em seu art. 5°, inciso. 

LXXIII. 

Como o patrimonio cultural esta incluso entre os bens ambientais, e 

imposto ao Poder Publico e a coletividade o dever defende-las e preserva-los para 

as presentes e futuras geragoes. 

Edis Milare preceitua (2001, p. 310) 

Nao resta duvida que ampla e a nogao do meio ambiente, uma vez 
que abrange, sem excegao, todos os recursos naturais e culturais 
(neste compreendidos as artificiais) indispensaveis a concepgao, a 
germinagao ou qualquer outra circunstancia originaria, ao nascimento, 
ao desenvolvimento da pessoa humana como dos seres vivos em 
geral (animais, vegetais, microorganismos). 
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Sendo de grande relevancia a preservacao da cultura nacional como a 

protecao aos indios, a liberdade de crenca religiosa, a diversidade de culturas a 

identidade do pais. 

O meio ambiente cultural representa a exteriorizacao do pensamento do 

povo, e ele quern vai formar o perfil da sociedade, portanto tudo aquilo que se 

reporte a identidade da nacao e patrimonio cultural. 

1.3 Meio ambiente natural 

O meio ambiente natural e aquele composto pela fauna, flora, toda a 

biosfera, agua, solo, ar. 

O Brasil e um pais com uma grande reserva natural; possui varias e 

diversificadas especies que compoe este meio ambiente o homem ao longo do 

tempo vem explorando o ambiente natural de forma a degrada-lo; e neste momento 

que exterioriza o fundamental papel do Estado e a populacao em geral para 

defender esses valores fundamentais. 

Roberto Armando Ramos de Aguiar (1998, p. 51) 

O meio ambiente humano e natural e o meio onde todos vivem. E um 
sistema complexo e dinamico de relacoes e interferencias reciprocas, 
que so pode ser analisado sob uma optica totalizante, que considera 
os aspectos naturais, sociais, economicos culturais, eticos, politicos e 
juridicos. 

Desta forma, mesmo ao se falar em apenas "meio ambiente natural" e 

necessario ressaltar que o meio ambiente e totalizador onde ha uma dependencia 
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mutua entre os sistemas apresentados e havendo degradacao ambiental em apenas 

um deles havera interferencia em todo o ecossistema. 

1.4 Meio ambiente artificial 

Verifica-se que, o meio ambiente artificial consagra o relacionamento da 

sociedade ao espago destinado a sua sobrevivencia, isto e, ao local onde vive. As 

cidades com suas ruas, pragas, avenidas, organizadas em prol do desenvolvimento 

e bem estar dos habitantes. 

0 artigo 182 da Constituigao Federal estampa: 

A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo poder publico 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tern por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das fungoes sociais da cidade e 
garantir o bem estar de seus habitantes. 

0 necessario para alcangar esse bem estar da sociedade e uma execugao 

por parte do municipio de um projeto de infra-estrutura, acompanhado de um bom 

saneamento basico e anexos para o desenvolvimento urbano, em especial nos 

grandes centros urbanos, onde o acumulo de favelas e enorme. 0 que se observa 

no Brasil e um precario meio ambiente artificial, que progride lentamente. 
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1.5 Meio ambiente do trabalho 

Com relacao ao meio ambiente do trabalho percebe-se que este 

proporciona uma seguranga a incolumidade fisica e psiquica do homem no local do 

desenvolve suas atividades laborativas. 

Reza o art. 200, CF: "Ao sistema unico de saude compete, alem de outras 

atribuicoes, nos termos da lei: colaborar na protegao do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho". 

Neste dispositivo fica demonstrado a importancia de tutelar o meio 

ambiente do trabalho, visto que, e relevante ao trabalhador um local de trabalho que 

o tome digno, alem de outros resultados notorios como o proprio desenvolvimento 

eficaz na fungao exercida. 

Estampa o mestre Eduardo Jorge de Oliveira: (2002, p. 13-14) 

A violagao dos direitos referidos e uma constante. A situagao do 
trabalhador rural talvez seja a mais grave e nao existe nenhuma 
politica efetiva e constante dos governos para reverter o triste quadro. 
Ja o Sistema Unico de Saude nao funciona adequadamente, levando o 
trabalhador a conviver com inumeros problemas ambientais no 
trabalho. 

Infelizmente, e o que acontece atualmente no Brasil, a efetividade da 

garantia constitucional nao e posta em pratica e quern sofre os prejuizos sao os 

trabalhadores brasileiros com um deficit no trabalho realizado e colocando em perigo 

sua propria saude. 
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CAPITULO 2 DANO AMBIENTAL 

O dano e um pressuposto da responsabilidade civil, assim para ocorrer 

uma indenizacao sera necessaria a comprovacao do dano material ou moral; Maria 

Helena Diniz define o dano como sendo a lesao que, devido a um certo evento, sofre 

uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer bem ou interesse juridico, patrimonial 

ou moral. 

O dano ambiental e o resultado das agressoes decorrentes do uso nocivo 

da propriedade e pelas condutas ou atividades poluidoras que degradam o meio 

ambiente, e uma agressao que afeta uma pluralidade de vitimas, mesmo quando 

atinge individualmente um grupo ou pessoa. Essa e uma das caracteristicas mais 

importantes do dano ambiental, pois ainda que, em alguns casos, para atingir, 

tambem, uma pessoa ou um conjunto de pessoas individualizaveis, sendo, porem, 

em qualquer situagao a vitima, a coletividade, em virtude do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado ser direito de uso comum ao povo e essencial a sadia 

qualidade de vida. 

O artigo 1° da Lei n° 7347/85 preve que: 

Regem-se pelas disposigoes desta lei, sem prejuizo da agao popular, 
as agoes de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: 

I - ao meio ambiente; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Jose Afonso da Silva (2000) define dano ecologico como sendo: qualquer 

lesao ao meio ambiente causada por condutas ou atividades de pessoa fisica ou 
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juridica de Direito Publico ou de Direito Privado". Havera dano ambiental sempre que 

houver alteracao ecologica proporcionando um problema a sociedade e ao meio 

ambiente. 

