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RESUMO 

Percebemos, atraves dos mais diversos teoricos e p rati cos que interpretacao sobre o 
enquadre ambiental tem se tornado condicao sine qua non para a sociedade. O 
Direito, em seu contexto socio-ambiental, vem atualmente exercendo papel inconteste 
no repensar a busca do ecossistema em seu equilibrio, buscando impedir agoes e/ou 
procedimentos de devastagao da natureza, sem interromper o percurso do 
desenvolvimento. Nesse sentido, buscamos atraves de um recorte documental 
provocar uma reflexividade a agao do direito enquanto importante area do 
conhecimento e de atuagao publica em prol da defesa do meio ambiente. 
Evidenciamos que o Ministerio Publico tem largo campo de agao nao so para 
provocar a fungao jurisdicional, mas tambem para medidas administrativas em prol 
do interesse publico. A defesa do meio ambiente, portanto, supoe observancia do 
principio da responsabilidade objetiva. Partindo das analises documentais, verifica-se 
que tudo o que diga respeito ao equilibrio ecologico e induza a uma sadia qualidade 
de vida, e, pois, questao afeta ao meio ambiente. Assim, devem ser combatidas todas 
as formas de degradagao ambiental, em qualquer nivel. 

Palavras - Chave: Direito. Meio Ambiente. Degradagao Ambiental 



ABSTRACT 

We perceive, through the most diverse theoreticians and practical that 
interpretation on fits it ambient if it has become condit ion sine qua non for 
the society. The Right, in its partner-ambient context, comes currently 
exerting uncosteded paper in rethink the search of the ecosystem in its 
balance, searching to hinder action and/or procedures of devastagao of 
the nature, without interrupting the passage of the development In this 
direction, we search through a documentary cl ipping to provoke a 
reflectivity the action of the right whi le important area of the knowledge 
and public performance in favor of the defense of the env i ronment We 
evidence that the Public prosecution service has plaza field of activity to 
not only provoke the jur isdict ional funct ion, but also for administrative 
measures in favor of the public interest The defense of the environment, 
therefore, assumes observance of the principle of the objective 
responsibil i ty. Leaving of the documentary analyses, it is verif ied that 
everything what it says respect to the ecological balance and induces to a 
healthy quality of life, is, therefore, question affects to the env i ronment 
Thus, the forms of ambient degradation must be fought all, in any level. 

Words - Key: R igh t Envi ronment Ambient degradation. 
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1. INTRODUQAO 

No contexto das discussoes socio-jurfdico-ecologicas, a tematica em 

torno das questoes ambientais tem merecido ampla reflexividade. Primeiramente, quando da 

constatagao de que o desenvolvimento economico e social, imprescindivel a civilizagao 

modema, esta sendo alcancado as custas de acelerada degradagao dos recursos naturais. 

Segundo, pela significante perda da qualidade de vida dos interlocutores que perfazem os 

recursos naturais, colocando em risco a propria sobrevivencia humana. 

Partindo desta reflexividade, merece destaque interrogarmos: Como, 

atraves do direito, se pode mapear e construir urn arcabougo de conhecimento no favorecer 

urn repensar as questoes ambientais. Percebemos, atraves dos mais diversos vieses 

teoricos, praticos e documentais que interpretagao sobre o enquadre ambiental tem se 

tornado condigao sine qua non para a sociedade. Tema que a todos interessa, a questao 

ambiental esta intimamente ligada ao destino do proprio ser humano, que necessita de urn 

meio ambiente "ecologicamente equilibrado" para sobreviver, mas necessita, igualmente, 

que haja desenvolvimento tecnologico. Essas duas necessidades muitas vezes sao 

antagonicas e a conciliagao das mesmas e o grande desafio que a sociedade enfrenta: obter 

o desenvolvimento sustentado. 

0 Direito, na territorizagao ecologica-socio-ambiental, vem exercendo papel 

fundamental na busca do equilibrio do ecossistema, buscando impedir a devastagao da 

natureza sem interrompero desenvolvimento sustentavel. Nesse sentido, podemos observar 

atraves de Guasque (1992) e Buglione (1999) que a preocupagao com as questoes 

ambientais nao e recente, encontrando-se exemplos variados, que remontam desde as 

normas regulamentadoras das atividades agressoras a natureza ja nas Ordenagoes do 

Reino, a legislagao portuguesa que vigorou no Brasil. Havia naquela epoca a preocupagao 

de proteger arvores frutiferas e fornecedoras de "madeira de lei", punindo severamente o 

infrator. 
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Contudo, a legislacao citada e a que Ihe sucedeu tinham como nota diferencial 

da que se tenta criar atualmente, a preocupagao com o dano para com a economia : 

tipificando-se a conduta como crime. Na esfera civil, os autores supracitados nos fazem 

perceber que a legislacao previa instrumentos que so poderiam ser utilizados 

individuaTmente, para coibir prejuizos tambem vistos individualizadamente. Nao se 

reconhecia o carater massificante da conduta ao meio ambiente. 

Essa concepgao individualista, concorda Guasque (1992) permaneceu 

inalterada, dificultando a plena protegao ambiental, pois o direito ao meio ambiente e, em 

sua essencia, de natureza transindividual. Com o surgimento das teorias dos interesses 

difusos e coletivos, criou-se a oportunidade de se propiciar defesa mais adequada, na esfera 

civil, aos direitos ligados a protegao ambiental. 

No Brasil, para os referidos autores, a Constituigao Federal promulgada em 5 

de outubro de 1988 deu ao meio ambiente urn tratamento especial, erigindo-o a categoria de 

bem essencial a qualidade de vida de todo o ser humano, conferindo garantias que Ihe 

asseguram o respeito, tais como a Agao Popular prevista no art. 5°, inc. LXXIII, tendo ainda 

reconhecido como patrimonio cultural brasileiro os sftios de valor ecologico, enfatizando a 

natureza de res omnium que emana do direito ao meio ambiente. 

E mister salientar, que ao tratar da ordem economica, o art. 170, em seu inc. VI, 

coloca como urn dos principios a serem seguidos para alcangar uma existencia digna, 

conforme os ditames da justiga social, "a defesa do meio ambiente". Corrobora, nesse 

intercruzamento de principios o art. 225 em seus varios paragrafos e incisos. A Constituigao 

Federal traga as linhas basicas da defesa e preservagao do meio ambiente, afirmando que 

todos tem direito a urn meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo, 

consequentemente o dever de defende-lo e preserva-lo. 

Pode-se perceber, igualmente, a partir de Buglione ( 1999) e Guasque (1992), a 

regra contida no art. 186, como inserida no contexto protetivo do meio ambiente, ja que 

coloca no seu inc. II, como urn dos requisitos para que a propriedade rural atinja a sua 

fungao social, a preservagao do meio ambiente. A fungao social da propriedade foi prevista 

pela primeira vez na Constituigao de Weimar (1919), quando proclamou que "a propriedade 
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obriga", significando que o uso da propriedade deve servir ao bem da coletividade e, assim, 

e evidente que o direito de propriedade esta limitado pelo direito da coletividade em viver em 

urn meio ambiente "ecologicamente equilibrado". 

Muitos outros artigos da Constituigao Federal procuram estabelecer normas e 

principios de protegao ambiental. Em seu conjunto, as normas constitucionais demonstram a 

relevancia do tema. 

E mister na reflexividade perceber que a Constituigao Federal (1988) da aos 

Procuradores do Estado e do Distrito Federal o exercicio da representagao judicial do 

Estado e do Distrito Federal, bem como a consultoria jurldica das respectivas unidades 

federadas (art. 132). Tendo os Estados a atribuigao de proteger o meio ambiente, inclui-se, 

af, tambem, a adogao de medidas judiciais, cabendo as Procuradorias Gerais, adota-las, 

realgando-se a participagao das mesmas nas defesa ambiental. 

Destacada a importancia das normas protetivas do meio ambiente, segue a 

uma indagagao mediante a reflexividade proposta ao tema: de como a protegao sera 

resguardada, quais os instruments juridicos necessaries ao seu reconhecimento ? 

Atualmente, Guasque (1992) e Buglione (1999 ) nos ajudam a repensar 

respostas, ao acrescentarem que ao se falar em protegao ambiental e repressao a atos 

agressores, na esfera civil, vem a mente a agao civil publica. E claro que este instrumento 

juridico tem inquestionavel importancia para a defesa do meio ambiente. Contudo, existem 

varios outros instruments no ordenamento juridico brasileiro, tais como a imposigao de 

limitagoes administrativas, desapropriagao, estudos de impacto ambiental, licengas 

ambientais, multas, interdigao temporaria ou definitiva de atividades nocivas ao meio 

ambiente, perda ou restrigao de incentivos ou beneficios fiscais concedidos pelo Poder 

Publico. As limitagoes administrativas ao uso da propriedade podem ser usadas pelo Poder 

Publico de qualquer grau e tem origem constitucional, pois decorrem do principio de 

disciplinar o uso do bem privado, tendo em vista sua fungao social. 
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Em geral, as limitagoes administrativas sao derivadas de poder de policia, sendo 

imposigoes unilaterais e imperativas da Administragao que coagem o particular, em 

beneficio do bem estar coletivo, a fazer, a nao fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. 

Buscando subsidios na obra de Meirelles (1981, p. 106), temos que a limitagao administrativa 

"e toda imposigao geral, gratuita, unilateral e de ordem publica condicionadora do exercicio 

de direitos ou de atividades particulares as exigencias do bem estar social". As limitagoes 

administrativas nao impedem a utilizagao economica normal do bem, afirma Buglione 

(1999), ficando apenas condicionada aos obices impostos pelo Poder Publico em prol dos 

interesses coletivos. 

Exemplos de limitagoes administrativas sao encontrados nas regras da Lei n. 

