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RESUMO 

Este trabaiho possui como foco central a questao da indenizaeao do 
superficiario em face do Direito Minerario. Atraves do metodo exegetico-
juridico, com a utilizagao de codigos e doutrinas concernentes ao direito de 
propriedade do solo e do subsolo em area de mineragao, busca-se 
fundamentar e enfatizar a neeessidade de uma urgente solugao aos impasses 
existentes entre a legislacao patria e a efetivagao da justa indenizagao em 
favor do proprietario e/ou posseiro que teve seu imovel prejudieado em razao 
da exploracao de minerios em subsolos correspondentes a sua propriedade. 
Considerando a evolugao historica da propriedade e do Direito Minerario 
brasileiro, assim como a atual regulamentagao desse tema, pretende atraves 
de um estudo relacionado a importantes definigoes doutrinarias, como o 
fideicomisso mineral e a dupla propriedade, evidenciar a protegao legal que 
recebe, hodiernamente, o superficiario. Com essa pretensao, abordam-se: a 
propriedade mineraria, bem como seus diferentes regimes juridicos a que 
esteve submetida, em diversas fases da Historia do Brasil; a protegao 
constitucional dada a esse direito fundamental; e o produto da lavra como 
garantia constitucional. Questiona-se o justo valor da indenizagao e renda ao 
proprietario do solo, como fato legalizado pelo Direito Minerario, mas com 
pouca efetivagao no ambito pragmatico, causando assim insatisfagao por parte 
do proprietario e/ou posseiro do solo em decorrencia dos danos decorrentes da 
exploragao mineraria. Mediante a analise do direito ao aproveitamento da 
propriedade mineraria, apresentar-se-a a possibilidade que tern a realizagao de 
atividades minerarias de causar danos e prejuizos ao solo. Destacam-se os 
criterios para o calculo da renda e da indenizagao, remetendo-se sempre ao 
Codigo de Mineragao. E por fim, enfatiza-se a instauragao e o rito da agao 
judicial de renda e indenizagao, bem como a agao judicial para permitir a lavra, 
sob qualquer regime; e a oportunidade do pagamento da indenizagao e renda, 
na lavra, como instrumento de assegurar o direito de ressareimento ao 
proprietario como tambem posseiro do solo. Dessa forma, objetiva-se 
determinar o ambito de atuagao dos proprietaries e/ou posseiros e em primazia 
destacar ate onde percorre os reais direitos de indenizagoes, diante da possivel 
inutilizagao do solo. 

Palavras-chave: minerario. indenizagao. desgaste do solo. 



ABSTRACT 

This work possesss as central focus the question of the indemnity of the 
superficiario in face of the Minerario Right. Through the exegetico-legal method, 
with the use of concernentes codes and doctrines to the right of property of the 
ground and the subsoil in mining area, one searchs to base and to emphasize 
the necessity of a urgent solution to the existing impasses between the native 
legislation and the efetivagao of the joust indemnity for the proprietor and/or one 
who holds legal title to property whom its wronged property in reason of the ore 
exploration had in corresponding subsolos its property. Considering the 
historical evolution of the property and Brazilian the Minerario Right, as well as 
the current regulation of this subject, it intends through a related study the 
important doctrinal definitions, as the mineral trustee and the double property, to 
evidence the legal protection that receives, hodiernamente, the superficiario. 
With this pretension, they are approached: the mineraria property, as well as its 
different regimes legal the one that was submitted, in diverse phases of the 
History of Brazil; the constitutional protection given to this basic right; e the 
product of cultivates as constitutional guarantee. The value of the indemnity and 
income to the proprietor of the ground is questioned just, as fact legalized for 
the Minerario Right, but with little efetivagao in the pragmatic scope, thus 
causing insatisfagao on the part of the proprietor and/or one who holds legal 
title to property of the ground in result of the decurrent damages of the 
mineraria exploration. By means of the analysis of the right to the exploitation of 
the mineraria property, it will be presented possibility that has the 
accomplishment of minerarias activities to cause damages and damages to the 
ground. The criteria for the calculation of the income and the indemnity are 
always distinguished, sending themselves to the Code of Mining. E finally, 
emphasizes it instauration and the rite of the legal action of income and 
indemnity, as well as the legal action to allow cultivates it, under any regimen; e 
the chance of the payment of the indemnity and income, in cultivates, as 
instrument to assure the right of compensation to the proprietor and/or one who 
holds legal title to property of the ground. Of this form, objective to determine 
the scope of performance of the proprietors and/or one who holds legal titles to 
property and in priority to detach ahead until where it covers right Reals of 
indemnities, of the possible disable of the ground. 

Word-key: minerario. indemnity, consuming of the ground. 
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INTRODUCAO 

Desde o descobrimento do Brasil, muito se especula a respeito da 

exploracao das riquezas minerals que diante sua vastidao enfatizou o surgimento 

de um direito ate entao, pouco conhecido. O Brasil Colonia com intuito de explorar 

as riquezas pre-existentes estabeleceu regras que evoluiram e modificaram-se 

dando origem ao Direito Minerario. Muitas questoes envolvendo o direito de 

propriedade da Uniao no ambito da atividade mineraria em face do direito do 

proprietario e/ou posseiro do solo surgiram no ambito juridico, a exemplo do 

ressarcimento devido ao proprietario do solo em face da exploracao. 

Apesar de ser reconhecido o direito a propriedade, o proprietario do solo 

em area de mineragao, seja limitaeoes pela legislagao mineraria, sendo impedido 

de exercer plenamente suas atividades quando a Uniao intervem no subsolo, 

concedendo a exploracao a terceiros. E nesse sentido que decorrem a presente 

pesquisa, ressaltando-se desde ja que, nao se pretende diminuir o direito da 

Uniao perante o subsolo, mas fortalecer o raciocinio juridico e academico que 

sustenta a necessidade de uma urgente solucao para a problematica do 

proprietario e/ou posseiro do solo ante os desgastes e prejufzos causados pela 

exploracao mineraria. 

Para a producao e elaboracao da presente pesquisa fez-se necessario 

empregar como metodologia, o metodo exegetico-juridico, pelo qual busca-se 

interpretar o sentido da lei pertinente a materia, sendo utilizados doutrinas e 

codigos. Atraves do estudo teorico da doutrina buscar-se-a desenvolver a analise 

criteriosa da atividade mineraria esclarecendo a posicao do legislador patrio em 
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relacao ao proprietario como tambem ao posseiro do solo no que diz respeito as 

indenizaeoes pertinentes. 

O capitulo preliminar discorrera acerca da evolugao da propriedade e do 

direito minerario brasileiro. Dar-se-a maior enfase a propriedade mineraria sob o 

atual regime constitucional; a "dupla" propriedade; a propriedade privada e o 

produto da lavra; e o "fideicomisso" minerario. 

Nesta ocasiao, para melhor elucidar o direito da propriedade mineral, serao 

analisadas as suas diferentes fases historicas, quais sejam: Sistema Regaliano; 

Sistema Dominial Imperial; Sistema de Acessao; e o Sistema Dominial 

Republicano. 

O capitulo posterior intitulado "Da aquisigao do Direito Minerario para o uso 

e aproveitamento da propriedade mineraria", abordara temas acerca da: aquisigao 

ao uso dos Direitos Minerarios; aquisigao primaria; aquisigao secundaria; os tipos 

de regimes de aproveitamento mineral; o regime de pesquisa; Direito de 

propriedade; Consentimento para pesquisa; Consentimento para lavras; Manifesto 

de mina; alienagao e oneragao das Minas manifestadas; Cessao Temporaria da 

Mina Manifestada; e abandono da Mina Manifestada. Nesse momento, serao 

analisadas as formas legais estabelecidas pelo Codigo de Mineragao para 

trabalhar na area de exploragao mineral. 

No ultimo capitulo, denominado "A avaliagao e o pagamento da 

indenizagao e renda ao proprietario do solo", apresentar-se-a: o Direito ao 

aproveitamento da propriedade mineraria; os criterios para o calculo da renda e 

da indenizagao; a instauragao e rito da agao judicial de renda e indenizagao; a 

agao judicial para permitir a lavra, sob qualquer regime; bem como a oportunidade 

do pagamento da indenizagao e renda, na lavra. Dar-se-a enfase as formas de 
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aproveitamento da propriedade mineraria, nao excluindo a Uniao, e tambem, a 

instauragao da agao judicial de renda e indenizagao como instrumento de 

assegurar o direito de ressarcimento ao proprietario e/ou posseiro do solo. 



CAPfTULO 1 A EVOLUCAO DA PROPRIEDADE MINERARIA E O DIREITO 
MINERARIO BRASILEIRO. 