Varios sao os desastres ecologicos com contaminagoes de rios, lagos, 

devastacoes de florestas entre outras, esse dano ambiental corresponde a um 

evento de diffcil reparacao, pois para conseguir uma reparacao equivalente ao 

estado anterior a ocorrencia do dano e muito diffcil, as vezes ate impossivel. 

O causador do dano ecologico responde objetivamente, nao sendo 

necessario a discussao sobre a culpa do causador, se esquivando da culpa apenas 

quando comprovada a negacao de atividade poluidora ou inexistencia do dano; 

sobre o assunto expoe Paulo Afonso Leme Machado (1995, p. 231): 

Nao se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas a 
ocorrencia do resultado prejudicial ao homem e seu ambiente. A 
atividade poluente acaba sendo uma apropriacao pelo poluidor dos 
direitos de outrem, pois na realidade a emissao poluente representa 
um confisco do direito de alguem em respirar ar puro, beber agua 
saudavel e viver com tranquilidade. 

Em se tratando do dano ambiental basta constatar a relacao do evento 

danoso com o fato ou agao que o gerou, independente da avaliagao da ilicitude para 

configurar o nexo causal, e apenas com a efetivagao da responsabilidade objetiva e 

que se pode garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Mesmo a legalidade do ato, comprovado atraves da obtengao da licenga 

junto aos orgaos publicos competentes nao ira afastar a responsabilidade pela 

indenizagao proveniente do dano ambiental causado. 
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Outra questao bastante suscitada e sobre a solidariedade passiva dos 

causadores dos danos ambientais, onde existindo mais de um responsavel, todos 

eles respondem solidariamente pela indenizagao. 

Assim, reza o artigo 1518 do Codigo Civil: 

Os bens do responsavel pela ofensa ou violacao de direito de outrem 
ficam sujeitos a reparacao do dano causado; e se tiver mais de um 
autor a ofensa, todos responderao solidariamente pela reparacao. 

Desta forma, a reparagao do dano ambiental podera ser exigida de todos e 

de qualquer um dos responsaveis, que a ele tenham dado causa, isoladamente ou 

nao, direta ou indiretamente, atraves da agao civil publica; lembrando que aquele 

que pagar pelo ressarcimento do dano podera ingressar com agao regressiva contra 

os co-responsaveis, onde sera discutida a parcela de culpa de cada um 

individualmente. Maria Helena Diniz (2003, p. 526) dispoe que: 

Se todos contribuiram para o evento danoso, que nao ocorreria se nao 
houvesse a configuragao deles, todos serao tidos como causas 
concorrentes. Logo, sera imprescindivel, na agao regressiva, apurar se 
a atividade incriminada causou prejuizo, pois justo nao seria que os 
demais lesantes arcassem, sem direito ao reembolso, pelo que 
poderia ter evitado a poluigao com o dano por eles causados 
parcialmente. 

Ha tambem, no ordenamento juridico brasileiro a responsabilidade penal, 

que surge quando da conduta omissiva ou comissiva do agente poluidor, violando 

assim, uma norma de direito penal; estando previsto tanto na Constituigao Federal, 

no Codigo Penal, na Lei de Contravengoes Penais e tambem na Lei dos Crimes 

Ambientais, Lei n°. 9.605/98. Acrescentando a responsabilidade administrativa, 

resultando do poder disciplinar do Estado, quando ha violacao dos principios 
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administrativos pelo servidor publico ou pelo administrado, estando o infrator 

passivel de sancao de natureza administrativa; desta forma, configurada a 

responsabilidade do agente pelo dano ambiental estara ele sujeito a uma medida 

punitiva. 

2.1 Dano Moral sob o Aspecto Ambiental 

A Constituicao Federal garante a indenizagao por dano moral em seu art 

5°, V e X. Maria Helena Diniz (2003) define o dano moral como sendo a lesao de 

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

Ja o dano moral coletivo, sob o aspecto ambiental, atinge alem da 

repercussao fisica no meio ambiente o sentimento de dor, sofrimento, de toda uma 

comunidade. Desta forma, acontecendo um impacto ambiental, um dano material ao 

meio ambiente e este acontecimento afeta psicologicamente os individuos, 

caracterizado esta o dano moral coletivo, portanto a coletividade diante do prejuizo 

ambiental material podera vir a sofrer dano quanto a seus valores nao materials, 

podendo vir a reclamar os danos sofridos. 

Importante lembrar que, nem sempre conjuntamente ao dano material 

ambiental ha o dano moral, pois muitas vezes so ha este ultimo quando a 

degradagao se da em um ambiente dotado de suma importancia aqueles individuos, 

trazendo a estes uma ofensa ao sentimento coletivo. 

A Lei n° 6.938/81 em seu art. 2°, I dispoe que o meio ambiente e 

patrimonio publico a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 
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uso coletivo; sendo garantido a reparacao dos danos causados materials e morais, a 

populagao atingida por aquela lesao. 

Toda lesao ao meio ambiente, decorrente de uma agao ou omissao, que 

atinja a coletividade provocando um dano moral ou material sera passivel de 

indenizagao. 

Carlos Alberto Bittar Filho (1996, p. 55) entende: "Dano moral coletivo e a 

injusta lesao da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, e a violagao 

antijuridica de um determinado circulo de valores coletivos". 

O dano extrapatrimonial do meio ambiente esta ligado ao sentimento 

individual, porem o bem ambiental e de interesse de todos, indivisivel; sendo 

importante destacar na otica da lesao material o bem-estar da sociedade; afetando a 

qualidade de vida da populagao onde aconteceu o fato danoso. 

Ha o disturbio ambiental causado pela pessoa fisica ou juridica, trazendo 

consequencias materiais consigo, mas tambem acarretando uma modificagao e um 

prejuizo a coletividade que vem a caracterizar o dano moral. De forma que, cabe ao 

Estado obrigar o causador a reparar os danos causados. 