4.771/65 (Codigo Florestal). As restrigoes a retirada da vegetagao, na verdade, procuram 

obedecer ditames da natureza, impedindo que a extragao da cobertura florlstica traga 

consequencias desastrosas, tal como o desmoronamento. Assim, a lei veda a retirada de 

mata nas encostas e nos topos dos morros, nas margens dos rios, nas restingas, nas bordas 

dos tabuleiros ou chapadas etc. (art. 2°). Estas sao as denominadas areas de preservagao 

permanente, ou seja, a vegetagao nesses locais deve ser perene, nao podendo ser 

removida ou utilizada por quern quer que seja. Com as areas de preservagao permanente 

pretende-se protegeros mananciais e aguas, o solo e os remanescentes florestais. O art. 3°, 

da lei n. 4.771/65 dispoe que tambem serao consideradas areas de preservagao 

permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Publico, as florestas e demais 

formas de vegetagao natural destinadas a atenuar a erosao, fixar as dunas, formar faixas de 

protegao ao longo das rodovias, auxiliar a defesa do territorio nacional, proteger sftios de 

exceptional beleza ou valor cientffico ou historico, asilar exemplares da fauna e flora, 

assegurar condigoes de bem estar publico. Estas podem ser suprimidas total ou 

parcialmente, desde que para a execugao de obras, pianos, atividades ou projetos de 

utilidade publica ou interesse social, ao contrario do que ocorre com as formas de vegetagao 

inseridas no art. 2°, que so poderao ser alteradas em decorrencia de lei. 

Outros exemplos de limitagoes administrativas sao as leis de zoneamento 

municipal que regulam a protegao de mananciais e a Lei n. 6.902/81, que criou as Areas de 

Protegao Ambiental - APA - restringindo certas atividades nos locais estabelecidos pela lei. 
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Em todas essas hipoteses nao e devida indenizagao ao particular, proprietario 

do imovel que sofre tais limitagoes. Elas sao decorrencia da vida em sociedade impostas a 

generalidade das pessoas que tem o dever de suporta-las. 

A desapropriagao e a forma mais profunda de que o Poder Publico dispoe para 

intervir na propriedade, podendo faze-la para proteger o meio ambiente. A desapropriagao e 

a perda forgada da propriedade, nos casos contemplados em lei como necessidade publica 

e interesse social, adquirindo o Poder Publico originariamente o bem, mediante o 

pagamento de justa e previa indenizagao. Em geral, a indenizagao justa e previa e em 

dinheiro, conforme preceitua a Constituigao Federal, podendo ser feita em tftulos da divida 

publica quando esta objetivar a reforma agraria, desde que a propriedade rural nao esteja 

cumprindo a sua fungao social (art. 184 da Constituigao Federal). 0 fundamento politico da 

Desapropriagao e a supremacia do interesse publico sobre o particular e o fundamento 

jundico esta assentado na ideia de dominio eminente de que dispoe o Estado, sobre todos 

os bens existentes em seu territorio. 

O decreto-lei n. 3.365/41, que trata das Desapropriagoes, ao elencar casos de 

utilidade publica ensejadores do procedimento expropriatorio, enuncia "a salubridade 

publica" bem como a "protegao de paisagens e locais particularmente denotados pela 

natureza" (art. 5°, "d" e "k"), o que permite a Desapropriagao de areas que estao agredidas 

pela poluigao, ou aquelas que tem significagao especial para a coletividade pelas suas 

caracteristicas naturais. 

No que concerne aos imoveis particulars aqueles inseridos nos limites de uma 

unidade de conservagao ambiental nao serem desapropriados, a titularidade de seu dominio 

nao sofrera alteragoes, pesando sobre os mesmos as limitagoes administrativas veiculadas 

pela lei, tais como as constantes do Codigo Florestal. 

Inumeras agoes, entretanto, tem sido propostas sob a alegagao que a mera 

criagao de uma unidade de conservagao ambiental retiraria do proprietario o direito de 

propriedade, seria urn desapossamento administrative da area, ensejando a 

"desapropriagao indireta" do imovel. Tal posicionamento encontrou, a principio, aceitagao 

nos Tribunals, gerando uma serie de indenizagoes altissimas, muito superiores ao real valor 
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dos imoveis. Ressalte-se que essas areas nao eram, em sua maioria, utilizadas, 

desconhecendo o proprietario ate mesmo sua localizagao. Problemas com o registro e 

sobreposicao de varios tftulos sobre uma mesma area sao, igualmente, comuns, fazendo 

com que a Fazenda do Estado, da localizagao do imovel, pague indenizagoes que chegam a 

milhoes de reais por imoveis que sequer tem localizagao conhecida. 

Todavia, atualmente, ve-se uma sensivel mudanga na posigao dos Tribunais, 

que vem dando provimento aos recursos da Fazenda do Estado, reconhecendo que a mera 

criagao de unidades de conservagao ambiental nao implica em apossamento administrativo, 

ja que o Estado nao toma posse das areas e que, na verdade, os proprietaries estao sujeitos 

apenas as limitagoes administrativas veiculadas pelo Codigo Florestal, que os impedem de 

desmatar seus imoveis. 

Alem do mais, ao propor agoes de desapropriagao indireta nesses casos, em 

que nao se constata o apossamento da area, os particulares estariam modificando inclusive 

uma das caracteristicas da desapropriagao que e o poder discricionario que a Administragao 

detem, sendo que a ela cabe analisar a conveniencia e a oportunidade da expropriagao de 

urn imovel. 

A mudanga de jurisprudencia que se vem processando e reflexo de uma 

alteragao de pensamento, deixando os Tribunais de assumir posigoes conservadoras, para 

reconhecerem a importancia da protegao ambiental e que existem regras que vigoram ha 

alguns anos objetivando a preservagao do meio ambiente e que devem ser integralmente 

respeitadas. 

Frente a tal problematica a acao civil publica se constitui em importante 

instrumento para a provocagao da justiga em prol da defesa do meio ambiente, do 

patrimonio historico, paleontologico, paisagfstico e turistico. A sociedade civil e seus 

representantes devem se conscientizar da importancia da instituigao no novo Estado que 

aspiramos e lutar pelo seu fortalecimento. 

As pessoas, o Ministerio Publico e o proprio Poder Judiciario deverao ser 

conscientizados de que, alem de urn dever negativo de nao poluir, existe tambem urn dever 



consciente na pratica de ato positive-, seja para impedir o dano ambiental. Seja para reparar 
o dano ocorrido. 
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CAPITULO /- A MISSAO DO MINISTERIO PUBLICO A LUZ DAS IDEIAS E 

PROPOSITURAS DE GUASQUE (1992) 

Para Guasque (1992), o decreto n. 83.540, de 4 de junho de 1979, ja tinha previsto 

a propositura pelo Ministerio Publico de acao de responsabilidade civil por danos 

decorrentes da poluigao por oleo. Em seguida, a Lei n° 6.938/81, que institui a Politica 

Nacional do Meio Ambiente, atribui ao Ministerio Publico Federal e Estadual a acao para 

constranger o poluidor a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente, e a 

terceiros, independentemente de culpa. 

Diretamente com base nessa legislagao citada, o autor confirma que algumas 

poucas agoes civis publicas de carater ambiental chegaram a ser propostas pelo Ministerio 

Publico. Contudo, foi somente depois, com o advento da Lei 7. 347/85, que o Ministerio 

Publico, em especial, e tambem os demais legitimados ativos a acao civil publica 

comegaram efetivamente a propor de forma mais intensa medidas juridicas para a defesa do 

meio ambiente 

Porque a mudanga, especialmente no tocante a atuagao do Ministerio Publico? 

Como sabemos, a Lei 7.347/85 instituiu a agao civil publica para a defesa de interesses 

difusos e coletivos , inclusive na area ambiental, e cometeu a sua iniciativa a diversos co-

legitimados, entre os quais o Ministerio Publico. Ora, essa lei, diversamente das anteriores, 

nao apenas previu mais uma dentre tantas agoes ja a cargo do Ministerio Publico, mas 

tambem e principalmente colocou nas suas agoes urn poderoso instrumento investigatorio 

de carater preprocessual, ou seja, o inquerito civil. 

A propria Constituigao de 1988, a par de manter a titularidade concorrente do 

Ministerio Publico para a agao civil publica ambiental, ainda alargou o objeto da agao 

popular, admitindo-a agora nao so para anular ato lesivo ao patrimonio publico ou de 

entidade de que o Estado participe como tambem para anular ato lesivo a moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimonio historico e cultural. A Lei Maior assegurou 

que todos tem direito ao meio ambiente devidamente equilibrado, bem 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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Para Tornaghi,( 1980,p.229) e Silva (2001, p. 168), uno e o poder do Estado. 

expressao de sua soberania. As fungoes e que se tripartem em executiva, legislativa e 

judiciaria. Embora a Constituigao os tenha positivado como "poderes", em termos cientificos 

aquela assertiva nao encontra resistencia em toda a doutrina. 

Ao longo do texto da lei maior, o constituinte originario demonstra reconhecer o 

Ministerio Publico como quarta fungao essencial do Estado. 

A semelhanga das outras fungoes o organiza com autonomia funcional e 

administrativa (art. 125, paragrafos 2° e segs.). 

Concordando com a reflexividade e os estudos propostos por Guasque (1992), 

confere aos Procuradores-Gerais iniciativa de leis complementares, portanto, de natureza 

constitucional, no estabelecer a organizagao, as atribuigoes e o estatuto de cada Ministerio 

Publico, fixando as garantias necessarias ao exercicio da fungao constitucional que Ihe 

atribui (art. 128, paragrafo 5° e incisos). 

Apos reconhece-lo como instituigao permanente e essencial a fungao do Estado, 

incumbe-lhe: (art. 127) 

a) a defesa da ordem juridica; 

b) do regime democratico; 

c) dos interesses sociais e individuals indisponfveis; 

Confere-lhe as fungoes de: (art. 129 e incisos) 

a) promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da lei; 

b) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servigos de relevancia 

publica aos direitos assegurados nesta Constituigao, promovendo as medidas necessarias a 

sua garantia; 

c) promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao do patrimonio 

publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

d) promover a agao de inconstitucionalidade ou representagao para fins de 

intervengao da Uniao e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituigao; 

e) defender judicialmente os direitos e interesses das populagoes indigenas; 
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f) expedir notificagoes nos procedimentos administrativos de sua competencia, 

requisitando informagoes e documentos para instruf-los, na forma da lei complementar 

respectiva; 

g) exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 

mencionada no artigo anterior; 

h) requisitar diligencias investigatorias e a instauragao de inquerito policial, 

indicados os fundamentos jurldicos de suas manifestagoes processuais; 

i) exercer outras fungoes que Ihe forem conferidas, desde que compatfveis com 

sua finalidade, sendo-lhe vedada a representagao judicial e a consultoria jundica das 

entidades publicas. 