1.1 A evolugao da propriedade mineraria 

A existeneia da propriedade mineraria em nosso pais, foi fruto de muitos 

conflitos, tendo em vista a coincidencia espacial entre as propriedades minerarias 

e do solo, motivo causador de grande rigidez por parte dos proprietaries do solo e 

da burguesia rural da epoca, que se confrontava com os interesses politicos e 

economicos dos mineradores. 

A importancia politica e economica dos recursos minerals veio a corrobora 

com a necessidade da separagao dos direito do solo e do subsolo, nao 

condicionando a permanecessem da propriedade mineraria a merce dos 

proprietaries dos solos, sob o risco de submete-los a sua inercia, fruto do 

desconhecimento ou da insensibilidade a essa condicao, quando nao da 

incapacidade financeira para aproveita-ios, em detrimento dos interesses da 

sociedade. 

A propriedade mineraria passou por diversas fazes de evolugao de acordo 

com o sistema ou regime juridico a que esteve submetida: 

Sistema Regaliano - Durante o periodo do Brasil colonia o sistema que 

vigorou sob a mineragao foi o Regaliano, que recebe este nome em virtude da 

"Pensao de Regalia" cobrada pela Coroa que era tido como soberano maioral na 

utilizagao de todos os metais e minerais uteis de seu reino e dominio. 

Os recursos minerais constituiam propriedade exclusiva da colonia real e 

sua exploragao por particulares dependia de autorizagao do monarca. Esta 

"regalia" submetia o minerador ao pagamento do quinto 20% (vinte porcento) do 
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material extraido, que foi reduzido para o dizimo 10% (dez porcento), a partir do 

alvara de 13 de maio de 1803 1. 

Nesse periodo a distincao entre a propriedade do solo e a propriedade 

mineraria justificava-se por ser a jazida um bem desconhecido e, como tal, 

pertencente ao Principe, por designo divino, cabendo ao proprietario do solo a 

indenizaeao pelas terras aproveitadas ou cultivadas, conforme disposto nas 

Ordenacoes do Reino. 

Sistema Dominial Imperial - Com a proclamagao da Independencia do 

Brasil, o Rei de Portugal deixou de ter jurisdieao no Brasil. A nova nacao 

incorporava por tanto todos os seu bens e direitos. Em 20.10.1823 proclama-se 

ha lei que ratifica a anterior. Com a Constituicao de 1924, garantiu-se o direito de 

propriedade em toda a sua plenitude, causando polemica, pois, para importante 

corrente de juristas isso significava o fim do direito do Estado a propriedade 

mineraria. Esta situacao teria sido confirmada pelo Deereto de 27.01.1829, que 

reconhecia o direito dos proprietaries do solo a realizarem pesquisa mineral em 

suas terras. 

Porem a referida Constituicao subordinou os direitos de propriedade as leis 

anteriores, nao reconhecendo o sistema de acessao, e tendo a propriedade 

mineraria passado a incorporasse ao patrimonio do Estado brasileiro. 

A exploracao mineral continuava dependendo da eoncessao imperial, mas 

os interesses que prevaleciam eram os do "Pais". 

Sistema de Acessao - A partir da Constituicao Republicana de 1891 

implanta-se o sistema de acessao ou fundiario, que e um reflexo dos 

1 Segundo F. Sa Filho, esse alvara declara que "a pensao de regalia pela eoncessao de 
lavras era cobrada em sinal de reconhecimento da suprema senhoria do rei sobre todos 
os metais e minerais uteis de seus reinos e dominios". 
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acontecimentos politicos da epoca. Essa Constituicao em seu art. 22, § 17, 

declara: "As minas pertencem aos proprietaries do solo, salvo as limitagoes que 

forem estabelecidas por lei a bem da exploragao desse ramo da industria". 

O disposto constitucional nao reconhecia, entretanto, um privativismo 

absoluto, admitindo, como supra, "as limitagoes que foram estabelecidas por lei". 

Essas limitagoes vieram com as seguintes leis: 

Lei Pandia Calogeras (Decreto n. 2.933, de 06.01.1915) - essa lei teve 

importancia fundamental para o ordenamento juridico patrio, pois foi a precursora 

de todas as importantes transformagoes no regime de aproveitamento do bem 

mineral, marcando, portanto o nascimento da legislagao mineraria brasileira, 

antes mesmo da existencia legal da propriedade mineraria. 

Simoes Lopes (Decreto n. 4.265, de 15.04.1921, regulamentado pelo 

Decreto n. 15.211, de 28.12.1921) - considerada nosso Codigo de Minas, tal lei 

distingue a propriedade do solo da propriedade mineraria, mesmo sendo esta 

ainda inexistente legalmente, permitindo que fosse desapropriada por utilidade 

publica ou por recusa do proprietario do solo em lavrar a jazida, no caso da 

pesquisa ter sido realizada pelo Govemo. Permitiu, tambem, que quaisquer 

dessas propriedades fossem arrendadas, hipotecadas, ou alienadas em separado 

e estabeleceu que, nos aforamentos e alienagoes de terras do dominio da Uniao, 

a propriedade mineraria nao estaria envolvida, salvo mediante clausula expressa. 

Sistema Dominial Republicano - Esse sistema surgiu a partir da 

Constituigao de 1934, e vigora ate os dias atuais, com ressalva para suas 

alteragoes e evolugoes. Porem, importante e esclarecer, que a partir da 

Constituigao de 1934 ate a Carta Politica de 1988, vigorou em nosso Direito 

Minerario o regime juridico de res nullius. 
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Baseados no conceito de que a propriedade mineraria brasileira seria coisa 

de ninguem, ou coisa sem dono; esse conceito teve origem no fato de que a 

Constituigao de 1934 decretou o domfnio da Uniao sobre todos os bens minerais 

desconhecidos, Hildebrando Hermann (1982, p. 26.), observa que: 

Nao se tratava de coisa sem dono, mas ao contrario, de bens que, 
apos suas descobertas, seriam incorporados ao patrimonio da 
nacao, como propriedade imprescritivel e inalienavel. 

Por fim deve ser observado que os dominios minerais sao coisa de 

dominio publico, mas, nao bens de uso comum e, sim, dominiais, isto e, nao sao 

res nullius, mas res communis. Por isso que sua utilizagao exige comunicagao 

previa a autoridade competente, alem da aquiescencia desta, ou seja, reclama 

atos juridicos de autorizagao, eoncessao, licenga ou permissao. Essa e a atual 

estrutura do sistema dominial republicano. 

Solo e Subsolo - O desenvolvimento da exploragao mineral sempre batia 

em uma ideia de impunidade e autoritarismo por parte da Uniao para com os 

proprietaries dos solos com jazidas, para tanto essa separagao terminologica 

(solo e subsolo) foi necessaria para se estabelecer as diferengas entre estes. 

Corroborando com esta necessidade o Codigo Civil Brasileiro traz em seus 

arts. 1.229 e 1.230. 

Art. 1.229 - A propriedade do solo abrange a do especo aereo e 
subsolo correspondentes, em altura e profundidade uteis ao seu 
exercicio, nao podendo o proprietario opor-se a atividades que 
sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, 
que nao tenha ele interesse legftimo em impedi-las. 

Art. 1230 - A Propriedade do solo nao abrange as jazidas, minas 
e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidraulica, 
os monumentos arqueologicos e outros bens referidos por leis 
especiais. 
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Constantemente o subsolo e denominado como a parte inferior do solo, e 

minerio, qualquer substancia metalifera. Para os efeitos do Codigo de Mineragao, 

porem o subsolo e concebido como camadas geologicas mineralizadas 

superficiais ou nao, contendo minerais com utilidade economica. Ao chegar-se a 

um consenso na distincao do solo e subsolo finda, por tanto as celeumas 

existentes. E tendo solo e subsolo como unidades juridicas distintas, a disposicao 

contratual ou administrativa quanta ao solo nao interfere no subsolo. Por exemplo 

a penhora e arrecadagao de um nao interfere na do outro; ou qualquer gravame 

que venha a recair sobre um nao interfere sobre o outro, e a posse da superficie 

nao importa em direitos sobre a parte mineralizada. 

1.2 O direito minerario brasileiro 

O surgimento do Direito Minerario no Brasil nao se deu a partir de uma 

visao administrativa, mas em decorrencia da necessidade de se criarem 

condicoes de controle da produgao e um sistema tributario eficiente sobre a 

atividade mineral, que remonta ao regime regaliano. Sendo este um conjunto de 

normas que tern por objetivo regular o dominio da Uniao sobre o patrimonio 

mineral e a aquisigao, dominio e perda do Direito Minerario pelo particular. 