Dificuldades inumeras existem para fazer a valoragao do dano quando, ha 

caracterizagao do dano moral coletivo. No ordenamento juridico brasileiro, o juiz 

deve levar em consideragao as circunstancias do caso, a situagao economica das 

partes e a gravidade da ofensa. 

Ja decidiu o TJSC: "Na avaliacao do dano moral se deve levar em conta a 

posigao social e cultural do ofensor e do ofendido, a maior ou menor culpa para a 

produgao do evento". (DJ/SC de 13.05.1991, p. 19). 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 3 FASE PRE-PROCESSUAL 

3.1 - Inquerito Civil 

3.1.1 - Conceito e natureza juridica 

O inquerito Civil e uma investigacao de procedimento administrativo onde 

ira procurar subsidios para a propositura da Agao Civil Publica em defesa dos 

interesses difusos e coletivos. A este respeito conceitua Edis Milare (2001, p. 270): 

O inquerito civil e um procedimento administrativo investigatorio a 
cargo do Ministerio Publico, seu objeto e a coleta de elementos de 
conviccao que sirvam de base a propositura de uma agao civil publica 
para a defesa de interesses trasindividuais - ou seja, destina-se a 
colher elementos de convicgao para que, a sua vista, o Ministerio 
Publico possa identificar ou nao a hipotese em que a lei exige sua 
iniciativa na propositura de alguma agao civil publica. 

E, portanto, uma fase que antecede o processo em si, cabendo apenas ao 

Ministerio Publico a sua instauragao; onde sera apurado as lesoes sofridas pela 

coletividade, sua autoria e materialidade. 

A natureza juridica do inquerito civil e inquisitorial, nao estando sujeito ao 

princlpio do contraditorio, pois ele nao e um processo, mas sim um procedimento, 

onde serao apuradas provas e informagoes que servirao de base a agao civil 

publica. 
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3.1.2 - Fungao institucional do Ministerio Publico 

Como foi exposto o Ministerio Publico e o unico legitimado para 

instauragao do inquerito civil, nao cabendo nem mesmo a Uniao, os Estados, os 

Municipios, as autarquias, as empresas publicas, as sociedades de economia mista, 

as fundagoes ou as associagoes a sua propositura. 

A atual Carta Magna atribuiu em seu art. 129 como fungao institucional do 

Ministerio Publico a instauragao do inquerito civil, cabendo tanto ao Promotor de 

Justiga como ao Procurador Geral de Justiga a sua promogao, respeitando porem, 

seus limites de atribuigoes. 

Estampa o Mestre Eduardo Jorge de Oliveira (2002, p. 29) 

Alem de possibilitar um exercicio funcional mais amplo ao Ministerio 
Publico na busca da verdade, pode como titular da agao, sem 
interferencia de terceiros, notificar pessoas, requisitar documentos e 
informagoes e Orgaos Publicos e privados, para o esclarecimento da 
infragao, ou dano, objeto da investigagao. 

Desta forma, pode usar o orgao ministerial no inquerito civil de varios 

subsidios para a comprovagao da infragao ou do dano; havendo um desastre 

ecologico, por exemplo, e instaurado o inquerito civil cabera ao representante do 

Ministerio Publico a busca pelas informagoes e elementos necessarios a propositura 

da Agao Civil. 
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3.1.3 Instauragao 

Mesmo sendo uma pega de grande utilidade para a propositura da Agao 

Civil Publica o Ministerio Publico nao esta obrigado a sua instauragao, sendo uma 

faculdade do orgao ministerial ao decidir sobre sua necessidade. Assevera Eduardo 

Jorge de Oliveira (2002, p. 30) 

(...) pode o Orgao Ministerial possuir informagoes suficientes para 
propor a Agao Civil Publica, nao sendo nesse caso necessario a 
instauracao do inquerito. Entretanto a decisao de instaurar ou nao, fica 
a cargo do proprio Ministerio Publico, ja que a Lei the faculta essa 
atribuicao. 

Podendo, ainda ser dispensado em caso de urgencia. 0 inquerito civil 

podera ser instaurado de offcio, ou o requerimento do interessado, ou ainda por 

meio de postaria ou despacho do orgao ministerial. 

Acontece por meio de portaria quando o orgao ministerial recebe a notitia 

damini, isto e as entidades e os cidadaos dao conhecimento ao Ministerio Publico do 

fato danoso; por meio de determinagao da Procuradora Geral, quando decorre de 

constancia originaria; e por determinagao do CSTAP acolhendo o recurso interposto 

pelo autor da representagao nao aceita pelo Ministerio Publico local. 

Em regra o prazo para conclusao ao inquerito civil e de trinta dias, sendo 

prorrogavel por igual perfodo. 
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3.1.4 Pressupostos e legitimagao 

O inquerito civil servira para apuragao dos danos causados ao meio 

ambiente e para sua instauragao e necessario que este dano seja tutelado pelo 

Ministerio Publico, sendo portanto, de interesse difuso e coletivo. Importante 

ressaltar que, existe uma corrente doutrinaria que defende a instauragao do inquerito 

civil nao so na defesa dos interesses difusos e coletivos mas em todos os casos que 

requeiram a propositura de qualquer Agao Civil Publica. Como afirma Edis Milare 

(2001, p. 273). 

E posicionamento que temos defendido, com endosso da doutrina de 
Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz e de Nelson Nery Junior e 
Rosa Nery, para quern o inquerito Civil pode, eventualmente, ate 
mesmo servir de base para a propositura de agao penal. ^ 

Possui legitimidade para a instauragao o Representante do Ministerio 

Publico, onde a competencia e a do local onde ocorreu o dano ou deva ocorrer. 

Sendo a lesao de ambito estadual ou nacional sera legitimado o Procurador Geral do 

Estado ou dos Estados. 