Evidenciando esses diversos pontos, nao e diffcil concluir a partir de Guasque 

(1992), que o Ministerio Publico tem largo campo de agao nao so para provocar a fungao 

jurisdicional, mas tambem para medidas administrativas em prol do interesse publico. 

Em tese, todos os co-legitimados a agao civil publica podem defender em juizo os 

interesses ambientais (Ministerio publico , pessoas juridicas de direito publico interno, 

fundagoes publicas ou privadas, empresas publicas , autarquias, sociedades de economia 

mista, orgaos governamentais ainda que sem personalidade jurfdica, associagoes civis etc). 

Alem disso, por meio da agao popular constitucional, o proprio cidadao tambem 

pode hoje defender o meio ambiente (CF, art 5°, LXXIII). Por sua vez, tambem os sindicatos 

podem defender o meio ambiente do trabalho. 

No polo passivo da agao civil publica, estara o poluidor, pessoa fisica ou jurfdica. 

Nos termos da Lei n. 9.605/98, as pessoas juridicas serao responsabilizadas na 

esfera administrativa, civil e penal, quando a infragao tenha sido cometida por decisao de 

seu representante legal ou contratual, ou de seu orgao colegiado, no interesse ou beneficio 

da sua entidade; entretanto, a responsabilidade das pessoas juridicas nao exclui a das 

pessoas fisicas, autoras, co - autoras ou participes do mesmo fato. 

A agao civil publica por danos ambientais pode ainda ser proposta contra o 

responsavel direto, contra o responsavel indireto ou contra ambos. Nesse caso, temos 

responsabilidade solidaria. 

Quando presente a responsabilidade solidaria, podem os litisconsortes ser 

acionados em litisconsorcio facultativo (CPC, art. 46, I); nao se trata, pois, de litisconsorcio 
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necessario (CPC, art.47), de forma que nao se exige que o autor da agao civil publica acione 

a todos os responsaveis, ainda que o pudesse fazer. 

Por outro lado, por forga de legislagao ambiental especffica, admite-se a 

desconsideragao da pessoa jurfdica em materia ambiental, sempre que sua personalidade 

seja obstaculo ao ressarcimento de prejufzo causados a qualidade de meio ambiente. De 

qualquer forma, deve ser registrado que o CC de 2002 ampliou as hipoteses de 

desconsideragao de personalidade jurfdica, sempre que houver abuso caracterizado por 

desvio de finalidade ou confusao patrimonial. 

Uma empresa, ainda que esteja autorizada pelo Poder Publico a funcionar nos 

moldes em que o venha fazendo, mesmo assim pode causar danos ambientais, e a licenga 

nao forrara do dever de indenizar os danos causados. Nao estara em causa a licitude da 

atividade exercida, nem a da licenga ou autorizagao; o que importa e que, causado urn dano 

ambiental, com ou sem culpa, haja sua pronta recuperagao por quern o causou ou por quern 

seja, segundo a lei, responsavel por sua reparagao. Neste ultimo caso, a lei dispensa o nexo 

causal: pode reparar mesmo quern nao tenha causado o dano, desde que seja aquele a 

quern a lei cometa o dever de repara-lo (como nas obrigagoes propter rem). 

No tocante a danos ambientais causados por proprietario de imovel, Guasque 

(1992) nos indaga: uma vez que ele tenha vendido o bem, contra quern sera proposta a 

agao? 

A questao tem provocado controversia. Em certos casos e dentro de certa 

medida, gragas as peculiaridades da defesa ambiental, o novo adquirente do imovel podera 

ser parte legftima para responder por agao fundada em dano ambiental ocorrido antes 

mesmo da aquisigao. Primeiro, porque, ao adquirir a propriedade, ele a assume com todas 

as limitagoes ja impostas pela legislagao ambiental vigente. Assim , por exemplo, se o dono 

anterior de imovel rural destruir a reserva legal de mata de preservagao permanente, a agao 

para restauragao da area so pode ser dirigida contra o novo titular do domfnio, ate porque o 

vendedor nao mais teria como responder 'pretensao (se a agao fosse de carater 

indenizatorio, deveria ser movida contra o causador do dano ou seus sucessores; mas a 

agao para restauragao da area so podera ser ajuizada contra o atual proprietario). Em se 

tratando de reserva florestal, gragas as limitagoes impostas por lei, o novo proprietario, ao 

adquirir a area, recebe o onus de sua preservagao; assim, ele se toma responsavel pela 
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composigao da area degradada, mesmo que nao tenha contribuido para devasta-la. Depois, 

a responsabilidade pela reparacao do bem nao e so dos autores diretos do ato, mas tambem 

ate mesmo dos proprietaries. Porfim, a obrigagao de nao poluir urn bem, ou, em caso de te-

lo poluido, a obrigagao de recompor o bem assim lesado, modemamente se vem 

reconhecendo ser de natureza propter rem, nao se tratando de mera obrigagao pessoal 

supostamente afeta apenas ao poluidor direto. 

Em face do carater objetivo da responsabilidade decorrente de danos ambientais, 

o sucessor responde pelos danos causados a coisa alienada, ate porque, em caso contrario, 

bastaria ao poluir alienar o bem por ele deteriorado, e o dano clvel ficara sem possibilidade 

de restauragao direta. 

Pode ocorrer que um dano ao meio ambiente cause, tambem, lesoes individuals 

divisfveis. No campo das agoes individuals, persiste, naturalmente, a legitimagao ordinaria 

dos eventuais lesados. 

Preocupada em conferir efetividade ao seu comando, ao mesmo tempo em que 

assegurou deveres e direitos ambientais a todos, a Constituigao impos sangao aos 

infratores, pessoas ffsicas e juridicas, com a consequente obrigagao de reparar os danos 

causados, e ainda enumerou uma serie de deveres do Poder Publico, nessa materia: a) 

preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o manejo ecologico das 

especies e ecossistemas; b) preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico 

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

c) definir, em todas as unidades da Federagao, espagos territorials e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e a supressao permitidas somente 

atraves da lei, vedada qualquer utilizagao que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua protegao; d) exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade 

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

impacto ambiental, a que se dara publicidade; e) controlar a produgao, a comercializagao e 

o emprego de tecnicas, metodos e substancias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente; f) promover a educagao ambiental em todos os niveis 

de ensino e a conscientizagao publica para a preservagao do meio ambiente; g) proteger a 

fauna e a flora, vedadas , na forma da lei, as praticas que coloquem em risco sua fungao 

ecologica, provoquem a extingao de especie ou submetam os animais a crueldade. 
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A defesa do meio ambiente supoe observancia do principio da responsabilidade 

objetiva. Como adverte a Sum. N°. 18 do Conselho Superior do Ministerio publico do estado 

de Sao Paulo, em materia de dano ambiental, a Lei 6.938/81 estabelece a responsabilidade 

objetiva, o que afasta a investigagao e a discussao da culpa, mas nao se prescinde do nexo 

causal entre o dano havido e a agao ou omissao de quern cause o dano. Se o nexo nao e 

estabelecido, e caso de arquivamento do inquerito civil ou das pegas de informagao. Assim 

fundamenta o colegiado paulista seu entendimento: 
Embora em materia de dano ambiental a Lei n. 6.938/81 estabeleca a 
responsabilidade objetiva, com isto se elimina a investigagao e a discussao 
da culpa do causador do dano, mas nao se prescinde seja estabelecido o 
nexo causal entre o fato ocorrido e a agao ou omissao daquele a quern se 
pretenda responsabilizar pelo dano ocorrido (art 14 § 1°, da Lei n. 6.938/81; 
pt 35.752 e 649/94). 

Quando a lei impoe deveres propter rem, o proprietario de imovel pode sujeitar-

se, v.g, independentemente de dano ou nexo causal, ao dever de conservar vegetagao de 

preservagao permanente ou ao dever de reservar uma percentagem da area do imovel para 

cobertura vegetal, esta sendo chamada de reserva legal. 

No que concerne a degradagao dos ecossistemas, do patrimonio e dos recursos 

naturais da zona costeira, a lei infraconstitucional estabelece uma regra especial: exige que 

o Ministerio Publico comunique ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONSEMA), o 

teor das sentengas condenatorias e dos acordos judiciais que disponham a respeito. 
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CAPITULO II - (RE)VISITANDO BUGLIONE (1999) NAS QUESTOES DE MEIO 

AMBIENTE E CIDADANIA 

Segundo Buglione (1999), com referenda ao art. 3°, I, da Lei n°6.938/81, meio 

ambiente, seria o conjunto das condigoes, leis, influencias e interagoes de ordem fisica, 

qufmica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

O conceito legal e tao amplo que nos autoriza a considerar de forma 

praticamente ilimitada a possibilidade de defesa da flora, da fauna, das aguas, do solo, do 

subsolo, do ar, ou seja, de todas as formas de vida e de todos os recursos naturais, com 

base na conjugagao do art. 225 da Constituigao com as Leis n°6.938/81 e 7.347/85. Entao 

assim alcangadas todas formas de vida, nao so aquelas da biota (conjunto de todos os seres 

vivos de uma regiao) como da biodiversidade (conjunto de todas as especies de seres vivos 

existentes na biosfera, ou seja, todas as formas de vida em geral do planeta ) e ate mesmo 

esta protegido o meio que as abriga ou Ihes permitem a subsistencia. 