O Direito Minerario regula em varias relagoes juridicas, entre elas: 

- A do Minerador com a Administragao Publica, especialmente 
com o Departamento Nacional de Produgao Mineral - DNPM e o 
Ministerio das Minas e Energia; 
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- A do minerador com os superficiaries, proprietaries ou posseiros 
do solo, quer onde se localiza a jazida, quer em areas sujeitas a 
influencia da atividade mineral; 

- A do minerador com seus vizinhos e confrontantes; 

- A da atividade mineral com o ambiente; 

- Com os entes polfticos, em razao do exercicio da atividade em 
seu territorio. 

O Direito Minerario Brasileiro e ramo autonomo do Direito, que se liberou 

dos demais, nao por meros fins didaticos, mas por encerrar principios 

diferenciados e conteudo que merece estudo por metodos proprios, tendo, 

portanto autonomia didatica, eientifica e legislativa. E um ramo de Direito Publico 

Interno, derivado do Direito Administrative e do Direito Tributario; tendo sua base 

normativa na Constituicao Federal, que Ihe da a estrutura principal. 

Como consequencia das complexas relacoes que decorrem da atividade 

mineral, o Codigo de Mineragao contempla regras de Direito Publico e Direito 

Privado. 

O Direito Minerario possui caracteristicas que direcionam toda a exegese 

desse Direito Positivo. Que sao elas: 

- Interesse publico na transformagao da reserva mineral inerte em 
riqueza; 
- Dominio originario da Uniao sobre o recurso mineral; 
- Separagao Juridica do Solo e Subsolo; 
- Criagao do Direito Minerario em favor do minerador a partir da 
Constituigao Federal; 
- Reconhecimento de um Direito Minerario anterior a descoberta 
da reserva mineral, que se estabelece com o requerimento 
prioritario nao sujeito a Indeferimento de piano; 
- Utilidade publica da atividade mineral; 
- Responsabilidade exclusiva do minerador pelos danos que 
possam decorrer de sua atividade; 
- Predominancia do interesse publico sobre o particular da 
exploracao mineral; 
- Compatibilidade da exploragao mineral com os direitos dos 
superficiaries; 
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- Compatibilidade da atividade mineral com a preservaeao do 
ambiente. 

A interpretagao e hermeneutica do Direito Minerario demandam 

sensibilidade e conhecimento profundo desse ramo por parte do operador do 

Direito. A interpretagao deve buscar o resultado que privilegie o desenvolvimento 

e que seja sustentavel. Todos os esforgos devem visar a integracao da norma 

juridica, para permitir a exploragao do bem da Uniao e ao mesmo tempo, 

preservar os interesses dos superficiaries2 bem como no tocante ao meio 

ambiente. 

1.3 A propriedade mineraria sob o atual regime Constitucional 

As inovagoes trazidas pela Carta Magna de 1988, embora importantes, nao 

sao abundantes, em virtude a ausencia da necessidade de uma nova formulagao 

do nosso Codigo de Mineragao. 

A primeira novidade trazida pela Constituigao de 1988 foi, tomar 

constitucionalmente explicito o direito de propriedade da Uniao sobre os recursos 

minerais, ja que estes eram apenas implicitos. Tal feito esta presente no art. 20, 

inciso IX, que declara serem bens da Uniao "os recursos minerais, inclusive os do 

subsolo". 

Outra inovagao trazida pela suprema carta esta expressa em seu art. 2 1 , 

inciso XXV, e art. 174, §§ 3° e 4°, tais artigos declaram a inovagao do 

cooperativismo para o aproveitamento dos recursos minerais especificos 

considerados "garimpaveis" e resultou na criagao de um regime especial de 

2 O detentor do direito de superficie. 
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aproveitamento de recursos minerais, o regime de permissao de "lavra 

garimpeiro". 

A Constituigao de 1988 resolveu tambem o problema de conciliar o Direito 

Publico com o Direito Privado, no que se refere a alienagao do produto da lavra 

por particulares, ao redigir a parte final do art. 176. 

As jazidas em lavra ou nao, e demais recursos minerais e os 
potencias de energia hidraulica constituem propriedade distinta da 
do solo, para efeito de exploragao ou aproveitamento, e 
pertencem a Uniao garantida ao concessionary a propriedade do 
produto da lavra." 

Os recursos minerais e as jazidas sao como determina a Constituigao, de 

dominio da Uniao. Isso impoe classificar esse dominio da Uniao sobre os 

recursos minerais e as jazidas em categoria a parte dos bens dominicais e dos 

bens de uso especial, porque inclui sob o dominio da Uniao recursos minerais 

conhecidos ou potenciais. Essa distingao se justifica, ainda, porque os recursos 

minerais sao destinados a exploragao exclusiva pelo particular e sao exauriveis 

nao se mantendo inteiros e perpetuamente no dominio estatal, tendo, portanto 

uma caracteristica temporaria. 

Os recursos minerais apresentam uma caracteristica de temporalidade, so 

encontravel nos recursos minerais nao renovaveis, cria um equilibrio sutil: 

enquanto algumas reservas se exaurem, outras sao descobertas. 

Por isso, o direito da Uniao sobre os recursos minerais e classificado como 

um dominio publico mineral especial com as seguintes caracteristicas: E dominio 

da Uniao; exclusivo; que alcanga tanto os recursos conhecidos, quanta os 
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desconhecidos; e imprescritivel; e finito. Com a exaustao da jazida, perecera o 

bem. 

Essa concepgao constitucional, que atribui o dominio dos recursos 

minerais a Uniao e concomitantemente, outorga a propriedade do minerio extraido 

ao particular, cria uma figura juridica moderna. 

Assegura o controle do Estado sobre o patrimonio mineral, ao mesmo 

tempo em que define a quern compete o exercicio da atividade mineral. Reflete o 

interesse do Estado em garantir a soberania sobre o subsolo mineralizado e a 

importancia da atividade privada para a producao de bens minerais. Como contra 

pallida criou a Compensagao Financeira pela exploragao dos recursos minerais. 

E finalmente, fica esclarecido na Constituigao de 1988 a natureza juridica 

da autorizagao e da eoncessao, ou do titulo de direitos minerarios. O art. 176, § 

3°, com redagao proveniente da Emenda Constitucional n. 6, prescreve: 

Art. 176 - As jazidas em lavra ou nao[...] 

[...] 

§ 3° - A autorizagao de pesquisa sera sempre por prazo 
determinado, e a autorizagao e eoncessao prevista neste artigo 
nao poderao ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, 
sem previa anuencia do poder concedente. 

Significa, portanto, que poderao ser cedidas ou transferidas, desde que 

haja essa anuencia previa, confirmando a natureza juridica de eoncessao de 

direito real de uso do titulo de direitos minerarios, que a legislagao mineraria ja 

reconhecia implicitamente. 
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1.3.1 A "dupla" propriedade 

E bem verdade que a propriedade do soio, pertence ao particular, bem 

como a propriedade do subsolo e da Uniao, e como o solo e subsolo confundem-

se espacialmente, constituindo, sob esse aspecto uma dupla propriedade, sendo 

falsa a ideia da existencia de duas propriedades superposta, uma superior, a do 

solo, e outra inferior, a do subsolo ou mineraria. 

A grande maioria das jazidas brasileiras encontram-se afloradas, mas 

mesmo aquelas que se localizam eminentemente no subsolo desenvolvem-se a 

partir da superficie, onde sao instituidos os servigos necessarios para a execugao 

dos trabalhos de exploragao. 

Porem, a Constituigao Federal elimina este equivoco no art. 20, inciso IX, 

relacionando os recursos minerais, inclusive os do subsolo entre os bens da 

Uniao. A Uniao, e, pois, tao superficiaria quanta o proprietario do solo. 

Nessa dupla propriedade, a utilizagao da propriedade mineraria pode 

inviabilizar ou restringir o uso da propriedade do solo. Porem o Codigo de 

Mineragao impoe ao proprietario do solo a permissao para o uso da propriedade 

mineraria, ao mesmo tempo em que Ihe oferece protegao, declarando-o 

merecedor de uma renda pela ocupagao do terreno, a titulo de lucros cessantes, e 

de uma indenizagao pelos danos e prejuizos causados ao solo pelas atividades 

minerarias. 

Alem dos direitos inerentes a sua propriedade, a Lei Maior garante ao 

proprietario do solo participagao nos resultados da lavra. Esta participagao, que 

antes correspondia ao dizimo do Imposto Unico sobre Minerais do Pais. 

Recebidas ou oferecidas, pelo titular do direito minerario, as parcelas que Ihe sao 
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devidas, o proprietario do solo e obrigado a permitir a reaiizagao da pesquisa 

mineral, ou da lavra. 

