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A Deus. 

Aos meus pais. 

Aos meus amigos. 



AG RADECIMENTOS 

Aos que amamos. 

Quanto mais envelhecemos, enxergamos mais claramente em que devemos buscar a nossa 

alegria para viver. Alias em quern devemos buscar a nossa alegria nos que amamos. 

Agradecemos pelos momentos incontaveis em que pudemos confiar, em que pudemos segui-

los. Pelos tantos sonhos que pudemos compartilhar e por tantos que ainda construiremos 

entusiasmados por sua imprescindivel fonte de afeto. Por estarem sempre por perto ao 

desfrutarmos da vida, fisicamente ou sentimentalmente, sendo cumplices nos momentos 

felizes. E nao saberiamos como sermos felizes sem a grandeza de voces, seres humanos que 

nos ensinaram a conhecer o mais belo dos sentimentos. 

Usando as palavras do pensador Herman Hesse: "felicidade e amor, so isto. Feliz e quern sabe 

amar. Feliz e quern pode amar muito." 

De nada significariam as nossas conquistas se nao tivessemos voces em nossa vida, infindavel 

fonte de animo criador, de inspiracao. 







"Primeiro vieram buscar os judeus e eu nao me 

importei porque nao era judeu. Depois levaram os 

comunistas e eu nao protestei, pois nao era 

comunista. Depois levaram os liberals e tambem 

encolhi os ombros. Nunca fui liberal. Em seguida os 

catolicos, mas eu era protestante. Por fim, vieram e 

levaram-me, mas ja era tarde, pois nao restava 

ninguem para poder protestar e me defender..." 

(Bertold Brecht) 



RESUMO 

A presente pesquisa justifica-se no intuito de analisar o exame da responsabilidade penal das 

pessoas coletivas no ordenamento juridico brasileiro. Sera analisado no trabalho, a evolucao 

historica da responsabilidade penal, com os dispositivos legais do ordenamento juridico 

brasileiro e a jurisprudencia sobre o tema. Serao demonstrados os argumentos de 

doutrinadores que defendem a irresponsabilidade das pessoas coletivas e de outros que 

defendem a responsabilidade, a partir da apresentacao da legislacao e jurisprudencia 

brasileira, admite-se a aceitacao da responsabilidade penal das pessoas coletivas. O fato de ser 

o meio ambiente, um bem de uso comum do povo, segundo definicao constitucional devotada 

no art. 225, caput, da CF, justifica a punibilidade pelos danos a ele causados. A 

responsabilizacao penal da pessoa juridica se justifica, tambem, pelo fato de que sao as 

grandes empresas as exatas poluidoras, e nao a pessoa natural mais arrastada. Tal afirmativa 

nao retira a gravidade dos crimes ambientais praticados por pessoas naturais, apenas adverte a 

maior dimensao dos danos causados pelos crimes que abarcam pessoas juridicas. Qualquer ato 

lesivo ao meio ambiente que danifique o equilibrio ecologico e significativo. No Brasil, a 

teoria da responsabilidade da pessoa juridica e conceituada com base nos dispositivos 

constitucionais e na lei de crimes ambientais. Apesar disso, haveria necessidade de serem 

exigidos certos requisitos. O primeiro e que a violacao ha de ser praticada em favor da pessoa 

coletiva e dentro da atividade da empresa, ou seja, deve ser concretizada dentro do dominio 

normal de trabalho da empresa. A partir de conceitos de politica criminal, do exame da teoria 

da realidade, do instituto da precisao do combate a impunidade, releva-se a responsabilizacao 

da pessoa juridica. Dessa forma, a teoria da ficcao do direito penal classico nao e motivo 

satisfatorio para evitar a responsabilizacao da pessoa coletiva. A sancao penal seria a ultima 

reserva proporcional, necessitando ser utilizada apenas em casos muito graves, cumprindo 

funcao auxiliar, subsidiaria ou de garantia de normas administrativas. De tal modo, existindo 

sancoes civis e administrativas a pessoa juridica, nao se adequa a previsao de sancoes penais, 

pois responsabilizariam da mesma maneira. 

Palavras-chave: Responsabilidade. Meio ambiente. Pessoa juridica. Poluicao. Crime. Justica. 



ABSTRACT 

Este trabajo se justifica con el fin de analizar la prueba de la responsabilidad penal de las 

personas juridicas en el ordenamiento juridico brasileno. Sera discutido en el trabajo, la 

evolution historica de la responsabilidad penal de las disposiciones legales de la legislacion 

brasilena y la jurisprudencia sobre el tema. Se demostro que los argumentos de los eruditos 

defienden la irresponsabilidad colectiva de las personas y otros que tienen la responsabilidad, 

a partir de la presentation de la legislacion brasilena y la jurisprudencia, se reconoce la 

aceptacion de la responsabilidad penal de las personas juridicas. Ser un buen ambiente para el 

uso comun, el segundo dedicado a la definition constitucional del art. 225, caput, de la 

Constitution, justifica la responsabilidad penal por los danos causados a el. La 

responsabilidad penal de las personas juridicas tambien esta justificada por el hecho de que 

las grandes empresas estan contaminando el exactas, naturales y no a la persona se detuvo. 

Tal afirmacion no quita la gravedad de los delitos ambientales cometidos por particulares, 

solo se advierte el mas grande es el dano causado por los delitos que abarca las empresas. 

Cualquier acto perjudicial para el medio ambiente que danan el equilibrio ecologico es 

significativo. En Brasil, la teoria de la responsabilidad legal de la persona se concibe sobre la 

base de las disposiciones constitucional es y la ley de delitos ambientales. Sin embargo, no 

habria necesidad de ser ciertos requisitos necesarios. La primera es que la violation tiene que 

ser practicada en favor de la actividad individual y colectiva dentro de la empresa, es decir, 

debe ser completado dentro del area normal de trabajo de la empresa. De los conceptos de 

investigation criminal, el examen de la teoria de la realidad, la impunidad del Instituto de 

precision de combate, la responsabilidad recae en la persona juridica. Asi, la teoria de la 

fiction del derecho penal clasico no es una razon satisfactoria para evitar la responsabilidad 

colectiva de la persona. La pena seria la ultima reserva en la proportion y debe utilizarse solo 

en casos muy severos, cumpliendo una funcion auxiliar, o la garantia subsidiaria de las 

normas administrativas. De esta manera, los actuales sanciones civiles y administrativas a la 

persona juridica, no se ajusta a la prediction de las sanciones penales, culpo de la misma 

manera. 

Palabras clave: Responsabilidad. Medio Ambiente. Empresas. Contamination. Delincuencia. 

Justicia. 
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5 CONCLUSAO 

R E F E R E N C I A S 



i o 

1 INTRODUCAO 

Nesta pesquisa, iremos abordar os aspectos historicos, doutrinarios e legislatives 

do instituto da responsabilidade penal da pessoa juridica, apresentando, ainda, os argumentos 

favoraveis e desfavoraveis a sua insercao no sistema penal brasileiro, como subsistema ou 

microssistema. Apresenta, tambem, consideracdes acerca da responsabilidade penal da pessoa 

juridica a luz da Constituicao Federal de 1988, bem como os aspectos dogmaticos e a tecnica 

legislativa utilizada na Lei n. 9.605/98. 

A doutrina estar afeito a elencar alguns criterios para que se possa por a 

responsabilidade penal a pessoa juridica, percebendo que esta devera ser reservada para 

alguns casos especificos, em face de um direcionamento de politica criminal mais extenso. 

Esses criterios, evidentemente, afastam a adocao da responsabilidade coletiva, so se 

acolhendo para alguns casos em particular. 

O que legitimamente caracterizaria e baliza as infracoes das pessoas juridicas e o 

poder que atras delas se oculta, resultante da reuniao de forcas economicas, o que vem atentar, 

na infracao da pessoa coletiva, um volume e amplitude superior a qualquer infracao da 

criminalidade habitual. A vitima, em regra, nao e uma pessoa singularmente apreciada, pois o 

dano e difuso, isto e, alcanna a propria sociedade. 

E o emprego da infraestrutura provida pela empresa que propicia o cometimento 

do crime. Sem a reuniao de animos de varias pessoas, coligadas sob o manto da pessoa 

juridica, o cometimento do crime, no mais das vezes, nao seria admissivel. 

Nos sistemas juridicos cuja raiz e a common law, ja se aceita, desde o inicio do 

seculo XIX, a responsabilidade penal da pessoa juridica, conhecida atraves do Interpretation 

Act, de 1889, atraves do qual passou-se a analisar "pessoa" tanto a fisica quanto a juridica, o 

que admitia que fosse a pessoa juridica responsabilizada por algumas infracoes penais que 

pudesse cometer. Tendo em vista que o sistema ingles aceita a responsabilidade penal 

objetiva, que e vedada pela Constituicao Federal Brasileira, nao compete fazer, neste trabalho, 

estudo aprofundado acerca das bases legais utilizadas na common law. 

O presente estudo tern como objeto a responsabilidade penal da pessoa juridica, 

aplicada pela Constituicao Federal e pela Lei dos Crimes Ambientais. As motivacoes deste 

trabalho sao admiraveis, tais como ensinamento juridico, busca de novas tecnologias, e 

apli cacao de uma legislacao adequada, protetiva e repressora. 
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A anuencia da probabilidade de responsabilizar-se penalmente a pessoa natural 

nao estabelece qualquer dificuldade, desde que ressaltados os requisitos legais impostos pelo 

ordenamento juridico. Sabe-se que o crime e fato tipico, antijuridico e culpavel. Tal conceito 

admite perfeitamente a possibilidade de ser o delito cometido por um ser humano a medida 

que este e dotado de vontade, consciencia, capacidade de agir, etc. Nessa acepcao, a partir da 

pratica de um crime ambiental, averiguada a culpabilidade da pessoa natural, composta pela 

imputabilidade, potencial consciencia da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, podera 

ela ser responsabilizada penalmente. O problema existe quando o que se visa e responsabilizar 

criminalmente as pessoas juridicas, tema que enseja grandes discussoes doutrinarias a serem 

consideradas. 
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2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, POSICOES DOUTRINARIAS E 

JURISPRUDENCIAIS 

A legislacao brasileira, em niveis constitucional e infraconstitucional abrigou a 

responsabilizacao penal das pessoas juridicas por crimes ambientais. De acordo com o art. 

225, § 3°, CF: "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os 

infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sancoes penais e administrativas, independentemente 

da obrigacao de reparar os danos causados." 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

A Constituicao Federal visa atribuir a responsabilidade penal as pessoas juridicas 

por expansao em relacao ao comportamento de seus dirigentes, responsaveis, mandatarios ou 

prepostos, posto que, por meio da vontade destes, e apenas assim, pode uma pessoa juridica 

advir na pratica de condutas lesivas ao meio ambiente. 

No que diz respeito aos objetivos da tutela penal do meio ambiente, e premente 

ressaltar que as leis de protecao ambiental sao obras de uma evolucao do direito e tendem, 

acima de tudo, a recuperacao ou, na impossibilidade disso, reparacao do dano. Reparar um 

dano nao so e efeito da oportuna condenacao, mas, tambem, atenuante, segundo normas de 

direito penal geral. O papel preventivo tambem se faz atual, tal como na legislacao de 

protecao ao consumidor: pune-se o responsavel pelo dano para que este nunca volte a cometer 

pratica de condutas de carater delituoso. 

2.2 NATUREZA JURIDICA 

O bem juridicamente protegido pelo Direito Ambiental Penal e o proprio meio 

ambiente e um bem difuso por excelencia. O meio ambiente e um bem acentuadamente 

difuso. Um agravo ao ambiente, ainda momentaneamente e por vezes de modo imediato pode 

atacar direitos individuais, como a vida e a saude das pessoas, atenta contra a coletividade e 
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advem difusamente, dizendo nao somente com as geracoes presentes, mas com as futuras 

geracoes, consoante muito bem mostra a Constituicao Federal que, artigo 225, prevendo que 

"Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o 

dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes". 

De tal especialidade, surgem suas caracteristicas como um bem e interesse 

autonomo, supra individual e com ambito macrossocial. Ditas qualidades especiais do bem 

tutelado pela norma ambiental penal, reflexos tiveram no Direito Ambiental Penal, de maneira 

a diferencia-lo do direito penal tradicional, aumentando-se a prevencao geral, o carater 

educativo, com tipos dotados de elementos normativos e ate normas penais em branco, 

considerada tambem a interdisciplinaridade da questao ambiental e a prevencao especial com 

tipos culposos, omissivos e ate omissivos culposos. 