3.1.5 Arquivamento 

Cabera ao Ministerio Publico a decisao sobre o arquivamento do inquerito 

civil, nao sendo surgida a manifestagao judicial; porem, podera os outros co-

legitimados proporem a Agao Civil Publica. 
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Entendendo o orgao ministerial que nao existe fatos e fundamentos 

convincentes para a propositura da Acao Civil, podera ele arquivar o inquerito civil, 

porem devera fundamentar o seu entendimento, remetendo no prazo de tres dias 

todas as provas apurados para o Conselho Superior do Ministerio Publico. 

Assevera Edis Milare (2001, p. 293): 

Nao identificada lesao alguma a interesse que Ihe incumba tutelar, nao 
esta o membra do Ministerio Publico obrigado a promover Acao Civil 
Publica; em caso contrario identificada a lesao surge-lhe o dever legal 
de agir (...). 

O Ministerio tern obrigagao legal de motivar o arquivamento do inquerito 

civil, obedecendo ao disposto no art. 129, VIII, da Constituicao Federal, 

posteriormente os membros do Conselho Superior do Ministerio Publico irao emitir 

parecer sobre o pedido, onde poderao homologar o arquivamento, reformar o 

arquivamento e mandar que outro membro do Ministerio Publico proponha a acao; 

ou converter o julgamento em diligencia. 

Se o pedido de arquivamento for proposto pelo Procurador Geral, devera 

ser homologado pelo Conselho Superior do Ministerio Publico e devolvido ao 

Procurador Geral. 

Importante lembrar que, arquivado o inquerito civil podera ele ser reaberto 

a qualquer momento do surgimento de novas provas e elementos da prova da 

autoria e materialidade do dano. 
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CAPfTULO 4 AQAO CIVIL PUBLICA COMO MEIO PROCESSUAL DE 
PROTEQAO AO MEIO AMBIENTE 

A acao civil publica surge no ordenamento juridico brasileiro para dentre 

outras fungoes, tutelar processualmente o meio ambiente, alem de sanear os danos 

ambientais surgidos, protegendo interesses coletivos, nesse instituto sao 

assegurados garantias ao individuo como ente integrado da sociedade, exaltando a 

supremacia do social ou coletivo, em razao das pessoas individuais; este 

instrumento processual possui grande repercussao no cenario politico-social pelos 

resultados alcancados diante do seu concreto exercicio, como foi mencionado sao 

interesses transindividuais em superioridade aos interesses particular, confirmando a 

vantagem da pratica de demandas de natureza coletivas sobre as individuais, 

demonstrando nesses casos a celeridade do judiciario para a solucao do problema 

suscitado, sendo revelado a importancia dos valores eticos e morais em respeito a 

pessoa humana e aos direitos humanos. 

Muitas sao as agressoes ao meio ambiente, perceptiveis ao longo do 

tempo, onde os riscos globais ameagam todo o ecossistema, tendo entao como 

instrumento de defesa a AQAO CIVIL PUBLICA. Esta agao e recente no 

ordenamento juridico processual, onde a primeira referenda foi feita pela Lei 

Complementar Federal n° 40, de 14.12.1981, ao estabelecer entre as fungoes 

institucionais do Ministerio Publico dos Estados a promogao da agao civil publica, 

que esta elencado em seu art. 3°, III. 

E foi com a lei n° 6.938/81, que disciplinou a Polftica Nacional do Meio 

Ambiente que se estabeleceu pela primeira vez a Agao Civil Publica Ambiental, onde 
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o Ministerio Publico possuia a legitimidade pra interpor acao de responsabilidade 

civil por danos causados ao meio ambiente. 

Porem, foi com a lei n° 7.347 de 1985 que foi regulada expressamente a 

acao civil publica, superando o individualismo e consolidando o social, a busca da 

defesa dos interesses difusos e coletivos; e com a atual Carta Magna de 1988 esse 

instituto recebeu status constituinte. 

A democratizagao do processo tern como urn dos seus elementos a agao 

civil publica, como observa Sepulveda Pertence (apud Milare, 2001, p. 157): 

Desconhego outro texto constitucional - sejam os que precederam, no 
Brasil, sejam a do direito comparado - que haja confiado, mais que a 
Constituigao Federal de 88, na solugao dos conflitos individuais e 
coletivos de toda ordem e aberto formalmente com tanta generalidade 
as vias de acesso a jurisdigao aos cidadaos, as formagoes sociais 
intermediaries e ao Ministerio Publico, como instrumento de toda a 
sociedade. 

Tern o poder e as condigoes de buscar a restauragao dos bens e 

interesses defendidos, alem de melhorias, a agao civil publica; notadamente sua 

importancia se da a luz da constatagao de obter os resultados pretendidos, tais 

quais tornar o processo eficaz, fazer atuar a fungao jurisdicional, tutelando os 

interesses vitais da sociedade, dentre eles o meio ambiente, onde 

consequentemente trara uma melhor qualidade de vida, este direito constitucional 

como estabelece o artigo 225 da atual Carta Magna: 

Artigo 225, CF - 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. 
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Sendo a Agao Civil Publica Ambiental um meio processual que assegura a 

efetividade das normas ambientais. 

4.1 Natureza jundica e finalidade 

A Agao Civil Publica consagrada na legislagao ordinaria e na Constituigao 

Federal tern natureza jundica especial, e um direito atribuido a orgaos publicos e 

privados para a tutela de interesses nao individuais, nao e de natureza subjetiva, 

agindo em defesa de interesses proprios, como acontece via de regra nas agoes, 

mas sim o de natureza objetiva, tendo amplitude de interesse coletivo; como garante 

a Constituigao Federal, de todos terem acesso a justiga para a protegao de direitos 

subjetivos ou da comunidade. 

O escopo da agao civil publica e fazer com que a fungao jurisdicional atue, 

provocando o poder judiciario para a defesa de interesses coletivos e difusos, 

atraves do Ministerio Publico, das pessoas juridicas estatais, entidades e os orgaos 

da administragao publica, direta e indireta, ainda que sem personalidade juridica, e 

das associagoes que atentam em minimo de representatividade (elencados no art. 