1.3.2 A propriedade privada e o produto da lavra 

Sabemos que as areas de mineragao ficam sob a responsabilidade da 

Uniao, bem como todos os minerais ali encravados. Porem uma vez retirada do 

solo, ou seja, a parti do momento que o minerio deixa o seu estado natural e 

passa a ser um produto da lavra, da mineragao, nao mais pertencera a Uniao e 

sim ao concessionario, ou seja, o produto da lavra deixa de ser propriedade 

publica, como a lavra o e, e passa a ser propriedade privada. 

Como bem dispoe o art. 176 da Constituigao Federal: 

As jazidas, em lavra ou nao, e demais recursos minerais [...] 
constituem propriedade distinta do solo, para efeito de exploragao 
e aproveitamento, e pertencem a Uniao, garantida ao 
concessionario a propriedade do produto da lavra. 

Desse modo, apos a promulgagao da referida Constituigao, o nomen juris 

regime de aproveitamento de substancias minerais perdeu seu sentido. Correto 

seria atualmente a denominagao regime de utiiizagao da propriedade mineraria. 

Afinal, sob qualquer regime, o titular dos direitos minerarios nao tirara proveito da 

propriedade mineraria, mas tao-somente a utilizara como meio de se apropriar do 

produto da lavra. O titulo de eoncessao de lavra garante a posse direta da 

propriedade mineraria ao concessionario, mais este nao se aproveita como 

posseiro e sim como proprietario do produto da lavra. 
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1.3.3 O fideicomisso mineral 

Ja foi visto anteriormente o art. 176, caput, da Constituigao Federal, porem 

em uma segunda analise podemos chegar a conelusao de que o artigo supra 

apresenta caracteristicas que o faz se assemelhar a uma clausula testamentaria 

fideieomissaria, onde a Republica Federativa do Brasil e a testadora ou 

fideicomitente, que lega a Uniao, a fiduciaria, a propriedade dos recursos 

minerais, sob condigao resolutiva de transmiti-la ao concessionario, neste caso o 

fideicomissario, quando complementada a condigao, ou seja, a retirada e o 

beneficiamento desses recursos do solo ou do subsolo esta in natura. No art. 176, 

§ 1°, determina que a eoncessao de lavra tambem e um contrato, firmado entre a 

Uniao, a proprietaria resoluvel dos recursos minerais, e o concessionario que e o 

proprietario suspensivel dos mesmos. 

Em se tratando de semelhangas entre o fideicomisso minerario e o contrato 

Civil de fideicomisso temos, o surgimento sucessivo do sujeito de direito. Porem 

entre as diferengas temos em primeiro lugar, o implemento total da condigao 

resolutiva no contrato Civil, e seu provimento gradativo ou parcelado, a medida 

que a lavra se desenvolve, no contrato minerario; outra diferenga importante e a 

transmissibilidade do fideicomissario, admitida no contrato minerario e vedado no 

contrato Civil. 



CAPITULO 2 DA AQUISICAO DE DIREITO MINERARIO PARA O USO E 
APROVEITAMENTO DA PROPRIEDADE MINERARIA 

2.1 A aquisigao ao Uso do Direito Minerario 

A Uniao permite aos interessados na exploragao mineral, o direito ao uso 

da area mineral, ou seja, a possibilidade de explorar a mineragao com seu direito 

de pesquisa e exploragao garantidos por lei, podendo assim adentrar a 

propriedade de terceiros. 

2.2 Aquisigao Primaria 

Ocorre quando a area de mineragao encontra-se livre de qualquer tipo de 

uso, sem nenhum requerimento protocolizado perante o DNPM - Departamento 

Nacional de Produgao Mineral. Decorre do direito de prioridade atribuido ao 

interessado cujo requerimento de titulo de direitos minerarios seja o primeiro a ser 

protocolizado junto ao DNPM. 

Portanto se a area requerida se nao estiver onerada, isto e, se ja nao for 

objeto de titulagao ou de requerimento(s) de titulo(s) de direitos minerarios 

protocolizado(s) anteriormente e nao sujeito(s) a indeferimento de piano, o 

primeiro que requere-la, atendendo os requisitos estabelecidos no Codigo de 

mineragao e/ou nas demais leis minerarias, adquirira o direito a outorga do titulo 

pleiteado. 

Porem a excegao dessa regra que e, o titulo de registro de licenga e, 

eventualmente, os titulos de permissao de lavra garimpeira e de registro de 

extragao. No casso do titulo de registro de licenga, a prioridade sera marcada em 
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area livre, na data da expedicao da licenga municipal, durante o prazo de 30 dias. 

Se dentro desse prazo nao for protocolizado no DNPM o registro da licenga 

expedida, a prioridade obedecera a regra geral do art. 11, a, do Codigo de 

Mineragao. E quanta ao titulo de permissao de lavra garimpeira e de registro de 

extragao, estes tanto poderao ser obtidos mediante a aplicagao dessa regra geral 

quanta por sua outorga em area ja titulada. Nesse caso a titulagao nao dependera 

da marcagao da prioridade, mas de autorizagao do titular dos direitos minerarios. 

Exceto este ultimo caso, para a obtengao dos titulos de direitos minerarios, 

isto e, dos documentos que autenticam ou representam o direito de propriedade, 

nao basta que a area requerida esteja livre. Sera tambem necessario que o 

DNPM reconhega tal situagao ou emita sua consideragao de que a area esta livre, 

pelo menos parcialmente, e que o requerimento do titulo esteja instruido conforme 

estipulado na legislagao mineral. Nao sendo satisfeitas essas condigoes, e 

requerimento sera indeferido de piano, ou seja, ou liminarmente, nao marcando 

prioridade. 

Estando total ou parcialmente livre a area objetivada no requerimento de 

titulo de direitos minerarios, devidamente instruido o requerimento, admitida a 

titulagao pleiteada para a substancia mineral pretendida e a area requerida estiver 

dentro do limite maximo permitido para sua titulagao, sera outorgado o titulo de 

direitos minerarios ao requerente. 

2.3 Aquisigao Secundaria 

Este tipo de aquisigao de direito minerario ocorre mediante Cessao ou 

Transferencia. 
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A Constituigao Federal em seu art. 176, § 3°, declara que "[...] as 

autorizagoes e concessoes [...] nao poderao ser cedidas ou transferidas, total ou 

parcialmente, sem previa anuencia do poder concedente". Portanto uma vez 

obtida essa anuencia, os direitos a autorizagao de pesquisa e a eoncessao de 

lavra, sejam ou nao adquiridos originariamente, poderao ser cedidos ou 

transferidos. 

E bem verdade que a Carta Magna se refere apenas a autorizagao de 

pesquisa e a eoncessao de lavra, porem poderao tambem ser cedidos ou 

transferidos, todos os titulos de direitos minerarios, desde que ja tenham sido 

reconhecidos pelo DNPM o direito de propriedade sobre a area pretendida. 

A excegao e o titulo de extragao, cuja cessao ou transferencia e proibida. A 

vedagao se justifica no fato de que esse titulo e admitido somente aos orgaos da 

Administragao direta e autarquica dos entes federados, alem do que as 

substancias minerais extraidas deverao ser utilizadas exclusivamente em obras 

publicas por eles executadas diretamente. 

2.4 Os tipos de regimes de aproveitamento mineral 

Os regimes utilizados para possibilitar o aproveitamento das substancias 

minerais estao previstos no Codigo de Mineragao Brasileiro, sao: a) 

Consentimento para Pesquisa; b) Consentimento para Lavra; c) Consentimento 

Municipal; d) Consentimento para Lavra Garimpeiro; e) Consentimento para 

Exploragao Publica; f) Monopolio. 

Existem tambem os Manifestos de Minas remanescente, que tern natureza 

juridica e sao protegidos por lei especiais, como determina o art. 10 do Codigo de 
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Mineragao Brasileiro: a)As Jazidas de Substancias Minerais que constituem 

monopolio estatal; b) As Substancias Minerais ou Fosseis de interesse 

arqueologico; c)Os Especimes Minerais ou Fosseis, destinados a museus, 

estabelecimentos de ensino e outros fins cientificos; d) As Aguas Minerais em 

fase de lavra; e) As Jazidas de Agua Subterraneas. 

0 art. 177 da Constituigao Federal descreve que, constituem Monopolio da 

Uniao: 

I. A pesquisa e a lavra das jazidas de petroleo e gas natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos; 

II. A refinagao do petroleo nacional ou estrangeiro; 
III. A importagao e exportagao dos produtos e derivados 

basicos resultantes das atividades previstas nos topicos 
anteriores; 

IV. O transporte maritimo do petroleo bruto de origem nacional 
ou de derivados basicos de petroleo produzidos no Pais, bem 
assim o transporte, por meio de conduto, de petroleo bruto, seus 
derivados e gas natural de qualquer origem; 

V. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrializagao e o comercio de minerios e minerais nucleares e 
seus derivados. 