Novos modelos se fizeram necessarios e, dentre eles, destaca-se a 

responsabilidade penal da pessoa juridica, tendo em aspecto as mais expressivas deteriorates 

a promanarem na sociedade de massa e de risco da atualidade, de lado a lado e no interesse ou 

beneficio dos grandes aglomerados de empresas. Na busca de uma justica ambiental e social 

mais efetiva, criminalizou-se a pessoa coletiva e seus dirigentes, ate por omissao, deixando-

se, muitas vezes de criminalizar os empregados subordinados, autenticos "peixes miudos" 

que, nao raramente, acabam por tolerar injusta responsabilidade quando nao poderiam agir de 

outra forma no estruturalismo empresarial. Em razao desses novos paradigmas, forcoso se faz 

repensar o Direito Penal e o Direito Processual Penal, adequando-se, sobretudo, aos novos 

sujeitos trazidos ao polo passivo do processo penal. 

2 3 CORRENTES DOUTRINARIAS 

Para certa corrente nao se pode falar em culpabilidade da pessoa juridica ao 

alcance que esta nao tern um agir independente, levado por vontade propria. E pacifico que 

ela nao possui vontade, pressuposto do dolo na teoria do delito, pois a pessoa juridica age 

atraves de seus representantes. No entanto, normalmente o representante da pessoa juridica 

nao atua tendo em vista os seus proprios interesses, mas os da empresa, o que distinguiria as 

atividades da pessoa juridica como suas e nao como da pessoa natural que a represents, do 

mesmo modo que contratos celebrados em que determinada parte seja uma pessoa juridica, 



u 

sao assinados por quern a representa, mas, nem por isso, coagem necessariamente e 

inteiramente a pessoa natural que os assinou, pois esta assim agiu como ente coletivo, nao em 

nome e interesses proprios. Outrossim, e dominante o entendimento de que a pessoa juridica 

nao tern vontade propria e esta e uma das razoes pelas quais alguns doutrinadores nao 

acolhem sua responsabilidade penal, por lhe faltar culpabilidade. 

No entanto, para outra corrente, o caso do modelo dogmatico tradicional de 

culpabilidade nao se afeicoar ao ente coletivo nao afasta sua responsabilidade. Desta feita, 

aduz-se que nao se deve falar em culpabilidade para pessoa juridica. Este e um principio 

aplicavel apenas as pessoas naturais, e convem para limitar eventuais abusos confiados pelo 

Estado. Nesse sentido, deve ser criado um novo principio que consinta essa colocacao, 

dirigido, porem, as pessoas juridicas. 

Ha, ainda, um terceiro entendimento, defendido por Edis Milare, Paulo Ricardo da 

Costa Junior, Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, segundo o qual a 

culpabilidade da pessoa juridica nao se define a partir do Direito Penal tradicional, mas 

atraves da reprovabilidade da conduta: por este caminho ha muita dificuldade de se buscar 

eximientes da responsabilidade criminal, visto que nao pode a pessoa juridica alegar, em sua 

defesa, que desconhecia normas cujo conhecimento, dado ao grau tecnico da pessoa juridica, 

e presumido. A responsabilidade dela tern como componente, portanto, a exigibilidade de 

outra conduta. Assim, somente o erro inevitavel sobre o elemento descritivo do tipo ou sobre 

causa de justificacao afasta a exigibilidade da conduta conforme o dever. A exigibilidade de 

conduta diversa tambem e, para Vladimir e Gilberto Passos de Freitas, um modelo para 

culpabilidade da pessoa juridica uma vez que e possivel se aproximar-se a um juizo de 

reprovacao social e criminal e, agir neste contexto, nao implica responsabilidade objetiva, 

posto que a prova do fato e da autoria, segundo eles, nao significam, obrigatoriamente, a 

condenacao. 

O entendimento mais acertado acerca da culpabilidade da pessoa juridica e aquele 

segundo o qual nao se sobrepoe ao ente coletivo a mesma apreciacao de culpabilidade, 

medindo-a, nesses episodios, de acordo com a capacidade de atribuicao: o crime e praticado 

pela pessoa juridica quando houver, na pratica do delito, interesse institucional, o qual se 

verifica atraves do interesse economico. Esta teoria e a que melhor se ajusta com o caput do 

art. 3° da LCA. Outro elemento de responsabilizacao da pessoa juridica a ser considerado e a 

exigibilidade de outra conduta. No desenvolvimento de suas atividades, pode ela vir a agredir 

o meio ambiente. Atitudes de agressao, consequencia de interesse institucional na obtencao de 
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proveito economico, incorre em erro, ja que muitas vezes pode manchar a reputacao da 

empresa por nao estar zelando pelo bem estar da sociedade. 

No entorno a alegacao de que as diferencas de natureza e finalidade entre as 

pessoas juridicas de direito publico e de direito privado acabariam a responsabilizacao das 

primeiras com base no principio da isonomia, faz-se imperioso elucidar se as caracteristicas 

pertinentes aos entes publicos de fato inviabilizam sua responsabilizacao do ponto de vista 

penal. Nao e suficiente a simples alegacao de que os entes publicos se cobrem de 

caracteristicas especiais para afastar sua criminal izacao, mas se confere a manifestacao de que 

tais caracteristicas representem de fato um obice a esse fim. Isso porque, diversamente do 

modelo frances que afasta de modo expresso a responsabilidade da pessoa de direito publico, 

a legislacao brasileira e silente em relacao a esse quesito, estabelecendo a responsabilizacao 

das pessoas juridicas de modo geral. 

Existem autores que afirmam que o legislador brasileiro adotou o modelo frances 

de responsabilizacao penal das pessoas juridicas, o que automaticamente eliminaria a 

responsabilidade do Estado. Tal argumentacao nao parece acertada na medida em que, apesar 

da grande influencia desse modelo sobre a legislacao brasileira, esta nao reporta a vedacao a 

responsabilizacao do ente coletivo expressamente, constituindo assim uma estrutura de 

responsabilizacao distinta e com maior amplitude confrontada aquela. 

Apresentando um exemplo para a esfera penal-ambiental, pode-se ter a realizacao 

de uma obra publica, diretamente pelo ente estatal, para a construcao de uma rodovia que 

transpassasse determinada area de relevante interesse ambiental. Idealize-se que nao houvesse 

a realizacao de estudo de impacto ambiental e tambem a nao expedicao de licenca pelo orgao 

responsavel para a realizacao da obra por versar de procedimentos que abarcam certo tempo e 

avaliaveis gastos. Sob o ponto de vista meramente estrutural, observa-se que a economia de 

tempo e dinheiro com a nao realizacao dos procedimentos devidos atende a um interesse 

secundario do Estado, todavia, encontra-se em desacordo com a necessidade de preservacao 

do meio ambiente que e um interesse primario. Constata-se que no exemplo dado e admissivel 

ate se distinguir na base da atuacao do ente publico, um interesse publico primario, retratado 

na elevacao pelo poder publico de obras de infraestrutura que ampliem a liberdade de 

locomocao, porem, os meios utilizados nesse intuito ferem, na pratica, o interesse publico em 

outro ponto, sendo assim passiveis de repressao. 

Assim, resta clara a possibilidade de uma pessoa juridica de direito publico vir a 

acarretar um ilicito penal na realizacao de um interesse secundario. Nao ha antagonismo entre 

a responsabilidade penal do ente publico e o requisito do art. 3° da Lei n° 9.605/98, o qual 
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exige que a infracao seja perpetrada em beneficio ou no interesse da pessoa juridica, tendo em 

vista a possibilidade de visualizacao de um interesse privado do Estado. 

2.4 POSICOES JURISPRUDENCIAIS 

E certo que em distintos casos, onde fica individualizada a pratica de crimes 

ambientais, considerados de menor potential ofensivo, em que pessoas juridicas anuem com a 

autoria dos crimes a elas atribuidos, aceitando a transacao penal, com aplicacao imediata da 

medida alternativa (restritiva de direito ou multa), impede a instauracao do processo criminal. 

Nos crimes em que a pena imposta nao e superior a um ano, os "entes morais" 

tern concordado com a suspensao do processo, mediante condicoes acordadas, e depois de 

transcorrido o prazo da suspensao, com o cumprimento das condicoes e demonstrada a 

reparacao do dano ambiental, atraves de laudo, e declarada extinta a punibilidade na forma 

dos artigos 27 e 28 da Lei 9.605/98. 

A primeira sentenca que conhece, tratando de condenacao a responsabilidade 

penal a pessoa juridica por cometer crime ambiental foi proferida em 18 de abril de 2002, pelo 

magistrado Luiz Antonio Bonat, Juiz Federal da l a Vara de Criciuma, SC, no processo n° 

2001.72.04.002225-0, condenando a empresa re, A.J.Bez Batti Engenharia Ltda, e seu diretor, 

pela pratica dos crimes 48 e 55 da Lei n° 9605/98, em concurso formal, sendo tal sentenca 

conservada, a unanimidade, em 06 de agosto de 2003, pelo Tribunal Regional Federal da 4 a 

Regiao, julgando a apelacao criminal n° 2001.72.04.002225-0/SC, que teve como relator o 

Desembargador Federal Elcio Pinheira de Castro, se tornando tambem a primeira condenacao 

de pessoa juridica pela pratica de crime ambiental em segundo grau de jurisdicao. 

A responsabilizacao penal da pessoa juridica deve dar-se no ambito social, haja 

vista a mesma ser diferente da pessoa de seus dirigentes, onde ha uma atuacao com vontade e 

objetivos que lhes sao proprios. As pessoas juridicas tern vontade propria e demonstram-se 

atraves de seus orgaos. 

A responsabilidade penal dos entes coletivos tern o designio, sobretudo, o de punir 

condutas lesivas ao meio ambiente que causam prejuizos diretos e por vezes desastrosos a 

coletividade. 
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3 DO MEIO AMBIENTE E DA RESPONSABILIDADE 

A aparicao do homem, no planeta, passou a causar, aos poucos, no meio ambiente, 

alteracoes no equilibrio natural, quando o ser humano precisou das coisas da natureza, 

aproveitando-as para a alimentacao ou para abrigar-se das imprevisibilidades. No inicio, 

praticamente desprezivel, a acao humana vai aos poucos, comprometendo o equilibrio do 

meio circunvizinho e, nas ultimas decadas, em razao do avanco tecnologico e do aumento 

significante da poluicao mundial, tornou-se ameaca flagrante ao proprio destino da 

humanidade, que sem a menor duvida, se extinguira, a nao ser que os governantes e toda a 

comunidade internacional, conjugado, segurem a acao predatoria do homem, que se faz sentir 

por motivos imediatistas revelados em omissoes e atos positivos, destruidores da vida 

terrestre, marinha, atmosferica e estratosferica como por exemplo as guerras, os vazamentos 

de usinas nucleares e de petroleiros, fabricas de moveis, industrias, escapamentos dos carros e 

diamines, descargas das fabricas destroem a fauna maritima, fluvial e lacustre, as reservas 

florestais, entre outros. 

A devastacao ambiental nao e especifica dos dias modernos, desde os mais 

distantes tempos e objeto de preocupacao de todos os povos, em maior ou menor escala. A 

destruicao ambiental segue o homem desde o principio de sua historia. 

3 1 DO MEIO AMBIENTE 

No Brasil as primeiras formas legislativas disciplinadoras do meio ambiente sao 

encontradas na legislacao portuguesa que valeu ate o advento do Codigo Civil em 1.916, onde 

surgem preocupacoes ecologicas mais marcantes. Nas decadas em que seguiram, o assunto 

tutelar do meio ambiente tomou contornos maiores, surgindo os primeiros diplomas legais 

com normas peculiares sobre fatores ambientais. Em meados de 1.960, com o movimento 

ecologico, novos diplomas legais surgiram com normas mais diretas sobre prevencao e 

degradacao ambiental. Foi, entretanto, a partir da decada de 80, sob a influencia da onda de 

conscientizacao provinda da Conferencia de Estocolmo de 1.972, que a legislacao sobre a 

materia tornou-se mais solida, abrangente e voltada para a questao da protecao do meio 

ambiente. 
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Proliferou uma viva producao legislativa com vistas a protecao exclusiva do meio 

ambiente. Alguns autores aludem marcos do ordenamento juridico que sao de extrema 

importancia e que aprimoram largamente a questao ambiental. O primeiro grande marco e a 

edicao da Lei n° 6.938 de 31.08.81, que conceituou o meio ambiente como "o conjunto de 

condicoes, leis, influencias e interacoes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas." Alem disso, constituiu o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente. 