Para a referida autora, diante de conceito assaz abrangente, e possivel considerar 

o meio ambiente sob os seguintes aspectos: 

a) o meio ambiente natural (os bens naturais como o solo, 

atmosfera, a agua, qualquer forma de vida); 

b) o meio ambiente artificial (o espago urbano construido); 

c) o meio ambiente cultural (a interagao do homem ao ambiente, como o 

urbanismo, o zoneamento, o paisagismo , os monumentos historicos, assim como os demais 

bens e valores artfsticos, esteticos, turlsticos, paisaglsticos, historicos, arqueologicos etc), 

neste ultimo incluido o proprio meio ambiente do trabalho. 

Tudo o que diga respeito ao equilfbrio ecologico e induza a uma sadia qualidade de 

vida, e, pois, questao afeta ao meio ambiente. Assim, devem ser combatidas todas as 

formas de degradagao ambiental, em qualquer nivel. Isso inclui, portanto, ate mesmo o 

combate a poluigao visual e a poluigao sonora, este ultimo urn problema gravissimo, que 

hoje tanto atormenta as pessoas, especialmente nos centres urbanos (aeroportos, trios 

eletricos, transito, alarmas, carros de som, igrejas, clubes, propaganda ruidosa etc.) 
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Alguns estudiosos falam hoje em direitos dos animais e plantas. Entretanto, nao se 

protegem os animais e plantas em si mesmos, porque sejam titulares de direitos subjetivos, 

pois nao sao, nem e porque, enquanto seres vivos possam ser alvo de tratamento cruel ou, 

em alguns casos, porque possam sentir dor; na verdade, sao protegidos, sim, em razao de 

valores eticos que informam o convfvio humano. 

Enquanto ha seres vivos que, no estagio atual de nossa cultura, nao sao protegidos 

pela lei ou pelos homens (como alguns virus, bacterias ou fungos, que a humanidade luta 

por eliminar), por outro lado, em outras especies ameacadas de extingao, a luta, ao 

contrario, agora e pela sua preservagao. 

Considerados em si mesmos, os animais, as plantas e coisas inanimadas nao sao 

sujeitos de direitos e deveres, pois nao sao suscetiveis a valor ou etica. Se existem 

obrigagoes dos homens em relagao a preservagao de animais e plantas, e ate em relagao a 

os seres inanimados, nao e porque estes tenham direitos, mas porque os homens, sim, tem 

nogao de valoragao etica, e, este sim, individual ou coletivamente considerados, tem direitos 

e deveres, inclusive no que diz respeito as demais formas de vida e a preservagao do meio 

ambiente em que vivem, incluindo os seres inanimados. Se os animais tivessem direitos, 

deveriamos supor que eles os teriam mesmo que nao houvesse homens, o que nao seria 

verdade. Os direitos e deveres tem como seus titulares os homens, nao os animais, plantas 

e coisas, que nao sao objetos do direito. Direito e nogao de dever, ou seja, e algo proprio da 

valoragao do ser humano em sociedade, ou seja, em razao e em proveito do convivio social. 

0 homem e que e sujeito de deveres e obrigagoes, inclusive no que diz respeito a protegao 

de animais, plantas e recursos minerals do planeta. 

Tanto os seres vivos quanto ate mesmo os seres inanimados fazem parte do 

equilibrio que permite, abriga e rege a vida, em todas suas formas. A tutela dos seres vivos 

e da natureza em geral se faz em atengao ao sentimento de respeito que os seres humanos 

tem e devem mesmo ter em relagao a todos os seres e todas as formas de vida que Ihe 

deram origem ou Ihe dao condigoes de subsistencia ou de destino, ou que aproveitam ao 

equilibrio ecologico, necessario a preservagao do seu proprio habitat. 

Enfim, todos nos devemos combater, com veemencia , qualquer forma de 

crueldade contra os animais, ao mesmo tempo em que devemos dedicar integral respeito a 

todas as formas de vida. Sem duvida, os animais merecem protegao e respeito, porque o 
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principle- vital esta acima da propria existencia humana, mas nao porque tenham direitos ou 

interesses proprios, pois Direito e apenas uma nogao de valor que os proprios homens 

criaram para viver em sociedade. Como discorre Buglione (1999), se os animais tivessem 

direitos ou interesses, eles os teriam mesmo sem os homens. Nao haveria, porem, qualquer 

valoragao juridica possivel para uma agressao a urn animal num mundo em que nao 

houvesse homens, o que mostra que a titularidade de direitos e dos homens, e nao dos 

animais considerados em si mesmos. 

"Crescei, povoai a terra e submetei-a (Gen. 1,28) Com estas palavras, Deus 

autorizou o homem a apossar-se da terra, habita-la e dela recavar os frutos indispensaveis a 

sua subsistencia. Estabeleceu entre ambos urn mistico e harmonioso relacionamento pelo 

que, a vida despontaria como resultado desse clima e faria todos os viventes absolutamente 

felizes, sem males e sem dor. 

Era assim que ia sendo feito ate que, deslumbrado com o poder que tinha, o 

homem na condigao do mais inteligente dos mortais, passou a fazer mal uso de tao prodigo 

bem, foi muito mais alem do que devia, entendeu que submeter a terra, seria coloca-la mais 

que a seus pes, afronta-la, arrancar-lhe os componentes, diversificar o uso dos elementos 

que integram e, via de consequencia, intervindo de forma insensata no seu organismo, 

comegou a destrui-la. 

Em decorrencia da sensibilidade da natureza ser tanta, pode ser dito: nao se 

ingressa sem consequencias numa mata. Assim como o nosso corpo e sensivel e qualquer 

toque que o atinja se nao for por integragao biologica, vai marca-lo, produzir dor, magoar, 

como e o caso, por exemplo das ronchas que nos causam ainda que uma pancada 

aparentemente leve, assim, o mato sofre com as pisadas, quanto mais pelo atear do fogo, 

pelo golpe da machado, da moto serra , pela lamina do trator. 

Sem a pretensao de contestar ou de aderir as teorias de Darwin da evolugao das 

especies, nao se apresenta censuravel exercicio de criatividade imaginar que a 

preocupagao com a preservagao ambiental e exterior ou - na pior das hipoteses-

contemporanea da razao humana. 0 homem primario tirando da propria natureza o seu 

sustento, e nela conseguindo o seu abrigo , sempre agiu no sentido de escolher os espagos 

que fossem mais favoraveis a sua sobrevivencia - se possivel com prazer. Assim, os nossos 

ancestrais timbraram pela escolha de localidades situadas em terras agricultaveis e ferteis, 
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bem guamecidas de fontes de agua e dotadas de albergues que permitissem o repouso e 

posteriormente a intimidade. Assim escolhidos ou conseguidos esses locais, os primevos 

sobre eles construiam urn sentido de utilidade, quiga a forma mais remota de posse ou 

propriedade. 

Essa nogao incipiente de dominio sobre os bens da natureza, ao lado de 

constituir o surgimento da cultura, configurou para Buglione (1999) a manifestagao mais 

antiga (mesmo que involuntaria) de preservagao ambiental, ainda que movida por interesses 

egocentricos. 

Saltando (e muito) no tempo, a linha da historia registra uma nova concepgao da 

preocupagao do homem com o seu entorno ambiental, para encontrar no final do Seculo 

Dezenove o advento do vocabulo "ecologia", significando o estudo do inter-relacionamento 

de todos os sistemas - vivos ou nao - da natureza. 

E nesta quadra da historia que aparece o Direito como ciencia preocupada e 

voltada para as questoes ambientais, relata Buglione (1999). De inicio, acompanhando as 

abordagens mais privatfsticas dos problemas, mas depois deixando mostrar o carater 

transindividual e publico dos males que atingem o meio ambiente comprometendo a 

existencia da vida humana e preservagao dos proprios recursos naturais. 

Com o advento do Estado, consequentemente, com a necessidade de normas 

que estabelecessem os principios da autoridade e da convivencia entre os cidadaos, 

surgiram as primeiras leis as quais todos se deveriam submeter, de forma consciente e 

responsavel, pois, renunciando a uma parcela de sua liberdade, asseguravam-se o usufruto 

do restante como certamente se constitui em aspiragao geral. 

Tais diplomas correspondem a necessidade que surge em cada tempo, como 

resposta ou solugao dos conflitos. 

A necessidade de proteger o meio ambiente tambem reclamou o aparecimento 

de leis. Todos os Paises do mundo expressaram sua preocupagao com ele e comegaram a 

disciplinar a convivencia entre o humano e os demais seres vivos: a terra , a agua, o solo, o 

espago e tudo neles contido. 

Com o surgimento da Declaragao de Estocolmo (1972), cujo art. 13, preconiza: " 

A fim de obter uma mais racional ordenagao dos recursos e melhorar assim as condigoes 
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ambientais, os Estados deveriam adotar urn enfoque integrado e coordenado de planificagao 

de seu desenvolvimento, de modo que fique assegurada a compatibilidade do 

desenvolvimento, com a necessidade de proteger e melhorar o meio humano em beneffcio 

de sua populagao". 

E de tal forma vieram a ser consagrados os preceitos que ja fazem parte das 

respectivas Constituigoes. Pois, defender o meio ambiente e dever que a todos se impoem. 

A Constituigao Brasileira vigente nao foge a esta regra, no capitulo em que trata 

dele, veio dispondo sabiamente que: 
Todos tem 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 geragoes. (Art. 125). 

Os paragrafos e incisos que seguem prescrevem como incumbem ao Poder 

Publico assegurar a efetividade desse direito ou seja: preservando e restaurando os 

processos ecologicos essenciais e provendo o manejo ecologico das especies e 

ecossistemas; preservando a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pais e 

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

definindo, em todas as unidades a pesquisa e manipulagao de material genetico; definindo, 

em todas as unidades da Federagao, espagos territorials e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteragao e a supressao permitidas somente atraves da 

lei, vedada qualquer utilizagao que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua protegao; exigindo na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade potencialmente 

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

ambiental, a que se dara publicidade; controlando a produgao, a comercializagao e o 

emprego de tecnicas, metodos e substantias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente; promovendo a educacao ambiental em todos os niveis de ensino 

e a conscientizagao publica para a preservagao do meio ambiente; protegendo a fauna e a 

flora, vedando, na forma da lei, as praticas que coloquem em risco sua fungao ecologica, 

provoquem a extingao de especie ou submetam os animais a crueldade. 