A Uniao podera contratar com empresas estatais ou privadas a realizagao 

das atividades previstas nos incisos I a IV do art. 177 da Constituigao Federal, 

observadas as condigoes estabelecidas em lei. 

No § 1°, do art. 177 da C. F., a lei referente: 

I. A garantia do fornecimento dos derivados de petroleo em 
todo o territorio nacional; 

II. As condigoes de contratagao; 
III. A estrutura e atribuigSes do orgao regulador do monopolio 

da Uniao; 
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Pelo § 3° do art. 177 da C. F., a lei dispora sobre o transporte e a utilizagao 

de materiais radioativos no territorio nacional. 

2.5 O Regime de Pesquisa 

O consentimento para pesquisa tern inicio atraves de um processo 

administrative denominado de outorga porque e atraves dele que se consuma um 

direito do particular perante a administracao. 

O particular da entrada no requerimento de pesquisa e com o 

desenvolvimento do processo administrative a Administracao outorga ao 

minerador direitos minerarios de varias ordens: o Direito de Prioridade para 

exercicio de atividade mineral na area, o Consentimento para Pesquisa, o 

Consentimento para Lavra. Cada um desses direitos passa a integrar o patrimonio 

do minerador, com natureza e valor economico proprio e individualizado. 

Por razao da natureza do procedimento e do conteudo patrimonial, os atos 

administrativos praticados tornam-se vinculados e irretrataveis para o DNPM e 

para o MME. 

O Requerimento de Pesquisa com Certificagao de Prioridade constitui um 

ato juridico peculiar, sui generis, com natureza completamente diferente dos 

demais requerimentos administrativos porque: 

a. Institui, em favor do minerados, o Direito de Prioridade a 
obtengao do Consentimento para Pesquisa e Consentimento para 
Lavra. Isso significa que ja ha um direito subjetivo do minerador a 
obtengao do Consentimento para Lavra, bastando que cumpra as 
determinagoes do Codigo. 
Afasta os demais pretendentes a mesma area. 
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O Requerimento de Pesquisa prioritario constitui um bem, um Direito como 

outro qualquer. Tern expressao propria e valor economico mensuravel que integra 

o patrimonio do Minerador. 

Se o minerador requerer em area livre e obtiver a Certidao de Prioridade, 

expedida pelo DNPM, somente perdera o Direito a Lavra se nao cuidar da 

conformidade de seus atos. Sendo diligente, fatal e inexoravelmente, alcangara a 

Portaria de Lavra. 

Entao, na verdade, o ato administrativo negocial, formativo e gerador de 

direitos para o particular, impoe seus atributos no ato do protocolo do 

Requerimento sem Indeferimento de Piano. A partir dai, os demais atos sao 

consequencias da aceitagao do Requerimento e emissao da Certidao de 

Prioridade. 

2.6 Direito de Propriedade 

Esse e o Direito a obteneao de Titulo Minerario, de qualquer modalidade, 

atribuido a interessado cujo requerimento tenha por objeto area livre na data da 

protocolizagao do pedido e nao seja indeferido de plana. 

Para assegurar a propriedade nao basta a precedencia do protocolo. E 

necessario que esse pedido tenha possibilidade de desenvolvimento valido e 

regular, e que seja formulado por que reuna condigoes para obte-lo. 

Requerimento com falha, que o sujeite ao indeferimento de Piano, nao marca 

prioridade nem grava a area. 
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Com a precedencia do protocolo, o pesquisador adquire a presungao de 

propriedade, que sera confirmada apos exame do cumprimento dos requisitos 

exigidos pelo art. 16 do Codigo de Mineragao. 

O princfpio da prioridade, tratado desde o codigo de 1940 1, constitui 

juntamente com o principio da obrigatoriedade do Consentimento para a atividade 

mineral, o nucleo do sistema juridico-minerario brasileiro. O primeiro oferece 

igualdade de tratamento entre os particulares; o segundo, impede a 

discricionariedade administrativa. Portanto, a Uniao e obrigada a consentir a 

exploragao aquele que primeiro a requerer regularmente e cumprir o iter 

administrative do Codigo de Mineragao. 

A Certificagao de prioridade classifica-se como um ato administrative 

minerario, vinculado, que cria um direito subjetivo para o minerador de exigir o 

desenvolvimento do seu processo administrativo ate a outorga do Consentimento 

para Lavra. 

A Certificagao de Prioridade tern as seguintes caracteristicas: 

1. E um ato administrativo vinculado, cuja outorga nao 
comporta nenhuma discricionariedade pela administragao; 
2. Nao e intuito personae; 
3. Cria para o minerador um direito sobre a area onerada pelo 
requerimento do Direito Minerario; 
4. Tern efeito erga omnes; 
5. Tern expressao economica: com a Certidao de Prioridade, o 
equivalente economico do Requerimento prioritario passa a 
integrar o patrimonio do minerador; 
6. O Direito de Prioridade somente pode ser perdido nas 
hipoteses legalmente previstas; 
7. Tal como na propriedade privada, o perdimento do Direito de 
Prioridade depende de previo procedimento legal, facultando ao 
proprietario todas as garantias constitucionais e legais; 

1 Art. 11 do Codigo de Mineragao de 1940. 
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8. E perpetuo, porque confere ao minerador o direito de seguir 
todas as fases do procedimento administrativo, e obter o direito de 
exploragao da mina ate sua exaustao2; 
9. E irrevogavel3; 
10. E exclusivo; 
11. Da ao titular do Direito de Prioridade a faculdade de lavrar 
outras substancias que venham a ser descobertas na area. 

A Certificagao de prioridade antecede alguns dos efeitos do Consentimento 

para Lavra: 

1. Cria um direito subjetivo de atuagao na area onerada para o 
minerador, que so pode ser perdido nas hipoteses legais; 
2. Exclusividade para atuar na area: apos a certificagao, nao 
ha como retirar essa exclusividade que se estendera da data do 
protocolo do Requerimento prioritario ate a exaustao da jazida; 

O Direito de Prioridade, no sistema juridico nacional, constitui uma unidade 

juridica em si mesmo. Tern autonomia e feigoes proprias, que independe de 

qualquer outra formalidade para aperfeigoar-se. E o Consentimento para Lavra e 

o ponto culminante de uma serie de atos deflagrados a partir do protocolo do 

requerimento com a Certificagao dessa Prioridade. Por essa razao, e o marco 

mais importante dentro do sistema processual mineral 4. 

2 Apos a exaustao, o Direito minerario estara extinto por falta de objeto, exceto se a area 
permanecer vinculada a monitoramento ambiental ou em razao de seguranga da area. O 
titular so se libera e o Direito Minerario perde seu objeto quando o minerador nao 
necessitar de manter mais vinculo fisico ou juridico com a area de lavra. 
3 Caso a Administragao pretenda impedir a lavra por motivo de conveniencia 
administrativa, devera desapropriar o titulo. Nesse caso, caso se valha do instituto da 
revogagao, tera que indenizar o minerador, equivalendo e verdadeira desapropriagao, 
mediante previa e justa indenizagao. 
4 BRASILIA. Tribunal Regional Federal - 1 a Regiao. Recurso Ordinario n° 0129670/93 
Relator: Juiz Aldir Passarinho Junior. DJU 21.10.1996. p. 79.636: "A preferencia para a 
exploragao mineral por cooperativas de garimpeiros, prevista no art. 174, da C. F., se 
exerce nos termos da lei regulamentadora, de n° 7.805/89, a qual somente a admite 
quando as areas se encontrarem na situagao juridica prevista no art. 14 e seus incisos do 
mesmo Diploma, hipoteses distintas da encontrada nos autos, em que a pesquisa ja 
havia sido, muito antes, pleiteada junto ao DNPM, fazendo surgir o Direito de Prioridade 
em favor da empresa re" 
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2.7 Consentimento para Pesquisa 

A denominagao autorizagao, para designar a natureza do titulo minerario 

que outorga o direito-dever de realizar a pesquisa mineral, e impropria, porque 

gera confusao com a conceituagao classica do Direito Administrativo. Melhor 

utilizar a expressao Consentimento para Pesquisa Mineral. 

A autorizagao de pesquisa mineral, ao contrario, e ato administrativo 

vinculado, para o qual nao esta reservada a Administragao qualquer 

discricionariedade. 

Firmada a prioridade pela procedencia do protocolo do requerimento, sem 

indeferimento de piano, o minerador adquire o direito a obtengao do titulo 

minerario, desde que cumpra as determinagoes legais. Forma-se um conjunto de 

atos administrativos sucessivos, relacionados e dependentes entre si, objetivando 

uma finalidade unica, que e possibilitar a transformagao do deposito mineral inerte 

em riqueza, trazendo para a sociedade todos os beneficios consequentes. Nao ha 

margem de opgao ao DNPM, cuja atuagao se resuma no estrito cumprimento de 

Codigo de Mineragao. 