5°, I e II, da lei 7.347/85.) 

Segundo a ligao do professor Eduardo Jorge de Oliveira (2002, p. 50-51): 

A Atuagao de todos os orgaos elencados nos dispositivos das 
legislagoes referidas, e de fundamental importancia. Atualmente, no 
pais, vive um momento de ascensao no Poder Judiciario, entretanto, 
como os males da morosidade e da inertia ainda podem ser 
constatados, entende-se como necessaria uma atuagao energica 
desses orgaos legitimados para que os objetivos da Agao, quer o 
mediato - que consiste na tutela do direito ao meio ambiente, 
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ecologicamente, equilibrado, quer o imediato - que consiste na 
condenacao em dinheiro ou o cumprimento de obrigacao de fazer ou 
de nao fazer, sejam assegurados. 

A lei n°. 7.347/85 tern como meta tornar possivel a exigibilidade da tutela 

jurisdicional, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; onde a 

protegao desses interesses podera ser feita pelo cumprimento de obrigagao de fazer 

ou de nao fazer e por condenagao em dinheiro, expressando que a Agao Civil 

Publica tern natureza condenatoria, mesmo quando ela tenha cunho preventivo, 

visando com isso propiciar meios eficientes de protegao a bens de interesse 

ambiental. 

4.2 Legitimidade ativa 

A legitimidade ativa na agao civil publica encontra respaldo legal no art. 5° 

da lei n° 7.347/85, que estabelece: 

Artigo 5° - A acao principal e a cautelar poderao ser propostas pelo 
Ministerio Publico, pela Uniao, pelos Estados e Municipios. Poderao 
tambem ser propostas por autarquias, empresa publica, fundagao, 
sociedade de economia mista ou por associagao que: 

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

II - inclua entre suas qualidades institucionais a protegao ao meio 
ambiente, ao consumidor, a ordem economica, a livre concorrencia, ou 
ao patrimonio artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico. 
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Em relagao ao meio ambiente; a legitimagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad causam estabelecida pela 

lei n° 7.347/85 foi uma grande vantagem introduzida, visto que, ampliou a titularidade 

ativa, conferido alem do Ministerio Publico outras entidades publicas e privadas. 

Como observa Jose Carlos Barbosa Moreira (apud Mirale, 2001, p. 175): 

Essa legitimagao e concorrente e disjuntiva, no sentido de que todos 
estao autorizados para promogao da demanda e cada um pode agir 
isoladamente, sozinho, sem que seja necessario a anuencia ou 
autorizagao dos demais. 

Decorrendo a possibilidade de litisconsorcio entre os legitimados. 

Importante se faz considerar a legislacao ativa dos entes mencionados 

individualmente, onde essa legitimagao e concorrente e disjuntiva, podendo cada um 

agir isoladamente. 

4.2.1 Legitimagao do Ministerio Publico 

A legitimagao do parquet para a defesa do meio ambiente, encontra 

respaldo na Constituigao Federal, alem de se caracterizar autonoma e obrigatoria, 

visto que ele tern o dever de assegurar a legalidade a fiscalizagao da lei, onde 

ausencia acarretara nulidade. 

Dispoe o artigo 129, III, da atual Carta Magna: 

Artigo 129 - Sao fungoes institucionais no Ministerio Publico; 

III - promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao de 
patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos. 
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0 Ministerio Publico, conforme a lei n° 7.344/85 e o unico legitimado para 

promover o inquerito civil, com poderes de notificar e requisicao, lembrando que, o 

inquerito civil nao tern forma de processo judicial e nem e indispensavel, mas nao 

deixa de constituir um valioso instrumento administrativo e seu arquivamento fica 

sob a fiscalizagao do Conselho Superior do Ministerio Publico; onde a apuracao dos 

mais graves casos de dano ao meio ambiente nao poderiam ser eficazmente 

apurados. 

Estabelece o artigo 127 da Constituigao Federal: 

Artigo 1 2 7 - 0 Ministerio Publico e instituigao permanente essencial a 
fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais 
indisponiveis. 

Esse poder do Ministerio Publico de promover o inquerito civil frente a 

Agao Civil Publica, proporcionou uma maior movimentagao dos promotores de 

justiga, fazendo com que eles se sintam responsaveis pelo meio ambiente que deve 

defender. 

O objetivo do inquerito civil e fomecer meios para embasar o exercicio da 

agao civil publica e essas informagoes colhidas e que vao refletir a necessidade ou 

nao de requerer o provimento judicial 

Torna-se, portanto preponderante o Ministerio Publico dentre os varios co-

legitimados para o exercicio da agao. 

Desistindo ou abandonando da agao qualquer legitimado, pode o 

Ministerio Publico assumir a titulahdade e nela continuar. 

E ainda no art. 15 da lei n° 7.347/85, onde, encerrada a fase do 

conhecimento e decorrido 60 (sessenta) dias do transito em julgado da sentenga 
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condenatoria, sem que a entidade autora tenha pedido a execucao, devera faze-lo o 

Ministerio Publico, sendo facultado essa iniciativa aos demais legitimados. 

4.2.2 Legitimidade das assoc ia tes 

As assoc ia tes que tenham por objetivo a defesa do meio ambiente, 

poderao agir em jufzo por meio das acoes coletivas; porem como estabelece a lei 

n°.7.345/85 e necessario terem um ano de existencia; porem foi concedido ao juiz 

uma apreciacao ampla na observacao desta condicao ao analisar no caso concreto, 

o manifesto interesse social evidenciado pela dimensao ou caracteristicas do dano 

ou pela relevancia do bem juridico a ser protegido, § 4° do artigo 5° da lei n° 

7347/85; da mesma forma os sindicatos possuem legitimagao para conduzir o 

processo; obedecendo as exigencias dos incisos I e II do art. 5° da referida lei. 

Sendo as associagoes os autores da agao, devera o Ministerio Publico 

intervir como fiscal da lei. 