O segundo marco foi a Lei n° 7.347 de 24.07.85, disciplinadora da acao civil 

publica como instrumento processual adequado para a conservacao do ambiente e de outros 

valores difusos e coletivos. 

O terceiro marco ocorreu com a chegada da Constituicao Federal de 1.988, que 

dedicou capitulo proprio ao meio ambiente, estimado como um dos textos mais avancados do 

mundo. Com a Constituicao Federal, vieram as Constituicoes Estaduais e Leis Organicas com 

inquietacoes ecologicas. Por fim, em quarto lugar, a Lei n° 9.605 de 12.02.98, que dispoe 

sancoes penais e administrativas puniveis a condutas maleficas ao meio ambiente. 

No que concerne aos direitos, hodiernamente chamados de direitos de terceira 

geracao, o direito do meio ambiente, pelo simples fato de se incluir dentro dessa nova 

compreensao, esta intimamente ligado aos direitos da fraternidade, nao apenas por abrir os 

olhos da curiosidade juridica, mas um enorme respeito, intrinsecamente, com um dos mais 

elevados valores eticos da humanidade, o da solidariedade. A todo periodo nascem estudos 

novos, proporcionados pela "porta aberta" do direito ambiental, que surge, no inicio do novo 

milenio, como um dos temas juridicos de maior importancia na atualidade, cujo interesse e 

repercussao nao observa as fronteiras de soberania marcadas pelos homens. 

Ressalta-se, no campo jurisprudential nacional, que as Cortes tern, cada vez mais, 

julgado causas abarcando o tema, garantia de que esta havendo uma gradativa conscientizacao 

da sociedade sobre a forcosa necessidade de resguardar o meio ambiente. 

O Ministerio Publico, por igual, tomou a tarefa de guardiao institucional desses 

valores, atuando tambem categoricamente junto a juizes e tribunals. E estes mesmos tern 

evidenciado uma abertura e receptividade indiscutivel, mesmo se tendo presente que, em 

varios aspectos, o Judiciario se assenta como um poder mais conservador em relacao as 

novidades de ordem cronologica, sociologica e tecnologica. 
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3.2. PRINCIPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

O direito do ambiente exibe uma serie de principios e presuncoes basicas que o 

fundamentam e amparam. Os doutrinadores sobre a materia citam uma serie de principios. 

Traz-se os mais relevantes. 

3.2.1 Principio do ambiente ecologicamente equilibrado 

Este principio configura uma expansao do direito a vida e protecao contra 

qualquer privacao eventual da vida. Determina aos Estados o dever de procurar diretrizes 

destinadas a garantir o acesso aos meios de sobrevivencia a todos os individuos e todos os 

povos. Tern, pois, o comprometimento de evitar riscos ambientais serios a vida. 

Mais do que um novo ramo do direito, o direito ambiental representa hoje uma 

ruptura com o instrumental teorico e processual do passado, inclusive alterando o papel 

desempenhado pelos profissionais do direito. 

O Direito Ambiental ou tambem chamado Direito do Meio Ambiente, que ate 

pouco tempo atras era adjetivado de superfluo, hoje desperta enorme interesse. Para alguns o 

interesse e puro idealismo, enquanto para outros vislumbra-se como um novo campo de 

trabalho e, para o Ministerio Publico reserva funcoes institucionais de magnitude, em face do 

que dispoe a Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988. 

Destarte, no que se refere ao bem-interesse protegido, o Direito Penal Ambiental 

difere da dogmatica tradicional, ate porque os bens proprios do direito penal tradicional sao de 

facil determinacao, uma vez que ligados diretamente a pessoa. De outro modo, a ofensa ao 

meio ambiente nao diz respeito com pessoa mas com a coletividade, incidindo difusamente, 

razao pela qual, nos crimes ambientais o bem juridico protegido, em face do dano social, e o 

meio ambiente em toda a sua amplitude. 

3.2.2 Principio da natureza publica da protecao ambiental 
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Observe-se que, sendo um direito fundamental do homem, como estabelecido 

acima, ele transcende ao direito de propriedade, pois se trata de um bem comum, logo de um 

direito de natureza publica. Dessa forma, o interesse na protecao do ambiente deve prevalecer 

sobre qualquer interesse privado. 

Sempre que houver duvida quanto a que norma deve prevalecer em determinada 

questao envolvendo este principio impossibilita a apropriacao individual de parcelas do meio 

ambiente para o gasto privado, uma vez que e de uso comum do povo. Alguma realizacao 

individual deste direito fica inteiramente ligada a realizacao social. 

A propriedade, tanto urbana quanto rural, e um direito constituido e tern funcao 

social, conforme determina a Constituicao Federal em seu artigo 5° - X X I I e XXII I . Mas esse 

direito nao ostenta mais a concepcao individualista que existia. Seu sentido social impoe a 

necessidade de oferecer a coletividade maior utilidade. 

3.2.3 Principio do poluidor-pagador 

Determina ao poluidor o valor social da poluicao por ele provocada, gerando um 

mecanismo de responsabilidade por dano ecologico abarcante dos efeitos da poluicao sobre 

toda natureza. 

Segundo Luiz Regis Prado (2001, p. 40): 

O principio poluidor-pagador nao 6 um principio de compensac§o dos danos 
causados pela poluicao. Seu alcance e mais amplo, incluidos todos os custos da 
protecao ambiental, e 'quaisquer que eles sejam', abarcando. a nosso ver, os custos 
de prevengao. de reparacao e de repressao do dano ambiental, assim como aqueles 
outros relacionados com a propria uuiizacSo dos recursos ambientais. 
particularmente os naturals, que 'tern si do historicamente encarados como dadivas 
da natureza, de uso gratuito ou custo marginal zero. 

E oportuno destacar que, no direito international, a Declaracao de Estocolmo, 

realizada no ano de 1972, ja havia se manifestado de forma favoravel em relacao ao instituto 

da responsabilizacao. Assim, no Preambulo n° 7 da referida Declaracao consta que atingir tal 

fim, em relacao ao meio ambiente, exigira a aceitacao de responsabilidades por parte de 

cidadaos e comunidade, e por empresas e instituicoes, em todos os niveis, participando de 

maneira justa nos esforcos comuns. 
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O Principio do Poluidor-Pagador e um principio normativo de carater economico, 

porque imputa ao poluidor os custos decorrentes da atividade poluente. Porem, para a 

otimizacao dos resultados positivos na protecao do meio ambiente e preciso uma nova 

formulacao desse principio, ou seja, ele deve ser considerado uma regra de bom senso 

economico, juridico e politico. 

3.2.4 Principio do direito ao desenvolvimento sustentive! 

Estabelece dois objetivos: a) a solicitacao de padroes de consumo e ascensao as 

pressoes ambientais que atendem as necessidades basicas da humanidade; b) o 

desenvolvimento de uma melhor concepcao do papel do consumo e da forma de se colocar em 

pratica padrSes de consumo mais sustentaveis. Ha necessidade da coexistencia do direito e 

dever. O desenvolvimento dos recursos naturais do planeta nao sao apenas direitos, exige-se 

deveres de cada ser humano e de toda a sociedade. 

Assim, a grande divergencia entre economia e meio ambiente consiste no fato de 

que a natureza e estruturada em eventos ciclicos, ao passo que a economia em 

comportamentos lineares. Enquanto no meio ambiente um determinado comportamento 

humano pode gerar um impacto ambiental, seguindo um efeito de cascata passivel de afetar o 

proprio ser humano, ante a interdependencia e interconexao dos seres e elementos que 

compoem o globo terrestre; na economia o que importa e a lei da oferta e da procura, a busca 

de novos mercados. Enfim, o lucro, mesmo que a custa de danos ao meio ambiente, 

considerados, invariavelmente, como externalidades na visao do empresario desavisado e 

descompromissado socialmente. 

E da colisao destes segmentos que se afiguram inumeros danos ao meio ambiente, 

colocando em risco o equilibrio ecologico e a sobrevivencia das especies no planeta, inclusive 

da humana. Por exemplo, na ansia de reduzir custos e ampliar as margens de lucros, o 

homem, em sua atividade agricola, tern procedido ao uso indiscriminado de agrotoxicos e 

fertilizantes, contaminando com isso os lencois freaticos, fonte principal de agua doce do 

planeta. Ainda nesta seara, o desrespeito as normas legais que impoem a obrigatoriedade das 

reservas florestais e das matas ciliares, seja por comodidade, seja para ampliar o espectro de 

producao, tern contribuido significativamente para o assoreamento de rios e erosao do solo, o 

que tambem colabora e em muito para o desequilibrio ecologico. 
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Esse modelo predatorio, inconsequente e egoista nao deve remanescer. Alem de 

nao mais encontrar alicerce no piano juridico universal hodierno, haja vista os principios 

encartados nas Declaracoes da ONU sobre meio ambiente, tampouco se ve legitimado no 

piano empirico, especialmente porque a cada dia que passa a natureza evidencia mais sinais 

de esgotamento, exigindo mudancas comportamentais por parte do homem. 

De se ressaltar que nossa Carta Magna, ao adotar o modelo economico de 

producao capitalista, em seu artigo 170, traz em si diretriz que nao autoriza o profissional do 

setor produtivo a se eximir de seu compromisso social, inclusive ambiental. O texto 

constitucional e claro e nao permite evasivas a ordem economica, fundada na valorizacao do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos a existencia digna, 

conforme os ditames da justica social, observando-se, dentre outros principios, a defesa do 

meio ambiente. 

3.3 CRIME AMBIENTAL 

O criminoso ambiental, pessoa natural, e visto como um sujeito aceito pela 

sociedade por nao apresentar a esta qualquer perigo manifesto. Isso acontece porque a pratica 

do delito advem por forca de ambicao ou, simplesmente, de ajuste com os costumes locais. 

Este e um criminoso em que a aplicacao de sancao penal resulta em onus para a comunidade, 

ja que o crime ambiental nem sempre e tao degradante quanto outros tipos penais, tais como 

homicidio, roubo, estupro, e outros crimes demasiadamente violentos, que revoltam a 

sociedade. Nao obstante, tal pensamento popular, nao ha, no mundo juridico, quaisquer 

questionamentos acerca da possibilidade de responsabilizar-se penalmente a pessoa natural 

quando esta sobrevem na pratica de conduta que caracterize crime ambiental. 

A Constituicao Federal no Titulo V I I I , que aborda a Ordem Social, tratou da 

tutela do meio ambiente atraves de um capitulo especifico, mais especificamente o capitulo 

V I , onde no artigo 225 coloca que "todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente 

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

poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 

geracoes". 

Confere-se de imediato que tal artigo alem de constituir que todos tern um direito, 

ou seja, ao meio ambiente equilibrado, que e um bem de uso comum e essencial a sadia 
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qualidade de vida, tambem atribui um dever a todos, inclusive o poder publico, ou seja, o de 

defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes. 

Tendo em vista dar maior efetividade a protecao do meio ambiente, o constituinte 

inseriu no § 3° do artigo 225 da Constituicao Federal a responsabilizacao penal da pessoa 

juridica, ao colocar o seguinte: "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

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

administrativas, independentemente da obrigacao de reparar os danos causados." 

A palavra responsabilidade vem do latim re-spondere, que significa seguranca ou 

garantia de devolucao ou ressarcimento. Significa, pois, restituicao, compensacao. O 

fundamento da responsabilidade civil e penal e praticamente o mesmo. As condicoes em que 

surgem e que sao diferentes, pois uma e mais incontestavel do que a outra, quanto ao 

aprimoramento dos requisitos que devem acontecer para se efetivar. 

A responsabilidade penal implica uma comocao social, causada pela violacao da 

norma penal. O agente desobedece a uma norma de direito publico. O interesse lesado e da 

sociedade. Na responsabilidade civil, o interesse lesado e privado. O danificado pode, ou nao, 

pleitear reparacao. 