Esta ainda previsto que aquele que explorar recursos materials fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solugao tecnica exigida pelo orgao 

competente na forma da lei; que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
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ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e 

administrativas, independentemente da obrigagao de reparar os danos causados. Tambem 

deste dispositivo decorre o surgimento da lei 9.605/98, conhecida como lei da natureza. 

Aqui indaga Buglione (1999): O que vem a ser cidadania? Essa indagagao se 

impoe logo que o tema nos vem a mente. Aristoteles, na Grecia antiga, ha mais de dois mil 

anos, definiu-a como o poder de participar da administragao judicial ou da atividade 

deliberativa do Estado. Para Svarlien (1965 p ) e o estatuto oriundo do relacionamento 

existente entre uma pessoa natural e uma sociedade politica, conhecida como Estado. 

Quern e o titular da cidadania? 0 cidadao. O termo se refere originariamente ao 

natural ou morador de uma cidade. As ligagoes entre cidadao e cidade se evidenciam na 

medida em que, na antiguidade greco-romana, apenas na cidade o homem podia manter 

vinculos politicos, sociais, religiosos. Fora dela havia o estrangeiro, mas ao estrangeiro nao 

eram reconhecidos direitos, salvo aqueles decorrentes do direito natural, ou seja, aquele 

ensinado pela natureza a todos os animais. 

Deste modo, nem todo homem livre era cidadao, mas apenas aquele 

descendente de urn grupo gentilico da cidade. Foi em 212 d.c. com o Edito de Caracala, 

(212 d.c), que todos os homens livres se tornaram cidadaos DEBRAY (2004). 

Esse retrospecto historico pode aparecer em uma sociedade onde todos os 

adultos, homens ou mulheres, pobres ou ricos, sao cidadaos. Mas tem o merito de ressaltar 

esse nexo entre cidadao e cidade. 

Nesses tempos de cidadania universal, esquecemos que a cidade, ponto de 

confluencia de interesses e ideias, e o lugar privilegiado da cidadania. Uma cidade de 

moradores apaticos, nao participativos, pode ser urn amontoado de pessoas, urn 

aglomerado urbano, mas nao chega a ser uma cidade. 

Assim, cidadania, numa definigao simpatica, e a efetiva participagao dos 

moradores de uma cidade na busca de satisfagao das necessidades coletivas. 

Tudo o que nos envolve a propiciar a vida faz parte do meio ambiente. A cidade e 

urn ecossistema urbano, urn organismo complexo formado por outros organismos. E preciso 

conhece-la para mante-la viva. 
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Existem aquelas que em nome do lucre rapido exploram de forma irracional o 

meio ambiente, trazendo minoracao a qualidade de vida, talvez por desconhecer os limites 

dentro dos quais o desenvolvimento e sustentavel. Sim, e possivel coexistir desenvolvimento 

com qualidade de vida. Para isso, e necessario observar determinadas lindes, fronteiras 

que nao podem ser ultrapassadas. No Brasil, muitos ecossistemas urbanos estao se 

tornando inadmissfveis, porque os limites nao foram observados e o que se ve pelas suas 

ruas e uma multidao de miseraveis que caminha sem perspectivas. 0 resultado desse 

processo de desintegracao social e a violencia, em todas as suas formas. 

0 degradador do meio ambiente em geral, e quase sempre o detentor de 

grande capital, dispoe de ampla gama de recursos para implementar seus projetos e, se 

necessario, cooptar os setores resistentes. Este e urn dos aspectos mais dramaticos entre 

poluidores e sociedade. A iniciativa individual na defesa do meio ambiente tem se mostrado 

insuficiente. Poderiamos ate qualifica-la, sem intencao pejorativa, como romantica. 

Ensaia-se urn novo tipo de cidadania coletiva, a qual nao se manifesta 

neeessariamente pela representacao politica, mais por outros canais do poder. 0 que se 

procura e a construcao de uma ordem jurfdica justa, alem do Estado formalista, retorico e 

meramente pragmatico. 

Nesse sentido ressalta a importancia do acesso a justica como requisito 

fundamental dos direitos humanos e do processo como instrumento politico da participagao 

na formagao dos direitos coletivos e difusos. 
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CAPITULO III - A PROTEQAO LEGAL AO MEIO AMBIENTE NA TERRITORIZAQAO 

TEORICA DE COUTINHO(1998) 

De acordo com Coutinho (1998), o papel do Direito Ambiental como sub-area 

autonoma dos sistemas jurfdicos, na sua compreensao, a concepcao lukacsiana tem grande 

importancia pois, expoe novos criterios para a explicagao de como surge e se desenvolve o 

homem como ser distinto das demais formas de vida do planeta Terra, logo, o 

dimensionamento filosofico do meio ambiente permite a apreensao dos ecossistemas 

como sujeito de direito. 

Partindo das concepcoes desenvolvidas pelo filosofo hungaro Gyorgy Lukacs 

(1978), os problemas envolvendo o meio ambiente, assim como toda a parte constitutiva da 

sociedade, decorrem das atividades desenvolvidas pelos homens nas relagoes produtivas. 

Ao contrario dos outros primatas, o homem e urn ser que toma decisoes, que 

escolhe entre altemativas. Ele nao precisa acomodar seu corpo quando se encontra 

cansado em qualquer galho de arvore ou pedra de maior porte. Para o ser humano, e 

preciso separar a madeira da arvore, testar a sua resistencia, verificar se ha fungos nela, e 

dela fazer uma cadeira. A cadeira nao existia na natureza, tendo sido concedida na 

consciencia humana e transposta para o mundo concrete Alem disto, o homem poderia ter 

utilizado esta madeira como arma para garantir o seu conforto entre folhas de outras 

arvores, entre outras possibilidades. Esta multiplicidade de opgoes e uma caracteristica 

eminentemente humana, pois o homem e capaz de, analisando o ambiente em que vive, 

transformar os recursos naturais para tornar sua vida mais desenvolvida. 

Para Lukacs (1978), existem tres esferas ontologicas distintas: a inorganica, cuja 

essencia e o incessante tornar-se outro mineral; a esfera biologica, cuja essencia e o repor o 

mesmo da reprodugao da vida; e o ser social, que se particulariza pela incessante produgao 

do novo, atraves da transformagao do mundo que o cerca conscientemente orientada, 

teleologicamente posta. 

A expressao da razao sobre o meio real, significa o trabalho, construindo assim, 

todo o meio social atraves da orientagao da subjetividade humana, ou seja a efetivagao da 

subjetividade objetivada, transferida da mente para objetos criados ou aperfeigoados pelo, 

homem, mas que nao existiam na natureza. A cadeira que o homem constroi e cadeira 
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diante da fungao pelo homem atribuida, nao existindo na natureza cadeiras e, a partir da 

sua concepgao, fazendo com que todo objeto com as mesmas caracteristicas, esteja ele em 

qualquer lugar do mundo, possa ser por este homem considerado cadeiras pela sua fungao 

social. Nas palavras de Lukacs (1978, p.07): 
Atraves do trabalho e que o homem se destaca da natureza, numa 
processualidade cuja essencia e a construgao de urn ambiente onde as 
categorias sociais predominam com intensidade crescente. Essencia, por 
sua vez, que tem por base o tributo de que toda atividade humana se 
constitui a partir de uma escolha entre alternativas, isto e, posigoes praticas 
teleologicamente orientadas que, pela dinamica inerente ao fluxo da praxe 
social, sao generalizadas em complexos mediadores crescentemente 
sociabilizados. 

Da concretizagao da subjetividade vem, entao, uma segunda caracteristica da 

ontologia do ser social, que e a unidade na universalidade, ou melhor, a homogenea 

caracterizagao de urn objeto que, mesmo sendo apenas urn a primeira vista, sera, em 

relagao a todos os demais objetos semelhantes. A distingao do homem em relagao aos 

demais recursos naturais esta na mediagao da razao. Refletindo sobre o ambiente em que 

vive, sao, atraves da razao humana, selecionados os elementos naturais mais eficazes 

para que o individuo alcance objetivos crescentemente socializantes, ou seja, constitutivos 

de esferas da vida mais desenvolvidas em que a integragao entre as relagoes 

estabelecidas pelos homens seriam cada vez mais complexas. De acordo com Lukacs 

(1978, p.06): 

A utilidade do meio ambiente seria, entao, o pressuposto fundamental para 
que o homem se realize como homem, diferenciado de outras formas de 
vida, pois racionalmente podera ser aperfeigoada toda a humanidade, 
atraves do equilibrio entre o homem e a natureza, fazendo este individuo 
opgoes que garantam a continuidade do ambiente. Com o trabalho, 
portanto, da-se ao mesmo tempo - ontologicamente - a possibilidade do seu 
desenvolvimento superior, do desenvolvimento dos homens que trabalham. 

Por mais diversa internamente que seja a sociedade humana, a concepgao 

lukacsiana nao comete o equivoco de desconsiderar a matriz biologica do homem, afirma 

Coutinho (1998). 0 ser humano e, ainda, urn primata, com necessidades biologicas 

essenciais a sua existencia - comer, respirar, beber - que tambem podem ser encontradas 

em outras formas de vida. A agao humana, quando desvinculada da sua essencia 

biologica, evita que o homem conhega a si mesmo em sua essencia, sendo ele reduzido a 
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uma maquina nas atividades realizadas, sendo o produto do seu trabalho estranho as suas 

intengoes, logo, isolado da interacao com o meio ambiente e com os outros homens. 

Sendo assim, a concepgao plena do homem esta em sua interagao com a natureza em 

suas esferas biologica e mineral, constitutivas do homem. como diz Lukacs (1978,p.03) : 

"[...] urn ser social so pode surgir e se desenvolver sobre a base de urn ser organico e que 

esse ultimo pode fazer o mesmo apenas sobre a base do ser inorganico". 