Para o Direito Minerario, o Consentimento para Pesquisa mineral significa 

o consentimento da Uniao, atraves de seu orgao competente (DNPM) de 

substantia mineral e a avaliagao do seu potencial economico. 

O Consentimento para Pesquisa tern expressao patrimonial propria e 

incorpora-se ao patrimdnio do minerador. Tendo valor economico mensuravel e 
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definido, merece a protegao prevista no art. 5°, incisos XXII, XXIV, XXXVI e LIV, 

da Constituigao Federal 5. 

2.8 Consentimento para Lavra 

O termo eoncessao e inadequado para designar o consentimento da Uniao 

ao particular para explorar jazidas minerais, porque confunde esse ato 

administrativo de natureza especial com as concessoes classicas de Direito 

Administrativo. Melhor seria ter o legislador adotado a expressao consentimento 

para lavra, criando assim a terminologia propria para designar esse ato 

administrativo de natureza eminentemente mineral. 

O ato administrativo denominado eoncessao de lavra, e um ato 

administrativo negocial, que incorpora um direito real, atraves do qual a Uniao 

consente ao minerador o direito de aproveitar industrialmente seus recursos 

minerais. Como ato administrativo de natureza negocial, gera efeitos e direitos 

subjetivos para o minerador e para a Uniao: de um lado, o direito-dever de lavra, 

de outro, o direito de exigir a atividade da lavra e a obrigacao de criar 

mecanismos que possibilitem a atividade mineral sem embaracos. Ambos, Uniao 

e Minerador, estao vinculados ao Codigo de Mineragao, que define direitos e fixa 

obrigagoes de ambas as partes. 

5 Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei... 
XXII - e garantido o direito de propriedade; 
XXIV - a lei estabelecera o procedimento para desapropriagao por necessidade ou 
utilidade publica, ou por interesse social, mediante justa e previa indenizagao em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituigao; 
XXXVI - a lei nao prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada; 
LIV - ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
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Nao se confunde com a eoncessao classica de Direito Administrativo. Nao 

e acordo nem contrato administrativo. Tambem nao e realizado intuitu personae. 

E atividade economica, industrial e extrativista. Nao e um servico publico, porque 

nao deve ser executado pela Administragao, mas por empresa brasileira, 

conforme previsto no art. 173 da Constituigao Federal, que veda a Uniao a 

exploragao direta de atividade economica, exceto em situagoes expressamente 

previstas no proprio dispositivo. 

Com a publicagao da Portaria, a Uniao nao delega a execugao da lavra, 

mas cria um direito de lavra em favor do minerador. Esse ato administrativo 

aperfeigoa-se com sua publicagao no Diario Oficial da Uniao. A portaria e o titulo 

constitutivo do Consentimento para Lavra e, ao mesmo tempo cria um direito real 

de aproveitamento da jazida em favor do minerador, que passa a integrar seu 

patrimonio, e so pode ser revogado mediante previa e ampla indenizagao, que 

incluira a diminuigao patrimonial que esse ato causar, todos os prejuizos e mais 

lucros cessantes. 

O Consentimento para Lavra, apesar de nao gerar dominio direto sobre a 

reserva mineral, outorga ao particular um direito amplo sobre a jazida, com os 

mesmos elementos da propriedade plena. E um ato definitivo de outorga de um 

direito de Lara exercitavel sob a protegao do Codigo de Mineragao, em razao do 

interesse publico de fruigao dos beneficios economicos e sociais decorrentes do 

aproveitamento industrial das reservas minerais nacionais, so podendo ser 

cassado nos casos legalmente previstos. 

O Consentimento para Lavra apresenta as seguintes caracteristicas: a) E 

ato administrativo vinculado, cuja outorga nao comporta nenhuma 

discricionariedade pela administragao; b) Nao e intuitu personae; c) Cria para o 
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minerador um direito real sobre o Titulo Minerario, com as mesmas garantias 

constitucionais do Direito de Propriedade; d) Tern efeito erga omnes; e) Tern 

carater patrimonial: com a publicagao da Portaria de Lavra, o equivalente 

economico da jazida passa a integrar o patrimonio do minerador; f) E de utilidade 

publica; g) E livremente transmissivel a quern tenha capacidade e legitimidade 

para recebe-lo; h) E negociavel; i) E renunciavel; f) Da ao minerador o direito de 

usar, gozar e dispor da mina enquanto for titular do Titulo Minerario; g) Cria, para 

o minerador, um direito subjetivo de aproveitar industrialmente a jazida; h) Nao e 

exercicio de uma atividade publica. Portanto, nao se submete a intervencao do 

Estado, mas somente ao controle sustentado no Codigo de Mineragao; i) Permite 

ao minerador proteger e reaver a jazida de quern injustamente pretender possui-

la; j) A propriedade do Direito Mineral somente pode ser perdida nas hipoteses 

legalmente previstas; I) Tal como na propriedade privada, o perdimento do Direito 

Minerario depende de previo procedimento legal, facultando ao proprietario todas 

as garantias constitucionais; m) E perpetuo, porque confere ao minerador o direito 

de exploragao da mina ate sua exaustao; n) E bem colocado no eomercio; o) E 

irrevogavel; p) E divisivel; q) E distinto da propriedade superficiaria; r) E suscetivel 

de gravames; s) E exclusivo. A regra e que um unico titular atue sobre a mesma 

area; t) Da ao titular da Portaria de Lavra propriedade para lavrar outras 

substancias que venham a ser achadas na area; u) Nao e embargavel por agao 

de particulares, por forga dos arts. 57 e 87 do Codigo de Mineragao. 

A divisibilidade ou indivisibilidade do Consentimento para Lavra dependera 

da possibilidade de desmembramento do Titulo Minerario sem comprometimento 

do aproveitamento racional da jazida, observado o art. 56 do Codigo de 

Mineragao. 
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O titular da Portaria de Lavra tern interasse e legitimidade de proteger a 

area consentida ou a superficie a ela sobrejacente ou que interfira com a 

atividade mineral. Se for o proprietario ou possuidor da superficie ou houver 

instituido a Servidao Mineral, utilizara as agoes possessorias; se ainda nao tiver 

nenhuma das posses podera impedir a invasao ou lavra clandestina valendo-se 

de cautelar inominada. 

2.9 Manifesto de Mina 

O Manifesto e o titulo que representa o dominio sobre a mina 6, que e um 

bem imovel, corporeo, principal e in commercium. Nao e ato administrativo mais 

ato de particular que identifica a existencia de uma mina ou jazida. Em se tratando 

de Manifesto, a Administragao nada concede ou outorga ao particular e, portanto, 

nada Ihe pode tirar. O seu direito real de propriedade e exercido diretamente 

sobre a mina. 

A mina pertence a quern e titular do Manifesto e um bem juridico de valor 

economico que se integra ao patrimonio de seu titular. 

A Constituigao de 1988, seguindo a tradigao das cartas anteriores, 

manteve orientagao no sentido de que mina regulamente manifestada constitui 

propriedade particular daquele para quern foi manifestada. Nao pode sofrer 

limitagao por lei ordinaria e permanece imune a declaragao de caducidade. 

O Governo Federal nao pode obrigar o titular do Manifesto a reiniciar a 

lavra, Caso a Lavra esteja paralisada ou sendo desenvolvida de forma 

inadequada, e a Administragao entenda que outro pode executa-la com maior 

Mina e um dominio criado numa jazida mineral. Coletanea DNPM II/264. 
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eficacia, so Ihe resta desapropriar a mina, arrimada no interesse publico de que a 

reserva seja explorada de forma a aproveitar sua integral potencialidade 

economica. Nessa hipotese, o minerador sera indenizado pela reserva mineral 

propriamente dita e pelos lucros que razoavelmente deixar de ganhar em razao 

da intervencao do Governo no seu patrimonio e na sua esfera juridica. 

O art. 6° do Codigo de Mineragao, demonstra que o Manifesto tern 

natureza imobiliaria dominial privada. 

Ocorrendo condominio na mina Manifestada, os litigios entre condominos 

serao resolvidos consoante as regras do Codigo Civil, sem interferir na 

continuidade da atividade mineral por forca do art. 57 e 87, aplicaveis ao 

minerador. 

2.9.1 Alienagao e Oneragao das Minas Manifestadas 

A mina manifestada pode ser alienada, mediante escritura publica, a quern 

possuir capacidade e legitimidade para adquiri-la. Sendo o alienante pessoa fisica 

e casado, dependera de outorga uxoria 7, por que se trata de alienacao de 

propriedade imovel, regida pelo Direito Comum e pelo Direito Minerario. 