A diferenca entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal e a diferenca 

entre o direito civil e o direito penal. Na responsabilidade civil nao se examina se o ato que 

causou dano ao particular ameaca, ou nao, a ordem social. Nao importa que a pessoa obrigada 

a reparacao seja, ou nao, moralmente responsavel. 

A responsabilidade penal envolve dano que abrange a paz social, conquanto, 

muitas vezes, atinja um so individuo. Esta responsabilidade e intransferivel, respondendo o 

reu com a privacao de sua liberdade. Ao Estado deve ser encarregado de reprimir o crime e 

deve arcar com o onus da prova. 

Na responsabilidade civil nao e o reu, mas a vitima que, em muitos casos, tern de 

enfrentar institutos como empresas multinationals e o proprio Estado. No civel qualquer acao 

ou omissao pode causar a responsabilidade civil, desde que haja infracao de direito ou 

prejuizo de outrem. No crime ha a presenca da tipicidade: e preciso que haja perfeita 

adequacao do fato concrete ou tipo penal. 

A culpabilidade e mais ampla no civel, na esfera criminal nem toda culpa resulta 

na condenacao do reu. O ponto da imputabilidade tambem e abordado de forma diferente. Ha 

regras no civel que sao diferentes das do crime. 

A responsabilidade civil abrange o dano, o prejuizo, o desfalque, ou desequilibrio 

do patrimonio de alguem. A responsabilidade denominada de civil, ainda que o termo se 
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preste a alguma ambiguidade, para diferencia-la dos aspectos precedentemente indicados, e 

referente aqui a ordem patrimonial. Um caso de responsabilidade civil cuida, antes de tudo, de 

um equilibrio economico a ser recuperado entre dois patrimonios. 

Quando combinam, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal ajustam as 

respectivas acoes, isto e, as formas de se perpetrarem efetivas: Uma exercida pela vitima; 

outra pela sociedade; uma predisposta a reparacao; outra a punicao. 

3.4 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

Com as modernas tecnicas e os equipamentos sofisticados disponiveis, nao mais 

se desculpa a degradacao ambiental alem dos limites imprescindiveis ao funcionamento da 

atividade ou da empresa. Em pleno inicio do seculo X X I nao se pode admitir o crescimento 

economico a custa da destruicao desenfreada do meio ambiente. 

A prevencao, a reparacao e a repressao sao os tres campos basicos de atuacao do 

direito ambiental. A prevencao volta-se para o estagio anterior ao dano, enquanto a reparacao 

e a repressao atentam de dano ja causado. A reparacao ambiental advem atraves das normas 

de responsabilidade civil. Para realizar este estudo, necessario constatar o dano ambiental. 

Num primeiro instante, considera-se dano qualquer episodio lesivo ao interesse de 

outrem. De forma geral, considera-se dano a reducao de um bem juridico, ou seja, de qualquer 

bem reconhecido e resguardado pela Constituicao e pela Lei. 

Consoante ja referido primeiramente, todo dano que resulte de ato ilicito (por acao 

ou omissao voluntaria, negligencia, imprudencia ou impericia) e passivel de ressarcimento 

(art. 159 do Codigo Civil), sustentando-se, em doutrina, a equiparacao do fato danoso com o 

ato ilicito ou ilegal. Com as modificacoes decorrentes do avanco cientifico, industrial, 

tecnologico, da explosao demografica, com novas exigencias sociais, economicas, 

urbanisticas, ambientais, ressalte-se a mudanca da doutrina, que hoje, nega a igualdade do fato 

danoso com o ato ilicito. Atualmente o fato danoso pode se originar tanto de ato ilicito como 

de ato licito. 

O dano ambiental e prejuizo aos recursos ambientais - segundo a Lei n° 6.938/81, 

no art. 3°, V, sao "a atmosfera, as aguas interiores, superficiais e subterraneas, os estuarios, o 

mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora" - com 
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consequente deterioracao do meio ambiente equilibrado. O dano ambiental tern caracteristicas 

proprias que norteiam o tratamento de ordens juridicas. 

A primeira caracteristica e com relacao as vitimas. O dano ambiental afeta, 

essencialmente, uma pluralidade difusa de vitimas, mesmo quando certos aspectos 

particulates de que seus danos atingem individualmente determinados grupos de pessoas. 

Difere, pois, do que se chama de dano tradicional, onde o preceito e a lesao a um determinado 

individuo ou um grupo. 

Outro atributo do dano ambiental e a dificil reparacao. Em grande parte dos casos 

de lesao ambiental a reparacao ao status quo ante e quase impossivel e a mera reparacao 

indenizatoria e sempre insuficiente e incapaz de recompor o meio ambiente ao estado anterior. 

No ponto, relacionado a reflexao de Jose Carlos de Oliveira Robaldo (2004, p. 100): 

E essa - a prevencao - a otica que orienta todo o direito ambiental. Nao podem a 
humanidade e o proprio Direito contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental. 
A degradacao ambiental, como regra, e irreparavel. Como reparar o desaparecimento 
de uma especie? Como trazer de volta uma floresta de seculos que sucumbiu sob a 
violencia do corte razo? Como purificar um lencol freatico contaminado por 
agrotoxicos? 

Sem maiores divergencias neste ponto, e do conhecimento do povo em geral que 

neste tema a melhor solucao e a prevencao. Por fim, o dano ambiental e de dificil valoracao. 

Esta caracteristica e notavel, na medida em que ha dificuldade em se enquadrar parametros 

economicos de reconstituicao. Nem sempre e possivel fazer o calculo do dano do ambiente. 

Alem dos danos de ordem material, com o advento da Lei n° 8.884/94, art. 88, pode-se cobrar 

danos morais coletivos, atraves de acoes de responsabilidade civil em materia de tutela de 

interesses difusos individuais. 

E o que nos mostra Luiz Regis Prado (2001, p. 85) que, com propriedade, refere: 

(...) ora, se o individuo pode ser vitima de dano moral, por que a coletividade nao 
pode se-lo? (...) os valores coletivos, pois, dizem respeito a comunidade como um 
todo. independentemente de suas partes. (...) o dano moral coletivo e a injusta lesao 
da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, e" a violacao antijuridica de um 
determinado circulo de valores coletivos. 

Essa inovacao legal, que permite indenizar moralmente o dano ambiental, 

demonstra a dificuldade na avaliacao acertada dos danos de origem moral e patrimonial 

provenientes de um mesmo fato. 
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3 5 REPARACAO DO DANO AMBIENTAL 

A Lei n° 7.347/85, em seus artigos 3°, 11 e 13 determina que a acao civil publica 

possa ter por objeto a condenacao em dinheiro ou o cumprimento de obrigacao de fazer ou 

nao fazer; na acao que tenha por objeto obrigacao de fazer ou nao fazer, o juiz motivara o 

cumprimento da prestacao da atividade devida ou a extincao da atividade nociva, sob pena de 

execucao especifica, ou de imposicao de multa diaria, se esta for suficiente ou ajustada, 

independentemente de solicitacao do autor; ocorrendo condenacao em dinheiro, a indenizacao 

pelo dano causado revertera a um fundo administrado por um Conselho Federal ou Conselhos 

Estaduais. 

Duas, por conseguinte, sao as principals maneiras de reparacao do dano 

ambiental: a) o retorno ao status quo ante e b) a indenizacao em dinheiro. A primeira 

modalidade sempre deve ser adimplida independentemente de ser mais cara que a segunda. A 

reversibilidade ao estado anterior ao dano se faz imprescindivel, apesar de nem sempre ser 

possivel. Mais do que nunca, nos ultimos anos, a poluicao do meio ambiente, como fator 

negativo de veloz e tumultuado progress© vem tomando grandes dimensoes, ja alarmantes e 

assombrosas, o que impoe a importancia, na medida do possivel, de recomposicao de todo e 

qualquer dano. 

A indenizagao em dinheiro, apesar de ser uma maneira de punir o autor do dano e 

uma tentativa, economica, de restituicao ambiental, pois nao consegue reparar o prejuizo 

ecologico. Nao e suficiente apenas indenizar, mas tambem fazer parar a causa malefica, pois 

um montante de dinheiro nao substitui o equilibrio necessario ao bem estar da natureza e de 

todos que necessitam dela para sobreviver. 

Nas duas formas de reparacao o legislador busca impor um custo ao poluidor para, 

assim, atingir tres objetivos: (a) dar um retorno aos danos suportados pela vitima, seja 

individuo ou coletividade, (b) evitar repeticao do comportamento do autor poluidor e (c) dar 

exemplo para terceiros. 

Com base no principio da ordem geral da obrigatoriedade reparatoria de todo 

dano, em sentido juridico, alguns doutrinadores classificam, ainda, o dano ressarcivel de 

acordo com as situacdes do caso concreto, cm: a) Dano emergente, defmido como a perda 

imediata, envolvendo as perdas e os danos devidos, efetivamente, ao autor da acao (CC, arts. 

1.059 e 1.060); b) Dano pelo lucro cessante, definido como a perda mediata apropriada ao 
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acrescimo patrimonial que o lesado (autor) teria alcancado se nao tivesse ocorrido o fato 

danoso. Trata-se de parcela adequada a vantagem que o autor deixou de lucrar, devendo ser 

razoavelmente ponderada na liquidacao de sentenca, previsto nos artigos 1.059 e 1.060, CC; 

c) Dano verificado no momento da liquidacao, direta ou indiretamente pautada com o fato 

danoso, mas evidente com o dano pelo lucro cessante (CPC, arts. 18, § 2°, 606 e 607); d) 

Dano fbturo, em consequencia da alegacao e prova de fato novo, direta ou indiretamente 

ligado com os efeitos do fato danoso, mas se confunde com o dano pelo lucro cessante e com 

o dano verificado no momento da liquidacao (CPC, arts. 608, 609). 

Evidencia-se que todos os danos aos elementos formadores do patrimonio 

ambiental e cultural, bem como as pessoas (individuals, social e coletivamente consideradas) 

e ao seu patrimonio, como valores constitucional e legalmente protegidos, sao passiveis de 

avaliacao e de indenizacao, corretamente enquadraveis tanto na classe do dano patrimonial 

(material ou economico) como na classe do dano nao patrimonial (pessoal ou moral), tudo 

estando sujeito as circunstancias de fato de cada analise concreta. 

A aplicacao das sancoes penais ambientais tern como finalidade principal garantir 

a todos os brasileiros e estrangeiros residentes do pais o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Fiorillo (2005, p. 416) aclara que: 

Observados os criterios do direito penal constitucional em vigor, entendeu por bem a 
Carta Magna sujeitar qualquer infrator, seja ele pessoa fisica (portador de DNA com 
atributos que lhe s2o inerentes por forca do meio ambiente cultural), seja ele pessoa 
juridica (unidade de pessoas naturais ou mesmo de patrimonios, constituidas tanto 
no piano chamado "privado" como no piano chamado "publico", regradas por 
determinacao da Constituicao Federal em vigor e submetidas a direitos e deveres), 
as sancoes penais ambientais. desde que observada a existencia de crime ambiental. 
Destarte, resta evidente que, em face do principio da individualizacao da pena (art. 
5°, X L V I - CF), cabera ao legislador infraconstitucional, observado o criterio de 
competencia definido no art. 22,1 - CF, fixar as sancoes penais mais adequadas em 
decorrencia de diferentes hipoteses de responsabilidade criminal ambiental: sancdes 
penais para pessoas fisicas, juridicas de direito privado, juridicas de direito publico, 
etc. Claro esta que a finalidade maior da Constituicao Federal e trazer efetividade e 
utilidade para o direito criminal ambiental, bem como para o direito penal ambiental, 
estabelecendo sancdes penais concretas para aqueles que, na ordem juridica do 
capitalism©, lesam ou mesmo amcacam a vida em todas as suas formas. 

Assim, a Constituicao Federal inovou ao prever a possibilidade da lei 

infraconstitucional considerar os crimes ambientais atentados por pessoas juridicas. O 

objetivo da Lei n° 9605/98 e, principalmente, a protecao ambiental e a preservacao da 

natureza em todos os elementos essenciais a vida humana e para a manutencao do equilibrio 

ecologico, tendendo tutelar a qualidade do meio ambiente em fimcao da qualidade de vida 

como uma forma de proteger o direito fundamental da pessoa humana. 
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Para a aplicacao da responsabilidade da pessoa juridica e indispensavel alguns 

requisitos primordiais, quais sejam, que a conduta individual tenha sido praticada no interesse 

da pessoa juridica; que esse comportamento individual nao esteja distante do dominio de 

atividade da empresa; que a conduta seja cometida por pessoa inteiramente ligada a pessoa 

juridica e; que a pratica da conduta tenha assistencia do poder da pessoa coletiva. 