Da integragao entre homem e meio ambiente, desta forma, sera possivel que os 

diferentes recursos animais, vegetais e minerals sejam pesquisados pelos homens como 

sua propria extensao. Desta forma, a concepgao lukacsiana da ontologia do ser social se 

interliga a teoria da Hipotese Gaia, segundo a qual o planeta Terra seria por inteiro uma 

propria forma de vida, atraves da interligagao entre os diversos organismos vivos como 

partes de urn ecossistema global. 

A ameaga ao meio ambiente deve, entao, ser considerada imediatamente como 

ameaga ao homem, e toda ameaga ao homem como uma ameaga ambiental, dada a 

importancia da agao de cada homem como ser social e produtor de novas esferas 

categoriais do ser social. Desta forma, e possivel concluir este momento do texto afirmando 

que o homem constroi as condigoes propicias a manutengao da sua vida sem se 

desvincular de ser biologico e mineral, ou seja, de em essencia ser uma criatura 

proveniente dos mesmos recursos das demais formas de vida e mesmo das formas 

inanimadas de existencia. 
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CAPITULO IV - A TRANSFORMAQAO DO CONTROLE SOCIAL AMBIENTAL 

Com a ampliacao da ideia de sujeito de direito, Coutinho (1998) em seu estudo sobre 

a importancia do direito ambiental, nos faz pensar em uma divisao do Direito que considere 

a protegao de todo o mundo biotico, nao simplesmente do mundo como residencia 

humana. Passa, assim, a ser necessaria a configuragao de urn Direito Ambiental, nao 

como conjunto de normas que fiscalizam a atividade humana sobre o meio ambiente, mas 

que garantem atraves do controle social a conservagao do ambiente humano. Este controle 

social por uma jurisdigao ambiental institucionalizada torna-se necessario com a 

incorporagao da praxis humana como mediagao da construgao da sociedade como 

transformagao do meio biologico e mineral sem deles se separar. 

Apesar destas possibilidades ideais de forga do sistema juridico quanto as questoes 

ecologicas, o Direito Ambiental guarda em sua essencia a necessidade de controlar o que 

parega ser incontrolavel, ou seja, a sociedade industrial capitalista, que nao considera a 

essencia humana que se faz no desenvolvimento crescente dos homens se construindo em 

sociedade ao gerar partes do Ser Social cada vez mais desenvolvidas para corresponder as 

necessidades humanas. Para o capitalismo, importa tao somente o lucro crescente. O 

desenvolvimento sustentado pregado por parte dos ambientalistas contemporaneos prega o 

controle sobre esta esfera social essencialmente incontrolavel, podendo-se definir, como o 

faz a Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, nao como "urn Estado 

permanente de harmonia, mas urn processo de mudanga no qual a exploragao dos recursos, 

a orientagao dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnologico e a mudanga 

institucional estao de acordo com as necessidades atuais e futuras" 

(TRENNEPOHL,1997,p.07-08). 

A concepgao de desenvolvimento sustentavel como uma iniciativa estatal sobre a 

industria omite a essencia da existencia da economia capitalista como a substituigao do 

valor de uso da produgao humana pelo valor de troca em que se sustenta o Capital. Na 

sociedade capitalista, o valor do objeto se faz pela vinculagao do custo de sua produgao as 
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exigencias da concorrencia mercantil, nao sendo incluida a importancia deste produto para 

a continuidade da vida, mas apenas a taxa de lucro que dele possa ser extrafda. Segundo 

Meszaros (1997, p.67): 

O fato de que o capitalismo lida desta forma - ou seja, a seu modo - com a 
ecologia nao deveria provocar a minima surpresa: seria quase um milagre 
isso nao ocorrer. No entanto, a manipulagao desta questao em beneficio do 
'moderno estado industrial' nao significa que possamos ignora-la. O 
problema e suficientemente concreto, independentemente do uso que dele 
se faga nos dias atuais 

E urgente, portanto, para o equilibrio ambiental que o desenvolvimento industrial 

sustentavel seja moldado pelos principios cientificos que regem a manutengao do equilibrio 

dos ecossistemas, sendo destacada pelos pesquisadores e respeitada pelos meios 

industrials a inter-relagao entre os componentes do ambiente, vivos e nao-vivos, pois os 

inanimados contribuem com a conservagao ambiental atraves da sustentagao mineral do 

ecossistema. 

Para tanto, deve-se atentar para a necessidade de compatibilizar as estrategias de 

desenvolvimento produtivo social com a protegao do meio ambiente, atraves de medidas 

de prevengao de danos e riscos ambientais, pois os danos, apos realizados, sao de muito 

dificil reparagao para que a atengao social se centralize na fiscalizagao ambiental. Diante 

da inadequada legislagao da maioria dos paises quanto a preservagao ambiental, e preciso 

que existam mecanismos internacionais de protegao que sejam capazes de produzir efeitos 

juridicos transfronteirigos sobre atividades potencialmente devastadoras do meio ambiente. 

Se pode haver um Tribunal intemacional para crimes contra a humanidade, o Tribunal de 

Haia, os crimes contra toda a vida na Terra tambem precisariam de um sistema 

intemacional de protegao eficiente, que nao cedesse a interesses financeiros, mas que se 

sustentasse com poder de policia intemacional e interagindo com programas de prevengao 

aos danos ambientais que obtivessem alcance intemacional. 

Portanto, o efetivo controle social ambiental da-se atraves da superagao dos limites 

juridicos nacionais, mesmo que se possa pensar que ocorre quebra de soberania patria, 

pois acima dos interesses individuals devem-se situar os interesses nao simplesmente 
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humanos ou das demais formas de vida, mas de todo o sistema organico de vida que 

sustenta o fragil equilibrio ecologico mundial. 

0 meio juridico nacional considerou uma evolucao no tratamento ao meio 

ambiente brasileiro a promulgacao da lei n.° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, que preve 

sangoes penais e administrativas a conduta que cause lesao ao meio ambiente, seja ela 

proposital ou nao. Esta lei, que a primeira vista pode parecer uma resposta eficaz as 

demandas internacionais por prestacao jurisdicional patria quanto a preservagao ambiental, 

pressao esta efetiva a partir da ECO-92, Conferencia Intemacional que tomou oficiais as 

estatisticas que denunciavam a degradagao ambiental e negligencia govemamental no 

Brasil. 

A respeito da fixagao de pena no caso de crime contra a integridade de plantas 

ornamentais, existe vinda do legislador uma plena ignorancia do que seja o meio ambiente, 

pois toda forma de vida influi na vida do todo, a nao ser quando desvinculada de sua 

propria vida, reduzida a capricho humano com fungao decorativa. A existencia de tamanha 

severidade sobre plantas ornamentais fara com que, caso alguem de senso de humor 

apurado tente aplicar a lei, jardineiros tomem-se criminosos ao podar plantas de jardins 

particulares ou logradouros publicos, sem mesmo haver neste ato a forma culposa, pois o 

jardineiro teve a intengao de danificar, em parte, a planta, e a lei refere-se a "por qualquer 

modo ou meio". 

Este delito configura-se, assim como outros crimes da lei, em crime de bagatela, 

que se caracteriza por envolver lesao insignificante a bem juridico, podendo receber, 

tambem. a denominagao de crime de lesao minima. Segundo o ministro Vicente 

Cernicchiaro, do Superior Tribunal de Justiga, "a questao do principio da insignificancia 

deve ^er tratada no campo do resultado juridico e da tipicidade, de modo que, nesses 

casos, o fato e atipico" (JESUS, p.77). 

E evidente, assim, a ausencia da apresentagao desta lei aos movimentos 

ambientalistas e o debate amplo sobre o seu projeto de lei, tao grandes sao as suas 

incongruencias. Como bem disciplina Luisi (1998, p. 19): 
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Elaborar leis penais e tarefa relevante por implicar no trato com valores 
basicos concernentes ao ser humano, e pertinentes a propria sobrevivencia 
da sociedade. E como consectario, deve ser presidida pela competencia e 
seriedade. Nao pode serobra de primarios e demagogos. 

Por outro lado, configuram-se como crimes cuja aplicagao pratica nao e viavel 

em terras brasileiras um preocupante numero de delitos expressos na lei. Uma 

demonstragao da negligencia govemamental quanto ao meio ambiente e a ausencia de 

medidas administrativas concomitantes a lei - como aumento do numero de policiais 

responsaveis pelo meio ambiente, seu treinamento em relagao a ecologia e aparelhamento 

tecnologico para suas agoes - de tal forma que a fiscalizagao, a localizagao dos criminosos, 

a prevengao dos delitos sao impossiveis ate o presente momento. Alguns possiveis 

exemplos sao os seguintes dispositivos legais: (art. 30) "Exportar para o exterior peles e 

couros de anfibios e repteis em bruto, sem a autorizagao da autoridade ambiental 

competente"; (art.48) "Impedir ou dificultar a regeneragao natural de florestas e demais 

formas de vegetagao"; (art. 51)"Comercializar motosserra ou utiliza-la em florestas e nas 

demais formas de vegetagao, sem licenga ou registro da autoridade competente"; (art. 54) 

"Causar poluigao de qualquer natureza em nfveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos a saude humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruigao 

significativa da flora; (art.65)"Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificagao ou 

monumento urbano". 

Como a maioria dos tipos penais disciplinados pela lei referem-se a penas de 

multa, e pleno desrespeito ao Direito Ambiental a Medida Provisoria editada pela 

Presidencia da Republica, pois as multas prescrevem em dois anos e apenas podem ser 

aplicadas apos transito em julgado da condenagao, enquanto a Medida Provisoria refere-se 

a dez anos sobre todas as multas ate entao emitidas contra empresas, perfazendo um total 

de 11.000 multas. Com o numero de recursos que podem ser empregados contra a 

decisao condenatoria, a prescrigao ja seria inevitavel. 