A faculdade de participagao das associagoes na Agao Civil Publica para 

defender interesses difusos, como o meio ambiente e de suma importancia, dado a 

relevancia do bem juridico a se protegido. A esse respeito entende Isabella Franco 

Guerra (1999, p. 41): 

O interesse difuso a um ambiente sadio se caracteriza por sua fluidez, 
ou seja, nao ha um titular definido, pois todos tern direito a respirar o 
ar despoluido e ninguem pode apropriar-se individualmente deste 
bem. Esses interesses se revelam coo insuscetiveis de titularizacao 
pessoal. Dai a magnitude da inteligencia da Lei ao disciplinar a 
participagao coletiva via protegao de interesses que superpassam a 
orbita individual. 
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Para que a associacao seja legitimada a defender o meio ambiente nao se 

faz necessario previsao estatutaria, bastando apenas aquela ser favoravel e 

valorizar o meio ambiente, exteriorizando a vontade da populacao na defesa 

ambiental. 

4.2.3 Legitimagao da administragao direta, indireta e fundacional 

A lei n° 7.345/85 confere legitimidade as pessoas da administragao direta, 

Uniao, Estados, Municipios e Distrito Federal, da administragao indireta, autarquia, 

empresa publica e sociedade de economia mista; e as fundagoes. Por serem 

interesses de toda a sociedade, como a defesa ao meio ambiente, explica-se a 

razao pela qual estas pessoas estao legitimadas, decorrendo do dever de valor pela 

ordem publica. 

E necessario que haja compatibilidade das fungoes das autarquias, 

empresas publicas, fundagoes e sociedade de economia mista com o bem 

ameagado ou lesado, dessa forma esclarece Leonardo Greco (1993, p. 18): 

Como pessoas juridicas de direito privado que exercem com 
atividades economicas, a sua legitimidade nao parece ter qualquer 
semelhanga com a dos orgaos publicos, o que desvirtuaria as proprias 
finalidades para as quais foram criadas. 

A falta de representatividade tambem sera sob esse enfoque, um 
obice intransponivel a agao do grupo, a semelhanga das associagoes 
civis. 

Ao que parece a unica esfera em que poderao intentar agoes com 
fundamento na lei 7.345/85 sera em relagao aos seus proprios 
interesses, patrimoniais e juridicos. (A titularidade da Agao Civil 
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Publica, Rio de Janeiro, Universidade Gama Filho, Colecao Ensaios 
Academicos, set. 1993, p. 18) 

Salientando que estas fundagoes deverao ser publicas, entes fundacionais 

mais que tiveram o Poder Publico como instituidor. 

4.3 Litisconsorcio e assistencia 

Existe a possibilidade de existencia de litisconsorcio entre os co-

legitimados para a defesa dos interesses transindividuais, esse litisconsorcio tera, 

geralmente, natureza de litisconsorcio inicial, ativo, unitario e facultativo. Apos o 

ajuizamento da agao coletiva por um dos co-legitimados, automaticamente estara os 

demais impedidos de ajuizar uma nova demanda sobre o mesmo caso. 

Essa possibilidade de legitimagao concorrente fortalece a defesa de 

interesses coletivos, proporcionando um ressarcimento do dano ambiental causado. 

Sendo sempre concorrente e disjuntiva, havendo a possibilidade de litisconsorcio 

entre todos os co-legitimados, inclusive entre Ministerios Publicos. 

0 litisconsorcio ativo tern previsao legal no artigo 5°, § 2° da lei n° 

3.347/85, e facultativo e unitario pois a sentenga sera para todos os litisconsortes e 

nao individual, alem de nenhum dos legitimados recusar a atuagao de outro no 

mesmo polo processual. 

0 litisconsorcio podera tambem ser passivo, onde a responsabilidade do 

dano ambiental devera ser atribuida a varios reus. 
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Ja decidiu o Superior Tribunal de Justiga: 

A agao civil publica pode ser proposta contra o responsavel direto ou 
contra ambos, pelos danos causados ao meio ambiente do 
litisconsorcio facultativo (CPC, art. 46, I) e nao do litisconsorcio 
necessario (CPC, art. 47). (Resp. 37.355-9/SP, 2 a T, j 30.08.1995, rel. 
min. Antonio de Padua Ribeiro) 

A possibilidade de litisconsorcio de Ministerios Publicos da Uniao e dos 

Estados esta elencado no art. 5°, § 5° da lei n° 3.347/85. Se manifesta sobre o 

assunto o Mestre Eduardo Jorge de Oliveira (2002, p. 55): 

A vontade do legislador em possibilitar facultativamente o litisconsorcio 
entre os Ministerios Publicos, parece ter sido o de fortalecer a agao e 
aumentar o grau de eficiencia, pois a conjuncao de fagas seria sob 
todos os aspectos mais proveitosa para a reparagao do dano. 

Havendo dano ambiental em que atinja mais de um Estado, podera ser 

formado o litisconsorcio entre Ministerio Publico destes Estados que foram 

prejudicados pelo dano, porem Estados que nao sofreram consequencias deste 

acidente ecologico nao serao legitimado para ajuizar a agao. 

E tambem admitido no ordenamento juridico a assistencia, na Agao Civil 

Publica Ambiental qualquer um que possui legitimidade para propor tal agao podera 

funcionar como assistente. O particular nao pode atuar como assistente 

litisconsorcial por nao possuir legitimidade para propor a Agao Civil Publica, atuando 

na defesa doe meio ambiente atraves da Agao Popular. 