Assim este descrito nos artigos 3° e 4° da Lei 9605/98, in verbis: 

Artigo 3°. As pessoas juridicas serao responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infracao seja 
comeuda por decisao de seu representante legal ou contratual, ou de seu orgao 
colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade. 
Paragrafo unico. A responsabilidade das pessoas juridicas nao exclui a das pessoas 
fisicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato. 
Artigo 4°. Podera ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que sua personalidade 
for obstaculo ao ressarcimento de prejuizos causados a qualidade do meio ambiente. 

Depreende-se do disposto no artigo 3° a adocao do sistema de dupla imputacao, 

sem eliminacao da responsabilidade das pessoas fisicas, autoras, co-autoras ou participes. No 

artigo 4°, trata-se nitidamente da teoria da desconsideracao da pessoa juridica, referindo-se a 

punicao individual das pessoas, ou seja, os dirigentes que fazem parte da empresa. 

Nesse sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justica: 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA 
O MEIO AMBIENTE. DENUNCIA REJEITADA PELO E. TRIBUNAL A QUO. 
SISTEMA OU TEORIA DA DUPLA IMPUTACAO. 
Admite-se a responsabilidade penal da pessoa juridica em crimes ambientais desde 
que haja a imputacao simultanea do ente moral e da pessoa fisica que atua em seu 
nome ou em seu beneficio, uma vez que "nao se pode compreender a 
responsabilizacao do ente moral dissociada da atuacao de uma pessoa fisica, que age 
com elemento subjetivo proprio" cf. Resp n° 564960/SC, 5? Turma, Rel. Ministro 
Gilson Dipp. DJ de 13/06/2005 (Precedcntes). 
Recurso especial provido. 

No ambito processual, o Ministerio Publico e o responsavel pela proposicao da 

acao penal publica incondicionada no que se refere aos crimes ambientais. 

No caso de responsabilizacao da pessoa juridica, a denuncia deve satisfazer ao 

paragrafo unico do artigo 3° da Lei n° 9605/98, apontando e individualizando na peticao 

acusatoria tanto a pessoa juridica quanto as pessoas fisicas que tiveram participacao na 

conduta, sob pena de ser considerada a peticao inicial inepta. 

Esse e o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 
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EMENTA. HABEAS CORPUS. PEDIDO D E TRANCAMENTO DA AQAO 
PENAL. ALEGACAO DE INEPCIA DA DENUNCIA. DIREITO CRIMINAL 
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE D E DIRIGENTES DA PESSOA 
JURIDICA. ARTIGO 2° DA L E I 9605/1998. 
Rejeitado pedido de trancamento de acao penal, dada a expressa previsao legal, nos 
termos da legislacao ambiental, da responsabilizacao penal de dirigentes de pessoa 
juridica e a verificacao de que consta da denuncia a descricao, embora sucinta, da 
conduta de cada um dos denunciados. 
Habeas corpus indeferido 
Cf. Habeas Corpus 85190-8, Rel. Mm Joaquim Barbosa. DJ de 08/11/2005. 

As penas cabiveis a pessoa juridica estao tipiftcadas nos artigos 21 a 24 da Lei 

9605/98. Daquelas que possuem carater penal sao mais relevantes na aplicacao do caso 

concreto a multa, a restritiva de direitos e a prestacao de servicos a comunidade. 
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4 PROCESSO CRIMINAL CONTRA PESSOA JURIDICA 

A responsabilizacao penal da pessoa juridica e materia geradora das mais intensas 

controversias. Apesar de sua aplicacao a tutela ambiental ja estar indubitavelmente firmada 

em nosso ordenamento juridico legal, primeiramente, atraves do artigo 225, paragrafo 3°, da 

Constituigao Federal, e, em seguida, pelo advento da Lei n° 9.605/98, denominada Lei dos 

Crimes Ambientais -, a discussao doutrinaria a respeito de sua eficiencia continua. 

A razao para tanto, em resumo, decorre do fato de que uma parte mais tradicional 

da doutrina tem-se apegado ao dogma romano-germanico do societas delinquere non potest. 

Segundo este principio, em consonancia com a chamada teoria da ficcao legal de Savigny, a 

pessoa juridica e totalmente destituida de uma personalidade e, logo, incapaz de manifestar 

vontade. Desta maneira, seria impossivel que este mesmo ente, puramente ficto, viesse a 

praticar uma conduta que provocasse efeitos na esfera penal, pois, para isso, e necessario 

precisamente o atributo da vontade, requisito essencial para que haja, alem disso, tambem, a 

culpabilidade. 

Rene Ariel Dotti, contrario a responsabilizacao penal da pessoa juridica, afirma 

que so a pessoa humana tern capacidade total de entender e querer, sendo a possivel 

consciencia de ilicitude, isto e, a culpabilidade em si, uma qualidade exclusiva da pessoa 

fisica e impossivel de ser descoberta no ente juridico. Assim, por ser desprovido da 

capacidade de acao, ente moral nao seria, entao, capaz de cometer uma conduta infratora, pois 

nao poderia ser a ela imposta a culpabilidade inerente a pessoa natural. 

Ressalte-se que, um fator que restou esquecido por esta fracao mais conservadora 

da doutrina. Primeiramente, destaque-se que o artigo 3° da Lei dos Crimes Ambientais - o 

qual regularizou especificamente a aplicacao do instituto na legislacao brasileira - ao 

responsabilizar a pessoa juridica pelos crimes ambientais, nao se refere em nenhum momento 

o termo conduta mostrado por esses doutrinadores. Deste modo, o paragrafo 3° do artigo 225 

da Carta Magna, trouxe em seu texto uma inovacao ainda nao satisfatoriamente observada, 

qual seja, a responsabilizacao da pessoa juridica, nao necessariamente em razao de uma 

conduta por esta praticada, mas sim, em consequencia de suas proprias atividades. 

A Constituicao Federal em seu artigo 225, § 3° dispoe que as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou 

juridicas, a sancoes penais e administrativas, independentemente da obrigacao de reparar os 

danos causados. 





Data venia, a Constituicao Federal responsabilizou a pessoa juridica pelos crimes 

praticados atraves das atividades por ela desenvolvidas, separando, assim, a relevancia da 

discussao referente a capacidade ou nao do ente moral praticar uma conduta. Ora, e pacifico 

que a pessoa juridica desempenha uma atividade, e e justamente atraves desta atividade que 

ela podera vir a agravar o meio ambiente. 

Entretanto, e cabivel lembrar que a doutrina favoravel a responsabilizacao penal 

da pessoa juridica entende que a natureza desta deve ser conceituada atraves da teoria da 

realidade tecnica, pela qual a ciencia de personalidade e propria do campo ideologic© e 

juridico. Deste modo, sendo a pessoa juridica um titular de direitos e obrigacoes, 

separadamente daqueles proprios de seus socios, de modo notorio possui uma personalidade 

tambem diferente daquela de seus membros. Tendo a pessoa juridica uma personalidade, por 

conseguinte, vem a ser dona tambem de uma vontade coletiva independente, o que tornaria 

perfeitamente viavel a caracterizacao da conduta. 

Nao se poderia deixar de fazer alusao aos aspectos processuais relevantes no que 

reportar-se a responsabilidade penal da pessoa juridica, pois estes apresentam algumas 

caracteristicas capazes de provocar certos transtomos, principalmente, ao Orgao Ministerial, 

por ser este o responsavel pela interposicao da acao penal publica incondicionada, medida 

utilizada nos casos de violacao ambiental. 

Primeiramente, a denuncia, no caso da pessoa juridica, deve satisfazer ao 

estipulado no paragrafo unico do artigo 3° da Lei n° 9.605/98. Segundo tal dispositivo, a peca 

inicial acusatoria deve especificar, como parte no polo passivo da acao, nao somente a pessoa 

juridica delituosa, mas, tambem, as pessoas fisicas que cooperaram para o crime ambiental. 

Na situacao em que, entretanto, nao for possivel ficar clara a identificacao desses individuos, 

esta situapao deve ser bem explicada na peca inicial acusatoria, sob pena da mesma ser 

considerada inepta. 

No que reportar-se ao interrogatorio, via de regra, a pessoa juridica sera 

interrogado atraves da pessoa fisica de seu representante legal. No entanto, e perfeitamente 

cabivel a substituicao por um preposto, tanto quando este for mais bem informado dos fatos 

em questao, quanto no caso do representante legal ser tambem reu no mesmo processo, 

podendo acontecer conflito de defesa. 

Na ocorrencia dos crimes de menor potencial ofensivo, estes sao tipificados pela 

Lei dos Crimes Ambientais nos seus artigos 27 e 28 e pela Lei n° 9.099/95. O artigo 27 

constitui a possibilidade da transacao penal (aplicacao imediata da pena de multa ou restritiva 

de direitos) sempre quando tiver a previa reparacao do dano ambiental. De acordo com o 
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artigo 28, CF, podera ocorrer, ate mesmo, a declaracao de extincao de punibilidade, desde que 

possua laudo de comprovacao de reparacao do dano ambiental. 

A reparacao do dano permite ainda a propria suspensao do processo. Ressalta-se 

que a sentenca por crimes de menor potential ofensivo corresponde a regra apontada no 

paragrafo 6°, artigo 76, da Lei n° 9.099/95, segundo o qual a sancao penal estabelecida em 

sede de transacao nao acarreta efeitos civis, incumbindo aos proprios interessados a 

proposicao da acao cabivel no juizo civel. 

Considerando as penas que sao aplicadas a pessoa juridica, deduzindo as medidas 

que nao conservam um carater penal, sejam elas, a liquidacao forcada e a despersonalizacao 

da pessoa juridica, tambem existe a pena de multa, a restritiva de direitos e a prestacao de 

servicos a comunidade. 

A pena de multa podera ser implantada de 1 a 360 salarios minimos, podendo, 

ainda, ser aumentada em ate tres vezes no caso de estar se comprovando ineficaz, desde que 

ressaltada a posicao economica do infrator (art. 6°, I I I da Lei n° 9.605/98). As multas pagas 

pela pessoa juridica sao destinadas ao Fundo Penitenciario Nacional, devendo o valor pago 

em consequencia da prestacao em dinheiro, tambem ser levada em consideracao a da eventual 

reparacao civil. 

A pena restritiva de direitos pode ser sobreposta atraves da suspensao partial ou 

total de certas atividades (quando, por exemplo, a empresa nao estiver sendo zelosa em 

relacao as normas ambientais), da interdicao temporaria do local de trabalho, obra ou 

atividade (quando a empresa estiver trabalhando sem as licencas necessitadas) e, por fim, da 

proibicao de contratar ou conseguir subsidios com o Poder Publico para a qual e empregado o 

prazo maximo de 10 anos. Em relacao aos outros prazos das penas restritivas de direitos, a 

permanencia da sancao se dara pelo tempo que obedeceria a pena privativa de liberdade 

substituida. Entretanto, no caso de dano ambiental de dificil e extensa recuperacao, a qual 

delongaria mais do que o prazo aplicavel a uma possivel pena privativa de liberdade, a 

solucao nasce atraves da impetracao de uma acao civil publica, que seguira o respectivo 

processo de restauracao. 

As formas de prestacao de servicos a comunidade, elencadas no artigo 23 da Lei 

dos Crimes Ambientais, sao a manutencao de programas de projetos ambientais, a realizacao 

de obras de execucao de areas destruidas, a conservacao de espacos publicos e o apoio com 

entidades ambientais. A sentenca do respectivo valor aproveita os mesmos parametros da 

multa, de 1 a 360 salarios minimos. 



33 

Seria, no entanto, inviavel que o ente moral viesse a ser cobrado sempre que se 

visse envolvido em um agravo ambiental, mesmo quando de forma nao direta. Por esse 

motivo, o proprio art. 3° da Lei dos Crimes Ambientais apresenta dois criterios essenciais para 

que haja a responsabilizacao da pessoa juridica. Em primeiro lugar, a infracao ambiental em 

questao deve ser atentada por decisao de seu representante legal ou contratual, ou de seu 

orgao administrativo, isto e, a decisao que gerou o dano ambiental deve ter se emanado dos 

administradores da pessoa juridica, sendo razoavel a responsabilidade penal tambem pela 

omissao destes. 