A fragilidade patria para proteger as suas proprias formas de vida toma-se ainda 

mais evidente quando se observa os crimes contra a propriedade intelectual em solo 

nacional, na Lei de Propriedade Industrial, Lei n.° 9.279, de 1996. De acordo com esta lei 

em seu art. 18, inciso III, nao podem ser patenteados seres vivos, exceto microorganismos 
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transgenicos, ainda assim desde que nao sejam mera descoberta. A ausencia da 

necessaria regulamentagao da Convengao da Biodiversidade, firmada na ECO-92, faz 

com que, de acordo com o jornalista Maurfcio Dantas, o govemo brasileiro nao possua as 

normas necessarias para controlar "a transferencia de informacoes na area de 

biotecnologia e a distribuigao equitativa dos beneffcios provenientes da retirada de 

especimes do nosso ecossistema" (LUISI, 1998,p.19). 

A lei refere-se ao comercio de patentes, nao as normas para a pesquisa 

industrial, deixando espago para que laboratories estrangeiros, com vastos recursos 

financeiros, tenham dominio intelectual sobre recursos naturais brasileiros por 20 anos, 

com exclusividade. A biopirataria nao pode ser enfrentada pela Lei Ambiental nem pela Lei 

de Propriedade Intelectual. 
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CAPITULO V - O DIREITO AMBIENTAL NA COMPREENSAO DO HOMEM 

A consciencia do cidadao sobre seus direitos relativos ao meio ambiente, para 

Coutinho( 1998), consiste na sua reeducacao, ou seja, na transformagao da sua visao 

social de mundo. Ele precisara superar as limitagoes inerentes essencialmente ao 

cotidiano, para alcangar a agao social sobre os interesses polftico-economicos envolvidos 

quando lidam com a questao ambiental. A educagao ambiental, como tradicionalmente e 

estimulada, nao transcende estes limites, o que a toma ineficaz. O cotidiano e o espago no 

qual se desenvolvem as relagoes humanas submetidas a repetitivas condutas, que nao 

visam a satisfagao dos homens mas a continuidade da sociabilidade vigente, sem que se 

possa supera-la sem dela a consciencia serafastada. Com afirma Carvalho (1996, p. 18) e 

Netto (1996, p. 18): 

Vista sob um certo angulo, a vida cotidiana e em si o espago modelado 
(pelo Estado e pela produgao capitalista) para erigir o homem em robo: um 
robo capaz de consumismo docil e voraz, de eficiencia produtiva e que 
abdicou de sua condigao de sujeito, cidadao. 

Quanto a campanhas de conscientizagao ambiental, a educagao ambiental envolvida e 

intensamente superficial, pois apenas nos aspectos que se vinculam de imediato ao 

cotidiano dos indivfduos e que ela e objetivada. Um exemplo disto sao as ideias 

defendidas pela jomalista Cardoso (1989): 

A agao do individuo nao se afasta da esfera individual para alcangar a 
coletividade, abrangendo a autora os restos de papel jogados no chao, 
esgotos lancados ao mar, plasticos e borrachas jogados na praia, o lixo em 
geral pelas ruas, sem que seja pela jornalista alcangado o ambito do homem 
como parte de um todo organico, mas apenas a sustentagao da limitada 
comunidade em que reside o cidadao. 

Um exemplo da consciencia ambiental visando a superagao destes limites pode ser 

encontrada nas propostas do flsico Jose Goldemberg. Que consistem na "suspensao de 

incentivos fiscais para projetos na regiao, a regulamentagao da exportagao de madeira, a 
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desapropriagao de areas de interesse florestal e o controle do uso de agrotoxicos na 

floresta" (GOLDEMBERG, 1989). 

Medidas de grande relevancia social como estas podem ser defendidas socialmente, 

diz Coutinho (1998), em contraposigao as limitadas intengoes cotidianas, quando a 

educagao ambiental e compreendida como educagao polftica, pois o cidadao teria pleno 

conhecimento do seu papel como membro de uma coletividade e como sujeito de direitos. 

Sendo conquistada esta emancipagao polltica do homem em cidadao, sera possivel que 

ele pense a sociedade em que vive superando as suas limitagoes ontologicas a partir dos 

problemas em se elaborar uma consistente legislagao ambiental, pois por mais 

organizadas que sejam as leis a sua aplicagao depende de medidas administrativas que 

dependem do sistema economico em que se baseia a sociedade. 

0 progresso economico, o desenvolvimento industrial, teriam por alicerce, para que o 

meio ambiente fosse respeitado, a utilidade da produgao humana, sendo superada pela 

sociedade o dominio do capital que prende os homens ao valor de troca das mercadorias 

e, consequentemente, compreende a ecologia como mais uma mercadoria, cujo consumo 

precisa ser administrado mas nao se pode deixar de compreende-la como fonte de lucros 

(v. g. industria farmaceutica, turismo ambiental etc.). A superagao da sociedade do capital 

seria o ponto maximo para a eficacia de um controle social sobre o meio ambiente, 

contudo, a sua mediagao, a formagao de instancias intermediaries que sustentem 

eticamente os homens como parte ecologicamente sustentavel do meio ambiente. A 

importancia da sustentagao ecologica do homem consiste na evidente degradagao sobre o 

mundo biologico-mineral que tem sido realizada sobre o planeta Terra. De acordo com 

Edward Goldsmith (1991): 

Estamos transformando a Terra num planeta inabitavel. Alias, ja estamos 
condenados a conviver com um aumento da temperatura global entre 1,5 e 
4 graus C° previsto para o ano 2030, caso continue tudo como esta, devido 
a duplicacao do gas carbonico na atmosfera. E uma reagao em cadeia. O 
mar, por exemplo, vai esquentar. O plancton? Que gosta de agua fria, vai 
morrer. Isso diminuira a capacidade dos oceanos de absorver o gas 
carbonico. Logo, a situagao vai piorar. Nao nos damos conta do que 
significam 3 graus a mais. Ha 130.000 anos, o Sul da Inglaterra, onde fica 
Londres, era 3 graus mais quente. Havia ali pantanos, hipopotamos e 
crocodilos. 
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Vive-se contemporaneamente sob tensao de origem ecologica, tal e o estrago contra 

o meio ambiente. Nao se defende ainda o ecoterrorismo, mas danos imediatos pedem 

agoes imediatas, pois a reparagao do dano ambiental costuma-se mostrar muito dificil, 

quando nao e plenamente impossivel. A pressao social concreta ao Parlamento Nacional, 

ao Poder Judiciario, as autoridades administrativas componentes do Poder Executivo, 

assim como as empresas poluentes sao medidas de especial relevo para desmontar os 

lobbies que influenciam o Congresso Nacional emancipando politicamente o meio ambiente. 

As propostas defendidas por Goldsmith (1991), por mais extremas que possam ser, 

atingem a raiz dos problemas ambientais, informando as bases da forma de sociedade em 

que podera ser resgatado o equilibrio ambiental. De acordo com o ambientalista: 

Temos de mudar totalmente nossa forma de encarar o mundo. E preciso 
criar uma sociedade na qual as atividades economicas existam em pequena 
escala — o modelo da famflia ou das comunidades e o ideal. Devemos 
reduzir drasticamente o consumo de energia e acabar com a construgao de 
barragens. Precisamos descentralizar as cidades, para que as pessoas 
possam trabalhar perto de onde moram, o que diminuiria muito a 
necessidade do carro particular. Nao precisamos produzir bens de consumo 
descartaveis, que duram pouco e dilapidam os recursos naturais. Devemos 
voltar a agricultura sem adubos quimicos, pois os biologicos sao tambem 
eficazes a longo prazo. (GOLDSMITH, 1991, p.08) 

Para isto, Coutinho (1998) nos adverte que a dependencia do homem em relagao ao 

Estado, responsavel por leis e pela sua efetivagao, mantera o ser humano como ente 

passivo da consolidagao de um concreto controle social-ambiental. A educagao ambiental 

precisa abranger a educagao politico-ambiental, para que a interferencia do cidadao possa-

se dar sobre as relagoes de poder da sociedade da qual faz parte. Os movimentos sociais 

ambientais, as Organizagoes Nao-Governamentais, como o GreenPeace e a World Wild 

Found, o S.O.S. Mata Atlantica, o Projeto Tamar, entre tantas outras, sao associagoes 

coletivas que podem exercer efetiva pressao polltica sobre os governos, fazendo com que 

as leis necessarias a efetiva preservagao do meio ambiente possam ser promulgadas e 

efetivando por completo a emancipagao politico-ambiental do cidadao, contando com o 

Partido Verde, assim como com outras organizagoes partidarias, desde que elas sejam 

reeducadas quanto a consciencia politico-ambiental necessaria para salvar as vidas de 

seus filiados. 
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Portanto, a importancia do Direito Ambiental pode ser compreendida a partir da 

compreensao do homem nao como responsavel pela natureza ou como seu agressor, mas 

como parte do Ecossistema, por mais que as relagoes que os homens estabelegam entre si 

na produgao social transforme o meio ecologico. A ideologizagao da luta ambiental sera 

sinal do maximo alcance da consciencia ambiental humana, atraves da pressao polftica 

sobre as discussoes ambientais e a interferencia direta nas agressoes ao meio ambiente, 

seja ela por meio juridico ou parlamentar. A educagao ambiental sera, entao, a reeducagao 

humana visando a expansao de seu alcance politico-institucional visando a sua auto-

construgao numa sociedade mais justa. Atraves da intensa centralidade ideologica, ou seja, 

do consciente planejamento politico das agoes humanas, que se integrem a concepgao do 

homem como, muito alem de simples sujeito de direitos, como sujeito vivo e racional de um 

mundo organicamente integrado, vivo e precisando de qualidade de vida globalmente 

considerada. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Ainda e possfvel ter esperanga em consolidar o Direito Ambiental no Brasil 

(Guasque (1992); Buglione (1999); Co.utinho, (1998), pois caminhos diferentes para a 

tutela dos ecossistemas pathos podem ser desenvolvidos atraves da Constituigao 

Federal. A Constituigao de 1988 preocupou-se com a protegao ambiental, dando-lhe a 

categoria de direito fundamental do cidadao, como consta do art. 5°, inciso LXXIII. No 

art. 225, dispos: 

Todos tem 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. Todos, Governo e povo, tem o dever de 
defender o meio ambiente, a fim de que o homem possa sobreviver, com 
saude, com dignidade. 