Observa Ada Pellegrini Grinover (apud MILARE, 2001, p. 182) 

Objeto da tutela da Lei 7.347/85 e o interesse ao meio ambientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato 
sensu e o dos consumidores, exclusivamente em sua dimensao 
indivisivel. Por isto, no ambito das agoes indenizatorias, a lesao 
reparavel e apenas aquela provocada ao bem coletivo, 
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indivisivelmente considerado. Individuos pessoalmente prejudicados 
deverao valer-se das agoes pessoais comuns, servindo-se das vias 
ordinarias ou dos juizados de pequenas causas; e a coisa julgada da 
lei 7.347/85, emborazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA erga omnes, nao Ihes aproveita nem os 
prejudicados deverao valer-se das agoes pessoais comuns, servindo-
se das vias ordinarias ou dos juizados de pequenas causas; e a coisa 
julgada da lei 7.347/85, embora seja omnes, nao Ihes aproveita nem 
os prejudica, por serem diversos os elementos das agoes. 

4.4 Legitimidade passiva 

Nao ha uma condigao especifica para que alguem configure como 

legitimado passivo ad causam na agao civil publica ambiental podendo ser pessoa 

fisica ou jundica ou ente dotado de personalidade juridica, bastando apenas que 

infrinja normas protetoras ao meio ambiente. 

Dispoe o art. 3°, II da lei 6.938/81 (Polftica Nacional do Meio ambiente): 

Artigo 5° - Para fins preventivos nesta lei, entende-se por: 

IV - Poluidor; a pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, 
responsavel direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradagao ambiental. 

O Estado sera sempre um legitimado passivo nas agoes de reparagao ao 

meio ambiente, pois podera ele ter ocasionado o dano ou ter sido omisso na 

fiscalizagao para impedir que o dano acontega. Assevera Eduardo Jorge de Oliveira 

(2002, p. 57): 

Na grande maioria, os danos causados pelo Estado e seus agentes 
nao e por agao, mas sim pela omissao. A titulo de exemplo, os 
licenciamentos e as construgoes irregulares que causam, 
respectivamente, o desaparecimento de mangues e importantes 
reservas e ate patrimonio historico. Isso sem se falar na poluigao, 
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proliferacao de doengas e inchaco nas cidades, Entretanto, caso o 
Estado venha a demonstrar interesse, provando que existem culpados 
pode impetrar acao regressiva contra os agentes causadores do dano 
para reaver seus prejuizos. 

Caracterizada esta a necessidade de uma atuagao mais eficaz do Estado 

em defender e agir na defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

4.5 Competencia 

Sabe-se que a competencia e a medida da jurisdigao; desta forma para o 

julgamento da agao civil publica ambiental deve ser analisado dois aspectos;como a 

competencia de jurisdigao da competencia de foro. 

A justiga competente para o processamento e o julgamento da agao civil 

publica ambiental sera ou a justiga Federal ou a justiga Estadual, variando conforme 

os sujeitos desta demanda. 

Atuando como fonte na Agao Civil Publica Ambiental a Uniao, Autarquias e 

as Empresas Publicas Federals sera de competencia da justiga Federal o julgamento 

da demanda; podendo esses sujeitos serem partes ativas na agao civil publica de 

prevengao ou reparagao de danos ao meio ambiente nos casos elencados no art. 5° 

da Lei n° 7.347/85 ou atuando como reus ao casarem danos ambientais; ainda 

quando nao sao autores, nem tampouco reus, porem havendo um efetivo interesse 

juridico para que estes antes intervenham na Agao. 

Manifesta-se Jose Carlos Barbosa Moreira ( apud Milare, 2001, p 45): 
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Nao basta, dessa maneira, simples interesse da Uniao e das 
Autarquias ou empresas publicas federais em acompanhar a 
demanda, com intervencao meramente formal, impondo-se, ao 
contrario, que assumam posigao processual definida, como autoras, 
res assistentes ou opoentes. Se elas nao estiverem em condicao de 
assumir uma dessas posicoes processuais, nao ha razao para sua 
intervencao no processo nem, consequentemente para a 
determinagao ou o deslocamento da competencia para o ambito da 
Justiga Federal 

E necessario que haja um justificado interesse para que esses entes, 

quando nao atuem como autores ou reus, intervenham na Agao Civil Publica 

ambiental. E este interesse deve ser demonstrado para que ocorra a mudanga de 

competencia para a esfera federal. 

O simples dominio da Uniao sobre o bem ambiental nao justifica o 

interesse de atuar como legitimado na demanda, pois nao sao interesses publicos 

que estao sendo titulados e protegidos, mas sim direitos difusos, pertencentes a 

toda coletividade. 

Entende Edis Milare (2001, p. 46): 

Se a agressao recai sobre bens corporeos de dominio da Uniao - o 
mar, as praias, os rios interestaduais, as cavernas, os exemplares da 
fauna, as unidades de conservagao federal , por outro lado, no 
ambito da agao civil publica, a reparagao ou a prevengao de danos 
pretendida visa a preservagao ou a recomposigao do meio ambiente e 
dos ambientais na condigao, respectivamente, de bem incorporeo de 
uso comum do povo e de recursos ambientais, sempre como bens que 
pertencem a coletividade como um todo, que tern direito a sua 
manutengao de forma equilibrada em termos ecologicos, direito difuso 
e a todos pertence, nao como bens integrantes do patrimonio da Uniao 
ou de entidade publicas federais. 

Desta forma, nao sendo o meio ambiente de propriedade da Uniao, 

Estados, Municipios, empresas publicas e autarquias e sim pertencente a toda a 

coletividade, nao figura o interesse de atuar como autor na presente agao, 

descaracterizando neste caso o artigo 109, I, CF. 
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Sendo, conforme julgado pelo Tribunal de Justiga de Sao Paulo, 

competente para processar e julgar acao civil publica de reparacao de danos 

causados ao meio ambiente, ainda que a area de litigio pertenga a Uniao, a Justica 

Estadual, e tambem quando houver dano ambiental em areas consideradas pela CF 

como patrimonio nacional. 

Reza o art. 225, § 4° da Constituigao Federal: 

§4° - A Floresta Amazonica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio 
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. 