A segunda condicao para a responsabilizacao penal da pessoa juridica, e talvez 

tambem o principal, incide na analise de que o dano ambiental tenha sido cometido em razao 

do interesse ou beneficio da pessoa juridica. Sendo assim, se o diretor da empresa tomar uma 

decisao que em nada interesse ou favoreca a empresa, ainda que a utilize para seus fins 

ilicitos, nao existira o que se falar na responsabilidade da pessoa juridica. 

Assim, a discussao a respeito da aplicacao da tutela penal as empresas so ocorre 

na esfera doutrinaria, parece restar evidenciado que nao ha qualquer confusao na aplicacao 

desta forma de responsabilidade penal ao ente moral, sendo acertada a acao do legislador em 

acolher em nosso sistema judicial, pois ela e muito importante para que a tutela ambiental seja 

preservada no territorio brasileiro. Responsabilizar penalmente a pessoa juridica significa 

utilizar meios eficientes para salvar a sociedade e o meio ambiente. 

Pessoas juridicas sao todas as entidades ou instituicoes a que a ordem juridica 

impoe capacidade para ser titular de direitos e obrigacoes. Tal pessoa juridica, apesar de 

serem compostas ou administradas por pessoas fisicas, diferencia-se nitidamente dessas, pois 

tern existencia, nome, patrimonio e atribuicoes que lhes sao peculiares. 

A natureza da pessoa juridica traz ao saber, tres teorias como ja remetidas, sejam 

elas, a teoria da ficcao (individualista, ficcionista ou irrealista) de Savigny, para quern so o 

homem e pessoa real; as instituicoes sao consideradas "pessoas" por uma ficcao do direito; o 

legislador, por sua ocasiao, dispoe que elas sao pessoas reais sendo que so ha individuos e 

relacoes interindividuais. Assim, so o individuo e verdadeiro, a pessoa juridica e apenas uma 

ficcao do direito, uma invencao artificial da lei. 

Pela teoria organicista (societaria, coletivista ou realista) de Bluntschli e Gierke, 

as pessoas juridicas sao verdadeiras organizacoes vivas, dotados de vida propria, com orgaos, 

consciencia e vontade coletivos. A teoria da instituicao (intermediaria) de Hauriou e Renard 

busca deixarem clara a realidade objetiva da sociedade sem prejudicar a personalidade propria 

das pessoas, assegurando a realidade fundamental do ser humano e, no mesmo sentido, a 
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realidade objetiva da empresa, com organizacao propria e estabilidade, que nao se assemelha 

com a vida individual de seus membros. 

Compete lembrar que a lei n° 9605/98 veio para disciplinar a responsabilizacao da 

pessoa juridica pelas atividades avaliadas maleficas ao meio ambiente, responsabilizando-a, 

de maneira explicita, sem deixar duvidas de sua vontade agora garantida pela constituicao 

brasileira e pela norma legal, mas tambem ganhou criticas pela ausencia de regras processuais 

e procedimentais especificas, pois apenas tres artigos tratam de tais questoes: o artigo 26 que 

coloca que a acao penal sera sempre publica incondicionada; o artigo 27 que cria regras 

especiais para a transacao penal e o artigo 28 que determina no caso de suspensao do processo 

a efetiva comprovacao da reparacao do dano ambiental para que seja declarada a extincao da 

punibilidade. Acontece que no ordenamento juridico, que deve ser observado de forma geral, 

encontramos as respostas para todas as investigates ou duvidas. 

4.1 DA DENUNCIA E SEUS REQUISITES 

Quanto a declarada existencia de concurso necessario entre a pessoa juridica e a 

pessoa fisica, vale destacar que os crimes estabelecidos na Lei n° 9605/98 sao de autoria 

individual, admitindo-se eventual hipotese de concurso de agentes, ficando, contudo, previsto 

no artigo 3° da referida lei, de forma expressa, a co-responsabilizacao entre a pessoa juridica e 

as pessoas fisicas, autoras, co-autoras e participes. Se o "caput" do referido artigo perfaz 

como condicao da responsabilidade penal da pessoa juridica que a infracao "seja cometida por 

decisao de seu representante legal ou contratual, ou de seu orgao colegiado", sempre havera 

uma ou mais pessoas resolvendo pela pessoa juridica, e, consequentemente, concurso de 

agente entre esta e pessoas fisicas. 

Outras pessoas tambem poderao ser responsabilizadas pela pratica do crime, 

como, por exemplo, os empregados que colocam em pratica as tarefas que caracterizam o 

crime, desde que presentes outros requisites indispensaveis a sua imputacao, entre eles, a 

exigibilidade de conduta diversa, demonstrando, assim, o concurso descrito no paragrafo 

unico do artigo 3° da lei n° 9605/98. 

Dessa maneira, ficando caracterizado o concurso de agentes com a pessoa fisica 

que decidiu pela pessoa juridica, devera tal fato estar especificado e narrado com suas 

situacoes faticas em detalhes na denuncia. 
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Esse entendimento, que e o mesmo do Desembargador Eladio Lecey, estudioso da 
materia, tern encontrado respaldo nas decisoes dos Tribunals, que tern reconhecido a 
inepcia da denuncia quando nao se permite conchur que o delito foi cometido por 
decisao de representante legal ou contralual, ou de orgao colegiado da empresa 
acusada (MS. 34440/8, 3a Camara Criminal do Tribunal de Alcada Criminal de SP, 
MS. 2001.02.01.046636-8, 5a Turma, Tribunal Regional Federal da 2a. Regiao e RE 
331929-SP (2001/00866677-9) do Superior Tribunal de Justica. 

No entanto, quando nao for possivel elucidar quais pessoas que agiram em nome 

da pessoa juridica ou de qualquer forma partictparam na pratica do crime, evidentemente que 

tal fato nao sera empecilho para o oferecimento da denuncia. Para melhor explicar tal 

situacao, citamos o exemplo mostrado por Tupinamba Pinto de Azevedo, quando os socios 

membros de orgao colegiado, em reuniao com votacao secreta, em decisao nao unanime, 

decidem em nome da pessoa juridica. Assim, basta apenas citar tal atitude fatica na peticao 

denunciatoria, ilustrando a impossibilidade de identificacao das exatas pessoas fisicas 

responsaveis, para cumprir o requisito da lei penal ambiental. 

4.2 FINALIDADE ESPECIFICA DA CONDUTA 

Outro requisito que deve ser analisado sempre e a nocao que a infracao deve ser 

praticada no interesse ou beneficio da pessoa juridica. Em regra toda determinacao no 

exercicio regular da atividade de uma empresa, sera no seu interesse ou beneficio. Como bem 

lembra o autor Eladio Lecey, determinada conduta podera ser praticada sem deliberacao por 

quern tern poder para isso, ou com excesso de mandato ou ate nao visando os interesses da 

empresa. 

Nesses casos, somente a pessoa ou pessoas fisicas deverao ser responsabilizadas. 

A determinacao da empresa, e o consequente beneficio ou interesse da mesma nao precisa, 

necessariamente, fazer parte em ata, pois isto dificilmente acontecera, mas ainda que a 

vantagem seja implicita, tal fato devera incluir-se na denuncia. Nesse entender citamos os 

seguintes julgados e parecer: 

As pessoas juridicas podem ser processadas por crime ambiental, todavia, a 
denuncia deve mencionar que acao ou omissao foi fruto de decisao de seu 
representante legal ou contratual, ou do seu orgao colegiado, ainda que esta decisao 
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tenha sido informal ou implicita (MS 2002.04.01.054936-2/SC - Relator Des. 
Vladimir Passos de Freitas). 

O art. 3° da Lei n° 9605/98 condiciona a responsabilidade criminal da empresa ao 
fato de ter sua direcao atuado no interesse ou beneficio de sua entidade. O que se 
deve examinar para saber se o lipo penal do art. 3° da Lei 9605/98 acabou por ser 
subsumido e analisar o conteudo da decisao do orgao diretivo. Se ela foi tomada no 
desenvolvimento empresarial e para garantir o sucesso dele, nao ha interesse 
individual do gerente na decisao, mas da sociedade. Logo, a mesma surgiu para 
satisfazer o interesse da garantia do resultado da producao. Esse proveito para o 
sucesso da empresa pode ser intencional (dolo) ou fruto de negligencia (culpa)" (MS 
2002.04.01.013843-0/P - Relator Des. Federal Fabio Bitteneourt da Rosa - Tribunal 
Regional Federal da 4a Regiao). 

Indiscutivel a desnecessidade de ato formal. Todavia, necessaria a indicacao minima 
de tomada de posicao. Por exemplo: orientacao para contencao de despesas, para 
compra de material de baixa qualidade, a demissao de funcionarios qualificados e 
contratacao de inexperiente, a instalacao de uma f&brica sem o licenciamento 
ambiental, etc. (Parecer da Subprocuradora-Geral da Republica, Doutora Elda 
Wiecko V. de Casulho, no R E 331929-SP (2001/0086677-9) do STJ. 

4.3 DO RITO PROCESSUAL 

Tudo que em relacao ao procedimento, deve-se ter aplicado, por consistencia, as 

regras e garantias processuais gerais, ou seja, os chamados comuns, ordinario ou sumario, de 

acordo com as penas impostas e o procedimento sumarissimo da lei n° 9099/95 nos casos de 

crimes de menor potencial ofensivo, lembrando-se das regras especiais descritas nos artigos 

27 e 28 da Lei n° 9605/98, ou seja, previa composicao do dano ambiental na transacao penal e 

verificacao da reparacao do dano ambiental como condicao a ser extinta a punibilidade no 

caso de suspensao do processo. 

4.4 APLICACAO DOS INSTITUTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS -

JECRIM 

Conforme ensina Eladio Lecey (2006, p. 198), 

em se tratando de infracao penal de menor potencial ofensivo, sendo que a maioria 
dos crimes previstos na Lei 9605/95 se enquadra na classificacao, sera admissivel 
composicao do dano e transacao penal, sem instauracao de processo criminal e 
declaracao de extincao da punibilidade, composto o dano e cumpridas as medidas 
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aplicadas na transacao. Ainda, admissivel a suspensao do processo tanto nos delitos 
de menor quanto nos de "medio potencial ofensivo", no que abarcada a quase 
totalidade das infracoes contra o ambiente. 

A Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, coligando a finalidade do Direito 

Ambiental, tern como principio norteador, alem da precaucao, a reparacao do dano ambiental, 

especificada nos dispositivos da lei, em especial nos artigos. 27 e 28. 

A Lei dos Juizados Especiais procura a perfeita solucao do conflito e de 

conformidade, com a composicao do dano; aproveitamento preferencial e imediato de penas 

alternativas, bem como a suspensao do processo, sob especies, dentre as quais a reparacao do 

dano se destaca. 

Em materia ambiental, se demonstra a necessidade de completa e efetiva tutela ao 

meio ambiente, sendo a reparacao da lesao imprescindivel. Como decorrencia, os Juizados 

Especiais Criminais se manifestam uteis a eficaz tutela do ambiente, seja pela 

instrumentalizacao da conciliacao, seja da transacao penal (que pela Lei Ambiental - art. 27, 

tem previa composicao do dano ambiental como condicao). Ainda, a Lei dos Juizados 

Especiais trouxe a suspensao do processo que, tendo como condicao a reparacao da lesao, se 

mostra ferramenta util a protecao do meio ambiente. Satisfeita, sem necessidade de 

correlacionar as duas Leis especiais. 

A sugestao de transacao penal, como aplicacao imediata da pena (restritiva de 

direito ou multa), tao-somente pode ser feita quando cabivel o oferecimento da denuncia, isto 

e, estando presentes, a tipicidade formal e a tipicidade material. Nao pode a transacao penal 

ser alternativa conveniente, a solicitacao de um arquivamento dos autos processuais. 

A sugestao da transacao (que configura um dever do Ministerio Publico) e um 

direito subjetivo do autor do caso. Com isso, na propria tutela ao meio ambiente, ponderando 

a composicao do dano ser condicao a transacao penal, deve ser feita a proposta de transacao 

quando evidentes suas condicoes necessarias. A transacao provoca a aplicacao de sancao (art. 