A renuncia, alienacao ou abandono do Manifesto nao interfere na situagao 

juridica da superficie, face a dicotomia entre o solo e subsolo. Nesses casos, o 

proprietario fara jus a participagao no resultado da lavra, porque a mina retornara 

ao ciclo produtivo pelo regime de Consentimento de Pesquisa ou Lavra. 

Como bem imovel por natureza, a mina manifestada pode ser hipotecada. 

Cabera esse onus, desde que as partes superem contratualmente a possibilidade 
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de exaustao da reserva. Nao se trata da questao de ser menos relevantes, porque 

dela podem decorrer consequencias juridicas relevantes para a caraeterizagao do 

direito real. O prazo para cumprimento da obrigacao deve ser inferior ao da 

previsao para a exaustao, o suficiente para manutengao da garantia. 

A hipoteca pode constituir-se sobre a mina, conjuntamente com o solo, 

como tambem sobre um ou outro separadamente. Ocorrendo somente oneragao 

da mina, exaurida esta, extingue-se o gravame. Os edificios, as maquinas, 

aparelhos e instrumentos destinados a mineragao e ao beneficiamento do produto 

da lavra e demais bens relacionados no paragrafo unico do art. 6° do Codigo de 

Mineragao, adere a mina, por nao possuem identidade propria. Por isso, a 

hipoteca da mina alcangara tambem todos eles. 

2.9.2 Cessao Temporaria da Mina Manifestada 

A mina manifestada pode ser objeto de cessao 8 temporaria, atraves de 

contratos celebrados por instrumento particular, usualmente (e de forma 

impropria) denominados de arrendamento. 

Porem, somente integra o patrimonio do arrendatario o minerio 

efetivamente extraido. Ele nao dispoe de toda a reserva mineral. So adquire e 

passa a usufruir de parte dela na medida em que ocorre a extragao, quando entao 

passa a ter a natureza de bem movel. 

7 Autorizagao que a mulher da ao marido para que este possa praticar certos atos da vida 
civil, os quais, sem ela, nao poderia faze-lo. 
8 Contrato oneroso ou gratuito, inter vivos, pelo qual o cedente transfere ao cessionario 
creditos ou direitos de que e titular. 
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2.9.3 Abandono da Mina Manifestada 

0 abandono constitui uma das formas de perdimento de uma propriedade 

privada e caracteriza-se pela vontade inequivoca de dispor da coisa. Nao se 

presume. Em se tratando de minas manifestadas, o animus deve ser 

incontestavel e absolute porquanto, na duvida, presume-se apenas a paralisacao 

da lavra, que nao se confunde com abandono. 

Admitindo-se a configuragao de abandono, qual deve ser o procedimento 

adequado para recolocar no mercado uma mina que ainda apresenta viabilidade 

tecnica e economica de exploracao? 

Se a mina e bem imovel de propriedade particular, conservando intactos 

todos os atributos do dominio, a solugao seguira as regras do Codigo Civil. 

Minas manifestadas, se arrecadadas, passarao ao dominio da Uniao apos 

transcorrido o prazo legal e observadas as formalidades devidas. 

Apos esse procedimento e que podera ser colocada em disponibilidade e 

convocados os interessados para sua exploragao, mediante licitagao. 

Colocada em disponibilidade, o reaproveitamento da mina manifestada dar-

se-a pelo regime de Consentimento para Lavra, e o proprietario renunciante tera o 

direito a participagao no resultado da lavra. 



CAPITULO 3 A AVALIACAO E O PAGAMENTO DA INDENIZACAO E RENDA 
AO PROPRIETARIO DO SOLO. 

3.1 Direito ao aproveitamento da Propriedade mineraria 

A propriedade mineraria e a propriedade do solo, economicamente 

autonomas, sao especialmente coincidentes, constituindo assim uma dupla 

propriedade, somente separaveis juridicamente sob esse aspecto. 

No entanto, enquanto as atividades habituais do proprietario do solo pouco 

ou nenhum dano causarao a propriedade mineraria, a reciproca nem sempre e 

verdadeira, visto que, a realizagao de atividades minerarias em uma area podera 

causar danos e prejuizos ao solo. Podera implicar em sua oeupagao total ou 

parcial e por via de consequencia, a impossibilidade, tambem parcial ou total, da 

utilizagao do solo por seu proprietario. 

Entretanto a Uniao nao ficara privada do uso de sua propriedade, o que 

fara, exceto sob o regime de monopolizagao de atividades do titular dos direitos 

minerarios, que podera tirar proveito da propriedade mineraria, nela pesquisando 

ou extraindo as substancias minerais uteis relacionadas em seu titulo ou instituido 

as servidoes necessarias para obter tal proveito, desde que pague ao proprietario 

e/ou posseiro do solo indenizagao pelos danos e prejuizos causados ao solo e 

renda pela ocupagao do terreno, alem de participagao nos resultados da lavra. 

Sao obrigados a esse pagamento todos os titulares do direito minerario, a 

excegao do titular do registro de licenga, visto que, geralmente, este e proprietario 

do solo ou pessoa por ele autorizada a nele extrair substancias minerais. 
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3.2 Criterios para o calculo da renda e da indenizagao 

A renda nao podera exceder ao montante do rendimento liquido maximo do 

terreno efetivamente ocupado, nem a indenizagao ultrapassar o valor venal 

maximo de toda a propriedade quando os danos a inutilizarem para fins agricola e 

pastoris. 

Em terrenos publicos e dispensado o pagamento da renda, mas nao a 

indenizagao relativa a danos e prejuizos. 

O Codigo de Mineragao refere-se apenas a utilizagao da propriedade do 

solo para fins agricolas e pastoris, toda via essa propriedade podera ser utilizada 

para outros fins, nao existe um impedimento legal para a diversificagao do uso do 

solo. 

E importante observar que, o pagamento do valor venal maximo de toda a 

propriedade nao implica sua venda. Isso equivale a uma desapropriagao, cuja 

competencia para efetiva-la e atribuida somente aos entes federados, mediante 

Decreto e a devida motivagao do ato ou a comprovagao de sua necessidade em 

face do interesse publico. 

3.3 Instauragao e rito da agao judicial de renda e indenizagao 

Quando nao for juntado ao processo de mineragao provas de acordo entre 

o titular da autorizagao de pesquisa e o proprietario o/ou posseiro do solo ate a 



41 

data da transcrigao do titulo, o DNPM devera enviar copia do ato de sua outorga 

ao Juiz de Direito da Comarca 1 sob cuja jurisdigao se situa a area titulada. 

Ensejando assim a procedente, agao judicial de avaliagao e pagamento de 

indenizagao e renda ao proprietario e/ou posseiro do solo, para essa agao o rito 

esta estabelecido no art. 27 do Codigo de Mineragao, e cujas despesas 

processuais serao pagas pelo titular do direito minerario. 

Recebida a comunicagao do DNPM, o Juiz dentro de 15 (quinze) dias 

mandara proceder a avaliagao, conforme prescrito no Codigo de Processo Civil, e 

citara o Promotor de Justiga da respectiva Comarca, como representante da 

Uniao, para os termos da agao. 

A avaliagao sera julgada pelo Juiz no prazo Maximo de 30 (trinta) dias, 

contados da data do despacho que determinou, nao tendo efeito suspensivo os 

recursos apresentados. 

Apos este julgamento o Juiz intimara o titular dos direitos minerarios, 

dentro de 08 (oito) dias, a depositar o valor da renda correspondente a 02 (dois) 

anos e a caugao para pagamento da indenizagao. 

Feitos estes depositos, o Juiz dentro de 08 (oito) dias, intimara o 

proprietario e/ou posseiro do solo a permitirem a realizagao dos trabalhos de 

pesquisa, comunicando o seu despacho ao DNPM e, mediante requerimento do 

titular, as autoridades politicas locais, para garantirem a execugao desses 

trabalhos. 

Caso seja prorrogado o prazo de validade do titulo de autorizagao de 

pesquisa, o DNPM o comunicara ao Juiz, que, dentro de 08 (oito) dias, intimara o 

1 Cabe ao DNPM a iniciativa da propositura da agao judicial prevista no art. 27 do C. M., 
nao podendo este transferis aos titulares dos direitos minerarios essa obrigagao que Ihe e 
imposta pela lei. 
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titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda 

relativa ao prazo prorrogado. Feito este deposito, intimara o proprietario e/ou 

posseiro do solo a permitirem a continuagao dos trabalhos de pesquisa durante o 

prazo prorrogado, comunicando seu despacho ao DNPM e as autoridades locais. 