Do mesmo modo, havendo dano ambiental que atinja mais de um territorio 

estadual, sera competente para julgar a justica estadual, nao havendo conflitos entre 

os Estados a competencia sera definida por prevengao; mas havendo conflito 

decidira o Supremo Tribunal Federal. Questao muito discutida pelos estudiosos, 

visto que alguns defendem que seria da competencia da Justica Federal se 

ocorresse degradagao ambiental que afetasse mais de um Estado, porem nao e 

respaldo este entendimento, pois analisando desta forma temos que, mesmo que 

ocorra um dano ambiental em apenas um Estado, afetara ele toda a coletividade. 

finalizando com que todas as agoes de dano ambiental teriam que ser julgada pela 

Justiga Federal, a este respeito assevera Edis Milare (2001, p. 56-57 ) 

(...) Se se considerasse a realidade ambiental e ecologica. de que toda 
agressao a um bem localizado espacialmente, de forma mais ou 
menos intensa, direta ou indiretamente acaba por influir na qualidade 
ambiental como um todo objeto da protegao juridica acordada pelo 
ordenamento juridico em rigor chegar-se-ia a conclusao de que 
todo dano ambiental acabaria por ultrapassar sempre os limites 
territoriais de mais de um Estado, adquirindo abrangencia nacional, 
apta a determinar a competencia da Justiga Federal (...). 
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Outra questao de grande relevancia e sobre a competencia para julgar as 

agoes civis publicas relativas a danos ambientais ocorridos em areas indigenas; por 

forca do art. 109, XI, da Carta Magna sera de competencia da Justiga Federal, 

ressalvando que o que determina essa competencia nao e o dominio da Uniao sobre 

a area, mas sim a existencia de litfgio envolvendo direitos indigenas. 

Apos estipulada a competencia, sera definido o foro competente para 

ajuizar a demanda, isto e, "a circunscrigao territorial judiciaria em que a causa deve 

ser processada." 

O foro competente para ser proposta a Agao Civil Publica Ambiental e a do 

lugar onde ocorreu o dano, cujo juizo tera competencia funcional para processar e 

julgar a causa; tambem sendo competente o foro do local onde o dano pode vir 

ocorrer; essa competencia e inderrogavel, nao sendo possfvel optar pelo foro de 

eleigao . 

Como diz Helly Lopes Meirelles (apud Milare, 2001, p. 61-62): 

Sem duvida, a opcao da lei, de privilegiar o local da ocorrencia do 
dano para determinacao do foro competente, justifica-se plenamente 
em razao da maior facilidade de obtengao de provas_ por intermedio 
de testemunhas e pericias, sobretudo_ necessarias a comprovagao do 
dano ambiental efetivo ou potential, do maior envolvimento da 
populacao diretamente atingida pela degradagao combatida (...). 

A excegao a este artigo esta elencado na Constituigao Federal em seu 

artigo 102, I, f: 

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituigao, cabendo-lhe: 

! - processar e julgar, originariamente: 
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f) as causas e os conflitos entre a Uniao e os Estados, a Uniao e o 
Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas 
entidades da administragao indireta. 

Portanto, apenas o foro do local do dano e competente para processar e 

julgar, caracterizando incompetencia absoluta se proposta em outro foro, sendo 

nulos os atos processuais praticados. 

4.6 Rito Processual 

0 rito processual a ser seguido na Agao Civil Publica Ambiental obedecera 

o Codigo de Processo Civil; na agao de conhecimento seguira o rito ordinario ou o 

sumario, admitindo medida cautelar, inclusive para evitar o dano no meio ambiente. 

Entende Eduardo Jorge de Oliveira (2002, p. 60): 

(...) Entende-se que a legislagao ambiental evoluiu bastante, 
merecendo destaque as modificagoes nas normas anteriores a 
Constituigao Federal de 1988, que contribuiram decisivamente para o 
aprimoramento dos procedimentos e agoes, a exemplo da Agao Civil 
Publica, em defesa do meio ambiente. 
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CONCLUSAO 

Diante do exposto na presente pesquisa, restou comprovada a importancia 

que o meio ambiente estabelece na vida humana e o seu significante papel no meio 

social. 

Ficou demonstrado que o Brasil e o mundo necessitam de um meio 

ambiente equilibrado para garantia de vida sadia e que o homem, personagem 

marcante neste episodio. precisa viver harmoniosamente com a natureza, 

explorando-a de maneira racional. 

Grande conquista foi o avanco das leg is la tes ambientais no Brasil, onde 

surgiu o decreto lei n° 1413 de 1975 e posteriormente a lei n° 6938/81 disciplinando 

a Politica Nacional do Meio Ambiente, entre outras, culminando com a lei n° 7347 de 

1985 que regula a Agao Civil Publica, que foi objeto do nosso estudo. 

Havendo, porem, degradores e sujeitos responsaveis pelos danos 

ambientais causados, estes deverao resarcir as lesoes materials e morais 

ocasionadas, estabelecida pela Constituigao Federal, obrigando, desta forma, a 

reparagao do dano ambiental causado. Destaque-se, ainda, a importancia da fase 

pre-processual que antecede a propositura da Agao Civil Publica Ambiental, o 

inquerito civil desempenha papel importante, realizando investigagoes que servem 

de subsidios ao Ministerio Publico na defesa do meio ambiente. 

Estando apenas legitimando para sua instauragao o orgao ministerial, nao 

sendo os outros co-legitimados ativos da Agao Civil Publica competentes para 

instaurar o inquerito civil. 

Isto proporciona ao Ministerio Publico um meio mais amplo e seguro na 

busca da verdade dos fatos que causaram o dano ambiental. 
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Por fim, adentramos especialmente no estudo da Agao Civil Publica que e 

um instrumento processual que torna possivel a tutela do meio ambiente. 

Destacando papel importante do orgao ministerial que, reconhecendo o causador do 

dano tern a obrigagao de propor a presente agao. 

Adicionado,ainda, outros co-legitimados na propositura da Agao Civil como 

o Poder Publico e outras associagoes. 

Isto posto, relatado ficou a real importancia e papel exercido da Agao Civil 

Publica frente aos danos causados ao meio ambiente. 
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