76, § 4°). Ha sentenca apelavel, como tambem, verdadeira estabelecimento de processo, o que 

nao pode ser realizado de oficio. O advogado podera requerer, e o juiz decidir e conceder essa 

benesse. 

O Ministerio Publico nao podera deixar de oferecer a proposta de transacao penal, 

pois resultaria em desprezivel rejeicao, ferindo o principio da isonomia e aproximando ao 

maximo o mesmo que esta presente na atuacao do denunciante, que assim se pauta ao 

principio da oportunidade pura, que nao foi acolhido pela Lei. 
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4.4.1 Transacao penal no ambito da Lei n° 9.605/98 

O artigo 28 da Lei n° 9.605/98 diz que os dispositivos do art. 89 da Lei n° 

9.099/95 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 

seguintes modificacoes: 

I - a declaracao de extincao de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no 
caput, dependera de laudo de constatacao de reparacao do dano ambiental, 
ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo, 
II - na hipotese de o laudo de constatacao comprovar nao ter sido completa a 
reparacao, o prazo de suspensao do processo sera prorrogado, ate o periodo maximo 
previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensao do 
prazo de prescricao; 
III - no periodo de prorrogacao, nao se aplicarao as condicoes dos incisos II, III e IV 
do § 1° do artigo mencionado no caput; 
IV - findo o prazo de prorrogacao, proceder-se-a a lavratura de novo laudo de 
constatacao de reparacao do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser 
novamente prorrogado o periodo de suspensao, ate o maximo previsto no inciso II 
deste artigo, observado o disposto no inciso HI; 
V - esgotado o prazo maximo de prorrogacao, a declaracao de extincao de 
punibilidade dependera de laudo de constatacao que comprove ter o acusado tornado 
as providencias necessarias a reparacao do dano. 

O artigo citado, tern que ser analisado no sentido de apontar tanto as infracoes de 

menor potencial ofensivo como as de medio potencial ofensivo, o que se termina pela adocao 

do metodo sistematico, se coligando com os fins da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente e 

a Lei dos Juizados Especiais, procedendo a interpretacao extensiva da letra da lei. 

Na Lei dos Juizados Especiais, a retratacao do dano nao e requisito para a 

transacao. Na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, isso acontece. Ha quern imagina ser 

improbidade a cobranca de reparacao do dano, independentemente de culpa do autor do fato. 

Entretanto, como destaca o art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei de Politica 

Nacional do Meio Ambiente), tambem se encontra prevista a responsabilidade objetiva por 

danos causados ao meio ambiente. Neste caso, nao se imagina que seja cruel a exigencia de 

previa composicao do dano do que a transacao penal, ja que o responsavel, objetivamente, e o 

autor do fato no ambito civel. Por conseguinte, nao equivale a comprovacao de culpa 

criminal. Devera, no entanto, ficar clara seguramente a autoria do fato. 
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4.4.2 Medidas a serem aplicadas na transacao penal 

A aplicacao de pena restritiva, em materia de meio ambiente, em principio, deve 

ser escolhida a multa. Mesmo quando nao for possivel a recuperacao de uma area devastada 

(o que deve ser procurado com o maximo comprometimento), nao ha como se compensar o 

dano com o recebimento de outros beneficios, que nao os de interesse ao meio ambiente. Por 

exemplo, nao se deve aceitar a doacao de notebooks ou automoveis, ou fazer acordo com o 

autor do fato, no sentido de que este possa utilizar a area devastada construindo um galpao. 

A medida alternativa devera organizar a prestacao de interesse ao meio ambiente, 

tendo relacao com o bem de valor ao ambiente. As medidas apontadas como penas a pessoa 

juridica, mostradas no art. 23 da Lei n° 9.605/98, sao: 

I - O custeio de programas ambientais; 
II - A recuperacao de obras degradadas (nao a da area degradada pelo autor do fato 
no caso concreto, porque esta ja teria sido objeto de composicao, da reparacao do 
dano); 
III - A manutencao de espagos publicos; 
IV - As contribuicoes a entidades ambientais publicas, que devem ser as alternativas 
buscadas na transacao penal, tanto a pessoa juridica, quanto a pessoa natural. 
Formalmente, pode-se entender existente obice a tais alternativas: a Lei n° 9.099/95, 
bem como a Lei n° 9.605/98, prevS aplicacao imediata de pena restritiva de direitos. 

4.4.3 Suspensao do processo na Lei n° 9.605/98 

A reparacao do dano ja era pre-requisito a extincao da punibilidade na lei dos 

Juizados Especiais. Com a Lei n° 9.605/98, tornou-se necessario o laudo de constatacao da 

reparacao do dano (art. 28 e incisos), incorrendo em mais perfeita a protecao do meio 

ambiente. 

Na Lei ambiental e preciso para a declaracao de extincao da punibilidade, na 

suspensao do processo, o laudo constatando a efetiva reparacao do dano, exceto quando 

impossivel esta. A impossibilidade deve ser pensada nao como a irreversibilidade do dano, ja 

que sempre sera possivel a reparacao, nem que seja pela indenizacao do dano causado. Dever-

se-a entender a ressalva, como a impossibilidade de o autor do fato ter condicoes financeiras 

em realizar a reparacao. 
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4.5 REPRESENTA£AO DA PESSOA JURIDICA 

Em relacao a representacao das pessoas juridicas, impoe-se o disposto no artigo 

12 do Codigo de Processo Civil, que institui, no inciso VT, que serao representados em juizo 

no polo ativo e no polo passivo, as pessoas juridicas, pelas pessoas que os seus respectivos 

estatutos indicarem, ou, nao os indicando, por seus diretores. Em se falando de pessoa juridica 

international a solucao encontra-se no inciso V I I . 

Cumpre lembrar que em relacao as pessoas juridicas nao e necessario se exigir 

poderes expressos no mandato outorgado, porque os artigos 10 e 11, paragrafo unico da lei n° 

10.259/01 permitem que os representantes das pessoas juridicas, tanto de direito publico como 

nas pessoas juridicas de direito privado, transigir e conciliar, sendo que no ultimo artigo 

citado faz referenda expressa aos artigos 71, 72 e 74 da lei n° 9099/95, permitindo, assim, 

tanto a conciliacao dos prejuizos causados, como a transacao penal, devendo ser tais regras 

aplicadas aos juizados especiais criminals por isonomia e analogia. 

Contudo, apreciando que os artigos tipificados na Lei n° 10.259/01 acima 

referidos nao trazem nenhuma alusao ao artigo 89 da lei n° 9099/95, que trata da suspensao do 

processo, e necessario a exigencia de poderes expressos a pessoa encarregada para representar 

a pessoa juridica para esta concretizacao. 

Deve ser lembrado que e admissivel a representacao da pessoa juridica por pessoa 

distinta de seu representante legal, mas nessa hipotese sera preciso a denominacao por escrito, 

ainda que por mandato generico, para o acordo do dano e a transacao penal, pois os artigos 10 

e 11 da Lei n° 10.259/01, remetem-se apenas aos representantes da pessoa juridica. Para a 

suspensao do processo, em se falando de pessoa distinta do representante da pessoa juridica 

nao basta apenas o mandato generico, precisando constar poderes especificos, pelos motivos 

ja exibidos. 

4.6 DA CITACAO 

A citacao da pessoa juridica deve ser realizada conforme o Codigo de Processo 

Penal (artigos 531 e seguintes), ou seguindo o correspondente na Lei n° 9099/95, sendo certo 
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que nao e possivel a citacao por correio, e que no caso de aplicacao da Lei n° 9099/95 nao e 

admissivel a citacao por edital. 

4.7 INTERROGATORIO 

Com relacao ao interrogatorio, analisando que o mesmo se apresenta como meio 

de defesa, conforme posteriores leis que alteraram o Codigo de Processo Penal, o mesmo deve 

ser realizado com a presenca do administrador principal da pessoa juridica, conforme 

entendimento da doutrinadora Ada Pellegrini Grinover, que antes entendia ser aplicavel o 

disposto no artigo 83 da CLT, para sustentar que o preposto poderia ser interrogado. Dentre 

os motivos que a arrastaram a mudar sua posicao inicial deve ser destacada a compreensao de 

que "nao se pode transporter ao campo penal a previsao do par. unico do art. 83 da CLT, no 

sentido de que a declaracao do preposto obriga o preponente. Ninguem, no processo penal, 

pode confessar pelo imputado". 

Contudo, conforme examina o ja mencionado Eladio Lecey (2006, p. 157), 

Em se tratando de empresas de grande porte com desempenho em todo o territorio 
nacional, em que o enviado sera o presidente para representar em juizo, em muitos 
casos seu depoimento nao adiantara em nada para apuracao dos fatos existentes e at6 
a defesa da empresa re, pois podera encontrar-se alheio aos fatos atribuidos. Nesse 
caso podera colocar um procurador que tenha mais conhecimento dos fatos para ser 
interrogado representando a re? 
Continuando, pergunta-se como sera mencionado o assunto caso a resposta seja 
negativa e o representante da empresa tambem for reu como co-autor ou participe, 
podera ser ele interrogado nas duas modalidades? E se as defesas da pessoa juridica 
e pessoa fisica forem conflitantes? 

O entendimento de que isto seria possivel nao e pacifico, tendo divergencia no 

campo doutrinario e jurisprudential. Ao contrario do entendimento acima da doutrinadora 

Ada Pellegrini Grinover, Jose Lamartine Correa de Oliveira (2005, p. 205) entende: 

Nao vemos impedimento a que esses representantes outorguem procuragao a 
terceiros, para que comparegam a juizo e falem em nome da empresa re. Ha 
conveniencia de que o representante, submetido a interrogatorio, tenha ciencia direta 
dos fatos imputados", manifestando-se, ainda, pela indicagao de preposto. No 
mesmo sentido Walter Claudius Rothenburg. 

O professor Eladio Lecey tambem se posiciona nesse sentido: 
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Admissibilidade de indicagao de preposto, exigindo-se, no entanto, poderes 
expressos para interrogatorio e exercicio de defesa pessoal em nome da pessoa 
juridica. A regra sera entao, interrogat6rio pelo representante legal na epoca do ato 
do interrogatorio, com possibilidade de indicagao de preposto com conhecimento 
dos fatos, explicitando-se no mandato aqueles poderes. 

Embora tambem nao seja paciftco o entendimento nos tribunals, vale transcrever 

parte do voto do Desembargador Federal Fabio Bittencourt da Rosa, no julgamento do MS 

2002.04.01.013843-0-PR, impetrado por empresa nacional de grande porte insatisfeita com a 

decisao de primeiro grau que indeferiu pedido de escolher o preposto para responder no ato 

processual de ser interrogado pelo magistrado em nome da pessoa juridica, que terminou 

sendo recusado, totalmente, decidindo que o interrogatorio fosse realizado com o atual 

representante legal: 

O interrogatorio, como se sabe, caracteriza-se como um ato de prova e de defesa. 
Revela o fato e todos os componentes a serem analisados no que se refere a 
imputacSo criminal. Uma prova acusatdria sem uma confissSo exige muito maior 
carga de convencimento do que outra que corrobora uma confissao. Essa e uma 
evidencia de que o interrogatorio constitui prova. Por certo que nao tern eficacia 
exclusiva, podendo ate" mesmo caracterizar o crime de auto-acusacao falsa descrito 
no art. 341 do Codigo Penal. Tambem cont£m eficacia de defesa o interrogatorio, 
sendo esta a precipua funcao dele, por isso ficando obrigado o juizo a ouvir o 
interrogando em qualquer fase do processo, sob pena de lesao ao principio da am pi a 
defesa. O reu, ao falar em juizo, tem a oportumdade de esclarecer a situagao fatica, 
explicar os motivos de sua agao, revelar fatos desconhecidos em seu proveito, dar 
sua interpretag5o referentemente a provas ja colbidas, etc. 

Quando o representante legal da empresa for tambem reu no mesmo processo e 

pelo mesmo motivo, chocando as defesas da pessoa fisica e juridica, no mesmo voto acima 

narrado mostrou-se que a sociedade nao sera interrogada, a nao ser que exista outro 

administrador integrante do colegiado, que nao tenha sido acusado. 