O titulo de autorizagao de pesquisa podera ser outorgado pelo prazo de 02 

(dois) anos. Neste caso, quando da intimacao do proprietario e/ou posseiro do 

solo para permitirem os trabalhos de pesquisa ja tera fluido parte desse prazo, 

sendo, portanto, incabivel o deposito do valor da renda correspondente a 02 

(dois) anos. Essa circunstancia, caso o Jjjiz nao a perceba, devera ser alegada no 

processo pelo titular da pesquisa. 

3.4 Agao judicial para permitir a lavra, sob qualquer regime 

A agao judicial referida representa a garantia de equilibrio entre as partes 

que detem a posse da dupla propriedade, quais sejam, a Uniao, proprietaria dos 

recursos minerais, representada pelo minerados, e o proprietario e/ou posseiro do 

solo. A falta de acordo firmado entre essas partes nao podera ser desenvolvida 

qualquer atividade mineraria que ocupe ou prejudique o solo, em qualquer area e 

sob quaisquer titulo de direitos minerarios, antes da decisao judicial proferida 

nessa agao, cabendo ao DNPM a iniciativa propo-la. 

A Uniao, neste caso representada pelo DNPM, e responsavel pela 

protegao dos interesses do proprietario e/ou posseiro do solo. Oportuno e lembrar 

que a Uniao, proprietaria dos recursos minerais, outorga ao minerador apenas o 

direito a seu aproveitamento. Assim, caso o minerador lese o interesse do 
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proprietario e/ou posseiro do solo, e a propria Uniao que, mergulha na ilegalidade 

e, os estara prejudicando. 

A propositura da agao judicial de avaliagao e pagamento de indenizagao e 

de renda ao proprietario e/ou posseiro do solo, tambem no caso da realizagao de 

trabalhos de lavra, e prevista no art. 62 de C. M., que proibe o inicio de trabalhos 

de pesquisa ou lavra, antes de paga a importancia relativa a indenizagao e de 

fixada a renda pela ocupagao do terreno. 

Por fim, caso nao seja juntado ao processo de mineragao, ate a date da 

transcrigao de quaisquer titulos de direitos minerarios, prova de acordo entre o 

titular destes direitos e o proprietario e/ou posseiro do solo sobre a indenizagao de 

danos e prejuizos ao solo e a renda pela ocupagao do terreno, o DNPM devera 

enviar, ate 03 (tres) dias apos, copia do ato da outorga do titulo pertinente ao Juiz 

da Comarca sob a jurisdigao da qual se situa a jazida, para a instauragao da 

competente agao judicial de que trata o art. 27 do Codigo de Mineragao. 

3.5 Oportunidade do pagamento da indenizagao e renda na lavra 

Em face do art. 27 do Codigo de Mineragao, o legislador deveria ter 

estabelecido um rito diferenciado, quando o objetivo da agao fosse a realizagao 

de trabalhos de lavra e pesquisa, para este caso, uma forma diferenciada de 

avaliagao e pagamento da indenizagao e da renda. 

Para a realizagao da pesquisa mineral, justifica-se a previsao de deposito 

do valor da renda correspondente a dois anos e caugao para pagamento da 

indenizagao, de vez que, alem de curta sua duragao, seus resultados nem sempre 

sao positivos. De fato, nessa pesquisa constata-se que o fracasso e, infelizmente, 
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mais frequente do que o sucesso, podendo-se entender essa previsao como uma 

precaugao contra o nao pagamento do pesquisador fracassado. 

Entretanto, tratando-se de trabalhos de lavra, a situagao e bem diferente, 

com a superagao da fase de risco. Alem da lavra ser lucrativa, condigao 

necessaria para a outorga do respectivo titulo, esta sera implantada por periodo 

geralmente longo. Nao seria necessario, portanto, o pagamento antecipado da 

renda, que poderia ser mensal, acompanhando o pagamento, tambem mensal, da 

participagao nos resultados da lavra ao proprietario e/ou posseiro do solo, previsto 

no art. 11, alinea b, § 2°, do Codigo de Mineragao. 

Oportuno e observar que a lavra de uma jazida muitas vezes se prolonga 

durante decadas, geralmente envolvendo diversos estagios de evolugao, com 

diferentes niveis de ocupagao do terreno, nao raro ultrapassando os limites da 

jazida. Portanto, poderao variar como poderao com o tempo os valores da renda a 

ser paga pela ocupagao do terreno, tornando impossivel estabelecer, no inicio da 

lavra, um valor que possa prevalecer durante os estagios futuros de 

desenvolvimento da mina. 

Quanto a indenizagao, tambem nao haveria necessidade do deposito de 

caugao para seu pagamento. Durante a realizagao da lavra, o terreno podera ser 

ocupado de modo a impedir sua utilizagao pelo proprietario e/ou posseiro do solo, 

pelo monos nos locais trabalhados. Contudo, estes receberao renda do 

minerador, como compensagao por essa ocupagao. Neste caso esses 

proprietaries e/ou posseiros nao terao prejuizos mas precisaria de uma exaustiva 

repetigao de avaliagoes de indenizagoes cada vez que a propriedade do solo 

sofrer dano. 
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Demais disso, deve ser lembrado que o minerador e obrigado a recuperar 

o meio ambiente degradado (art. 225, § 2° da Constituigao Federal), o que fara ao 

termino das atividades minerarias na area titulada ou ao findar estas atividades 

em cada uma de suas partes. Ora, ao ser recuperado o meio ambiente 

degradado, os danos causados ao solo poderao ser sanados ou eliminados. 

Ve-se que somente quando a propriedade mineraria e a propriedade do 

solo forem utilizadas em eoncomitancia e justificavel o pagamento de indenizagao 

por danos causados aos solos antes da recuperagao do meio ambiente 

degradado. 

Entretanto, nao estando assim previsto na lei mineraria, cabera ao Juiz 

competente decidir sobre estas questoes envolvendo a dupla propriedade. Por 

outro lado, cabera ao minerador, quando for o caso, interferir no processo 

pertinente a citada agao judicial, oferecendo ao juiz essas condigoes. 



CONSIDERACOES FINAIS 

O trabalho, ora desenvolvido, teve por escopo apresentar as 

problematicas sofridas pelo proprietario e/ou posseiro do solo em virtude da 

exploragao mineraria, seja nas situacoes clandestinas ou regularizadas a luz 

do Direito Minerario. Este, por sua vez, estabelece formas de indenizagao pelo 

uso do subsolo e necessariamente do solo, porem nada justifica ser tolhido o 

direito de propriedade que e garantido por lei e que no ambito da mineragao 

perde sua plenitude em detrimento dos interesses da Uniao. 

Considerando que o direito, como sistema de normas impostas, e 

reflexo de uma sociedade que se transforma e evolui a cada instante, cabe ao 

legislador, como elaborador desse direito, acompanhar essa dinamicidade 

social e garantir, de forma clara, os direitos que ja possuem os proprietaries 

em face da exploragao mineraria, mas que estao sendo-lhes limitados em 

decorrencia da supremacia estatal. 

Mediante a analise da evolugao historica da propriedade mineraria, 

constatou-se que caracteristicas instituidas no periodo do Brasil Colonia, 

hodiernamente ainda possuem plena aplicabilidade, a exemplo das regalias, 

que constitui a cobranga do pagamento do quinto (vinte por cento) do material 

extraido da propriedade mineraria, que corresponde hoje aos dez por cento 

devidos aos proprietaries e/ou posseiros do solo. 

Outro ponto relevante no que diz respeito ao interessado na exploragao 

mineral e a questao da aquisigao primaria, como foi abordada no capitulo 

intermediary. Trata-se de uma forma estipulada de ordem para aquisigao do 

direito minerario, onde vinculara a protocolizagao do processo de requerimento 
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e o pronto atendimento dos requisites estabelecidos no Codigo de Mineragao 

e nas demais leis minerais. Dessa forma, o pioneiro adquirira, portanto, a 

outorga do direito pleiteado. 

Interessante ressaltar que, a necessidade da instauragao da agao 

judicial de renda e indenizagao constitui um meio pelo qual o Estado garante 

ao proprietario do solo a efetivagao dos direitos assegurados pelo Direito 

Minerario. 

A partir da analise dos argumentos apresentados, e possivel concluir 

que ha a necessidade de se reavaiiar determinados conceitos juridicos e, 

particularmente, aqueles inseridos no Direito Minerario, como as disposigoes 

referentes as indenizagoes devidas ao proprietario e/ou posseiro do solo. 

Por fim, a pesquisa em nenhum momento teve por objetivo questionar o 

direito constitucional da Uniao perante o subsolo, e sim constatar a 

necessidade de uma revisao da legislagao que disciplina a materia. 
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