Estabelece o § 1° do art. 225 da Constituigao Federal que para assegurar a 

efetividade do direito ao meio ambiente, incumbe ao poder publico (inc. VIII): "proteger a 

fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que coloquem em risco sua fungao 

ecologica, provoquem a extingao de especies ou submetam os animais a crueldade". 

Tendo-se em vista a enfase a "fungao ecologica", ve-se que a defesa de uma 

tutela municipal do meio ambiente e ineficaz. O Direito Ambiental nao se pode sistematizar 

no ambito municipal desempenhando a sua devida tutela jurfdica nestas circunscrigoes 

porque e comum uma determinada area de protegao ambiental abranger diversos 

municfpios, sendo exemplos corriqueiros a Mata Atlantica, a Floresta Amazonica, o litoral 

brasileiro, a Caatinga, entre tantas outras formas de vegetagao cuja interferencia sobre 

toda a preservagao ambiental nacional e tao expressiva. Como lembra Trennepohl (1997, 

p. 12), a Conferencia Intemacional de Direito Ambiental, a procura por solugoes locais 

possui a vantagem de enxergar os problemas ambientais com proximidade. 
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Contudo, onde o Estado nao pode legislar com a devida responsabilidade, o 

municfpio pouco podera agir, pois a inoperancia da legislagao federal repercutira sobre o 

Direito Municipal. Este problema pode ser contomado se nao for restrita a tutela ambiental 

ao municfpio, o que a Constituigao Federal nao permite, pois e de competencia comum da 

Uniao, dos estados e dos municfpios, segundo o art. 23, VI - proteger o meio ambiente e 

combater a poluigao em qualquer de suas formas. A preservagao ambiental a partir do 

Poder Publico, ja diffcil de se efetivar em escala federal, podera sofrer de conflitos de 

competencia, que serao objeto de breves consideragoes. 

A tutela do municfpio predominara sempre que houver problemas locais. Os 

problemas ambientais que ocorrem, por exemplo, na Mata Atlantica, nao podem ser 

restritos ao municfpio do Rio de Janeiro e quaisquer agoes municipais interferirao na esfera 

de outros municfpios proximos, tornando assim diffcil a tutela que se restrinja ao ambito 

municipal. Sera possfvel o tratamento municipal da questao ambiental a preservagao de 

reservas ambientais, a tutela a especies que tem em sua rota de migragao o municfpio, 

mas, como se constata, a tutela e extremamente limitada para que a importancia local seja 

amplamente considerada. 0 slogan ambientalista "pensar globalmente, agir localmente" faz 

com que a agao seja realizada sem a devida efetividade. A relevancia da agao podera, por 

outro lado, partir da integragao de grupos humanos locais para que estes organizem 

reivindicagoes pela tutela jurfdico-ambiental global. Para deixar mais evidente a 

importancia desta proposigao torna-se necessario um exemplo, por isto consideremos a 

aplicabilidade das agoes constitucionalmente constitufdas. Para isto, primeiro considere-se 

a possibilidade de agao a partir do cidadao, de acordo com o art. 5.°, inciso LXXIII: 

Qualquer cidadao e parte legitima para propor agao popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimonio publico ou de entidade de que o Estado 
participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimonio 
historico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada ma-fe, isento de 
custas judiciais e do onus da sucumbencia. 

0 Estado faculta, desta forma, a iniciativa jurfdico-polftica do cidadao na defesa da 

sua existencia ecologicamente equilibrada, pois o maximo diploma legal nacional tem em 

seu texto que todo cidadao brasileiro podera defender junto ao Estado a defesa ambiental. 

Nao existe, entao, a obrigatoria iniciativa do Municfpio, podendo partir do cidadao mesmo 
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que sem pertencer a qualquer especie de associagao, com a vantagem de nao precisar 

pagar custas judiciais e estando livre do onus da sucumbencia. Porem, fica na leitura 

apenas deste dispositivo quanto a iniciativa da agao. A agao tera a iniciativa do Ministerio 

Publico, sendo ela publica incondicionada, de acordo com o art. 129, inciso III. 

TerrVse, entao, que sera possivel, pelo cidadao, a partir da agao popular e, pelo 

Ministerio Publico, atraves da agao civil publica, a defesa do meio ambiente. Contudo, a 

importancia da especificagao da lesao ambiental envolvida e importante para que o Poder 

Judiciario possa compreender a relevancia da agao intentada, precisando, assim de um 

parecer, ou seja, de um estudo informativo que possa contribuir a formagao da decisao 

judicial ou administrativa. Para este fim, Luis Roberto Barroso enuncia a importancia do 

estudo de impacto ambiental: 

Contudo, o estudo de impacto ambiental nao sera necessario no caso de agao que 

reivindique a responsabilidade civil por dano ambiental. Para esta reparagao, nao e preciso 

que o autor da agao prove o seu direito, pois, diante do carater tecnico das provas de 

danos ecologicos e dos elevados custos para o seu levantamento, ocorre, assim como no 

Direito do Consumidor, a inversao do onus da prova no caso de dano ambiental. De acordo 

com Lucarelli (1994, p. 11): 

Ora, por sua natureza, o dano ambiental e de dificultosa comprovacao, eis 
que seus efeitos sao, em maior parte, invisiveis ao olho do individuo 
desatento, nao se verificando, em regra, de imediato, alem da expressiva 
quantidade de casos em que e impossivel especificar um responsavel pelo 
dano, ja que nas proximidades ha um numero de empresas ou poluidores em 
potencial. 

Sera de iniciativa da empresa contra a qual se impetra a agao o levantamento de 

provas, o que, intemamente, nao sera dificil para empresas que mantem os devidos 

cuidados sobre o meio ambiente, sera preciso tao somente que se verifiquem os relatorios 

administrativos referentes ao meio ambiente elaborados rotineiramente pela empresa nao-

poluidora. Ainda de acordo com o jurista: "[...] partindo-se de uma presungao de 

causalidade entre a atividade do agente e o prejuizo, sendo sua a incumbencia de desfazer 

esta presungao, que e, portanto, juris tantum" (LUCARELLI, 1994,p.16). 
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Concomitante a inversao do onus da prova, ocorre a atenuacao do nexo de 

causalidade entre agente e fato juridicamente relevante. Desta forma, a presuncao de 

causalidade flexibiliza o nexo de causalidade permitindo a inversao do onus da prova 

mantendo a plena legitimidade para agir por parte do agente passivo da acao. 



REFERENCES 

BUGLIONE, Samantha. As flores nao resistem a canhdes. O desafio de tutelar o meio 
ambiente. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 37, dez. 1999. 

BRASIL. Constituicao - art. 5°, inciso LXXIII, art. 23, V I , art. 129, incise- III ,art. 225 § 1°, 
1988. 

BRASIL. Lei N° 6.902/81 - Protecao dos Mananciais, 1981 

BRASIL. Lei n° 4.771/65 - Codigo Florestal. Ar t 2° e 3°. 1965 

BRASIL. Lei n° 6.938/81 -Politica Nacional do Meio Ambiente, 1981. 

BRASIL. Lei n° 7.347/85 -Disciplina a acao civil publica de responsabilidade 
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico (VETADO) e da outras 
providencias. 

BRASIL.Lei n° 9.605/98 - Crimes Ambientais, 1989. 

BRASIL.Lei n.° 5.869/73, art 1 e 47 - Codigo de Processo Civil, 1973. 

BRASIL.DECRETO-LEI N.°. 3.365/41. art. 5°, d e k - DESAPROPRIAQAO. 

BRASIL.DECRETO - LEI N° 83.540/79 - Regulamentacao de normas do IBMA. 

BRASIL.SUMULA n°18 do Conselho Superior do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, 
2000. 

COUTINHO, Sergio - A importancia do direito ambiental, TRF - 1 a Regiao, Brasilia, 1998. 
BRASIL.SUMULA n°18 do Conselho Superior do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, 
2000. 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant, "O conhecimento da vida cotidiana: base necessaria a 
pratica social". In: CARVALHO, Maria do Carmo Brant & NETTO, Jose Paulo. Cotidiano: 
conhecimento e critica. 4 a . Edicao. Sao Paulo: Cortez, 1996, p. 18. 

CARDOSO, Fatima. "O papel de cada urn". In: Superinteressante, n.° 5, ano 3, Maio de 
1989. 

CONSTITUICAO DE WEIMAR, 1919 

Declaracao de Estocolmo, art. 13,1972. 



47 

DEBRAY, Regis - L'£ditde Caracalla -Lisboa: Guimaraes Editores, 2004 

GUASQUE, Luiz Fabiao, 0 Ministerio Publico e a tutela dos Interesses Difusos. Encontro 
Estadual do Ministerio Publico, Cabo Frio, Rj, 1992. 

GOLDSMITH, Edward. "Apocalipse ja". Entrevista. In: Superlnteressante, n.° 8, ano 5, 
Agosto de 1991. 

JESUS, Damasio Evangelista de. Codigo Penal anotado. 6 a edicao ampl. E atual. Sao 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 59. 

LUKACS, Gyorgy. "As bases ontologicas do pensamento e da atividade do 
homem". In: Temas de Ciencias Humanas, n.° 4. Sao Paulo: Ciencias 
Humanas, 1978. 

LUISI, Luiz. "Criminalizacao do verde". In: Consulex, n.° 19, 31 de Julho de 1998, (CD -
ROM). 

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Seguranga, AgSo Popular, Agio 
Civil Publica, Mandado de Injungao. "Habeas Data"- atualizado 
porArnoldo Wald. 20 ed. Sao Paulo: 1998. 

. Direito administrativo brasileiro. 22° ed. Sao Paulo, RT, 

2000. 

MESZAROS, Istvan. A necessidade de controle social. Sao Paulo: Ensaio, 1987. 

SILVA, Jose Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. Sao Paulo: Malheiros, 3 ed., 2002. 

TRENNEPOHL, Terence. Levantamento das Bases jurfdico-ambientais do municipio de 
Maceio. Maceio: PIBIC CNPq/ UFAL, 1997, Mimeo. 