A pessoa juridica sempre vai ter o direito de ser interrogada. Ocorrendo confasao 

entre sua defesa e a do representante legal tambem acusado, a solucao sera a de o juiz 

proporcionar que a empresa indique um procurador com aqueles poderes expressos. 
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4.8 DA APLICACAO DA PENA 

Em relacao aos prazos da pena, apesar de a legislacao nao ter colocado, a excecao 

da proibicao de contratar com o Poder Publico e dele obter subsidios ou concessoes, com a 

definicao de prazo maximo de dez anos, na forma do artigo 22, paragrafo 3°, CP, necessita-se 

aplicar no caso das penas restritivas de direito e prestacoes de servicos a comunidade o 

maximo atribuido a cada crime como privativa de liberdade para a o individuo delituoso, 

segundo tern se posicionado os Tribunals, sendo que os limites da pena de multa sao fixados 

pela parte geral do Codigo Penal. 

Conforme acima mencionado, as penas aplicaveis a pessoa juridica sao multa, 

restritiva de direitos e prestacao de servicos a comunidade, na forma do artigo 21 da Lei n° 

9605/98. Acontecendo o descumprimento das penas aplicadas para pessoa juridica, nao 

poderao ser transformadas em privativa de liberdade, por causas evidentes, devendo se dar 

cumprimento coercitivamente, sob pena de ineficacia da decisao judicial, pois formam 

verdadeiras obrigacoes de fazer. 

Analisando que ainda assim nao perderao sua natureza de pena criminal 

precisarao ser executadas no juizo criminal, pelo promotor de justica, em nome do Ministerio 

Publico, pois e funcao essencial a justica e tambem titular de proteger as garantias 

fundamentals e bens indisponiveis, devendo ser observado o rito previsto na legislacao 

processual civil. Em relacao a pena de multa, apos o transito em julgado da sentenca 

condenatoria sera considerada divida de valor, aplicando-se as normas da legislacao atinente a 

divida da Fazenda Publica, de acordo com o artigo 51 do Codigo Penal, que devera ser 

sobreposta de forma subsidiaria. Devera ser analisado, entretanto, que em razao do citado 

dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justica ja se manifestou na definicao de que a 

execucao da multa competiria a Fazenda Publica, e nao mais adequado o juizo da execucao 

criminal. 

4.9 A DISSUASAO PENAL DENTRO DA EMPRESA 

A insuficiencia do direito penal tradicional como estrutura de controle de 

condutas ilicitas ligadas as empresas hoje em dia e, manifesta. Mesmo aqueles que nao 



44 

concordam com a responsabilidade penal da pessoa juridica examinam o problema sob o 

ponto de vista da indispensavel criminalizacao de condutas que venha a falar sobre crimes 

economicos ou ambientais. Se por um lado a ampla reforma do direito penal, que se esta a 

estabelecer os crimes e suas penas aponta para o caminho da descriminalizacao (chamado de 

crimes de bagatela), de outra forma, adverte a criminalizacao de varias condutas. Sao 

circunstancias que hoje estao praticamente a margeni do direito penal positivo: poluicao 

ambiental, aborrecimentos ao consumidor, saida de capitals, dentre outros. 

Na verdade, o que conftrma de forma completa a necessidade de se estudar 

novamente a criminalidade perpetrada no ambito da empresa e o fato de que raras vezes sao 

sobrepostas sancoes punitivas a pessoas distintas dos agentes diretos das infracoes, 

lembrando-se que esses agentes diretos sao trabalhadores ou empregados de nivel subalterno. 

A punicao a esses agentes nao e eficiente, porque eles sao equivalentes e tambem em face da 

quase faltante probabilidade de influenciar sobre o comportamento da empresa a que estao 

vinculados. Destarte, sempre que se espera a punicao dos provaveis responsaveis, aqueles que 

geralmente estao no poder de cargos de direcao encontram-se na manifesta dificuldade da 

ausencia de provas no ambito da criminalidade das empresas. 

Quando o direito penal da culpa individual acentua seu interesse de prevenir os 

delitos, acaba por cair no campo da responsabilidade objetiva dos diretores, o que, dentro de 

uma moderna compreensao do direito penal, e inoportuna esse entender de apenas julgar as 

pessoas fisicas. 

E conhecido que as grandes empresas de hoje sao mais do que pessoas 

notadamente poderosas no aspecto economico mundial. Sao complexas corporacoes com 

organismos sociais e tecnicos multiplos das contribuicoes do homem e recursos que 

colaborem para a consecucao de suas atividades. O poder de muitas delas faz com que se 

dividam em setores diversos, com estruturas administrativas proprios. Poucos sao os 

funcionarios que tern uma ideia do todo. Ate mesmo alguns diretores so conhecem seu campo 

de atuacao, nao tendo capacidade de enxergar acerca do funcionamento global da empresa. 

Nao raro se ve, quando a realidade esta a exigir providencias urgentes, o uso de empresas de 

auditoria, contratadas fora da esfera da empresa, para a analise dos caminhos a serem 

observados em face de uma adaptacao a uma realidade social mais atual. 

Neste embasamento e que podemos juntos com o doutrinador Tiedemann, diante 

das caracteristicas tipicas das grandes empresas, afirmar que as aglomeracoes criam um 

espaco, um ambiente que facilita e estimula os autores fisicos ou materials a cometerem 

determinadas infracoes em beneficio do ente coletivo. Dai a ideia de nao escolher somente a 
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estes autores materials, que podem ser mudados ou substituidos, mas tambem, e 

principalmente, a propria empresa. 

Ainda no ambito da extensao de algumas empresas ha que se considerar a criacao 

de partes proprias no centra da empresa. Alguns grupos de trabalho organizam-se de acordo 

com a finalidade que lhes e corriqueira; reprovam aquilo que contrarie esta finalidade e 

aprovam todo ato que a ela seja favoravel ou adequada em determinado momento. Por outro 

lado, nascem sentimentos de solidariedade conhecidos nao somente em um piano consciente, 

mas tambem em outra que em psicologia se nomeia sincretico ou inconsciente. Existe certa 

comparacao com os grupos de jovens delinquentes: em todos os casos os individuos se veem, 

se nao conduzidos, ao menos fortes a fazerem o que nunca se ousariam a fazer se agissem de 

forma isolada. 

Esses organismos acabam por desencadear, por parte dos empregados, acoes 

concretas coibidas. Aos diretores e regular indicar quais os objetivos comuns a atingir, a fim 

de que seus empregados tomem as iniciativas no piano simplesmente fatico. Nao ha uma 

decisao taxativa de algum orgao diretivo ou mesmo uma ordem direta de um administrador da 

empresa, mas todos os funcionarios, conscientes de suas atividades na empresa, acabam por 

exercer o que a pessoa juridica deles espera. 

Dentro dessa conjuntura, de forma ampla, com que se analisa a empresa, nao se 

pode deixar de observar que uma rede social, como a empresa, deve ter sob seus documentos 

de controle as praticas de seus empregados, visto que as vantagens alcancadas em face de um 

ato ilicito so a ela favorecem. Alem disso, a punicao eventual de um autor imediato, que 

muitas vezes sequer tern consciencia do exercicio do ato ilicito, (como por exemplo, quando 

um funcionario opera com um documcnto falso que rodeia dentro da empresa), apresenta o 

ilicito de recomendar a empresa como um todo dos atos ilicitos que venha a cometer. Assim, a 

prevencao especial nao sera esperada, a respeito da punicao individual do autor fisico da 

infracao. Nesse sentido mais universal, esta a empresa numa funcao de "aprovacao" em face 

do seu subordinado. Deve ela ser reprovada como tal, por poder e dever agir para evitar ou um 

mal resultado. A empresa podera, pois, nao so ser castigada quando decidir e cometer um ato 

ilicito, mas tambem quando nao prevenir que ele seja cometido em seu beneficio particular. 
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5 CONCLUSAO 

De acordo com o que foi explanado nos capitulos desse trabalho cientifico, sobre 

a responsabilidade penal da pessoa juridica, que foi disciplinado pela Lei n° 9605/ 98, 

conclui-se que com a chegada da democracia, a preocupacao com a tutela ambiental ja existia, 

mas sua legislacao era curta, nao existindo nenhuma referenda constitucional. Com a 

evolugao das constituicoes e consequente do pais, a preocupacao com um meio ambiente 

protegido se engrandeceu, nascendo diversas leis esparsas que tentaram disciplinar a politica 

ambiental no Brasil, tendo culminancia da sua notoriedade com a chegada da Constituicao 

Federal de 1988, que tratou da protecao ambiental em um capitulo proprio, assim nota-se que 

a legislacao ambiental crcsce de forma progressiva, onde acrediiamos que o Brasil detem uma 

importante compilacao de leis ambientais. 

Quanto a sua classificacao o direito ambiental nos assemelha a ser um direito 

proprio e independente, pois tern principios especiais e uma legislacao especifica 

compreensiva, sendo que nao e verdade que o mesmo seja um direito processual dentro do 

ordenamento juridico. No que se obtempera aos principios do direito ambiental, todos tern 

como objetivo primordial o bom senso entre o desenvolvimento do mundo, em termos de 

avanco tecnologico e economia global e a salvaguarda do ecossistema e conscientizacao 

ambiental para as presentes e futuras geracoes, carecendo da atuacao de toda a populacao e 

nao so da criacao de leis para atingir os objetivos da protecao ambiental. 

A responsabilidade penal da pessoa juridica nos crimes ambientais se faz 

necessaria, tendo em vista que estas tern um poder de devastacao ambiental, bem maior do 

que a pessoa natural (ser humano comum) e obedece a vontade do legislador constituinte, que 

colocou a responsabilidade penal e administrativa na Constituicao Federal de 1988, em seu 

artigo 225 § 3°. Onde diz que a pessoa juridica pode cometer infracoes, tendo em vista que a 

teoria da ficcao adotada no momento da reforma da parte geral do Codigo Penal em 1984, que 

mencionava que a pessoa juridica nao podia cometer crime, pois uma teoria como essa, estaria 

ultrapassada, em relacao a Constituicao Federal de 1988. Sendo a teoria da realidade ou 

organista, que ve na pessoa juridica um ser capaz de cometer crime, se encaixa muito melhor 

com a Constituicao Federal de 1988. 

No que se refere aos aspectos positivos e negativos em relacao ao tema, ficou 

demonstrado que os pontos positivos sao muito mais decisivos, pois como foi dito a 

responsabilidade penal da pessoa juridica e proveniente da Constituicao Federal de 1988 e o 
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Codigo Penal e anterior a Constituicao Federal precisando o mesmo, se adaptar aos preceitos 

constitucionais. Mas nao se pode deixar de lembrar algumas das consideracoes desfavoraveis, 

em relacao ao descumprimento de alguns principios fundamentals, como a necessidade da 

determinacao exata da pena a cada tipo penal, artigo 5° XXXIX da Constituicao Federal de 

1988. 

O Superior Tribunal de Justica tern um entendimento mais avancado, pois alguns 

Ministros afirmam a constitucionalidade da Lei n° 9605/98 e a precisao da penalizacao da 

pessoa juridica nos crimes ambientais, mas enxerga a impossibilidade da condenacao somente 

do ser coletivo e sim cabendo a punicao de seus dirigentes que agiram em seu nome por 

beneficio exclusivo daquela. O legislador infraconstitucional cominou penas as pessoas 

juridicas no artigo 21 da Lei de Crimes Ambientais, mas nao valorou a pena nos crimes 

tipificados, e com isso faltou mostrar os crimes que sao passiveis de serem perpetrados pelas 

pessoas juridicas, impossibilitando a determinacao de pena pelo Poder Judiciario igual para os 

mesmos crimes ambientais cometidos em diversas situacoes, em localidades distintas, pois se 

assim o fizesse estaria atuando como legislador positivo, o que violaria o principio da 

separacao dos poderes. 

Portanto, no mundo juridico nacional, vemos que e importante enaltecer a 

relevancia da formacao da Lei de Crimes Ambientais e da responsabilidade penal da pessoa 

juridica e como correspondem em harmonia, com o que dispoe a Constituicao da Republica 

Federativa do Brasil. O conteudo sobre o tema evolui a cada dia, com exemplos de casos 

concretos no dia-a-dia, vendo-se aplicado a justica em conjunto com os ditames processuais 

cabiveis, no processo criminal contra a pessoa juridica. Deste modo, a penalizacao da pessoa 

juridica se faz realmente necessaria, mas deve-se ter sempre como diretriz o artigo 225 § 3°, 

da Constituicao Federal de 1988. 
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