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RESUMO 

A presente pesquisa aborda a administracao ambiental em face da Lei de Improbidade 
Administrativa, considerando a inercia do Estado e seus agentes, diante do processo galopante 
de degradacao do meio ambiente. Sabe-se que os recursos naturais sao bens preciosos 
acobertados pela Constituicao Federal, que os considera vital para o homem. O acesso ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e um direito das presentes e tambem das futuras 
geracoes, requisito essencial a qualidade de vida e ao bem estar de todos. A questao 
ambiental, hodiernamente, tern motivado grandes discussoes, quer por parte de juristas, de 
doutrinadores e de organizacoes governamentais e nao governamentais, alem do cidadao 
comum. A forma com que o meio ambiente vem sendo devastado, pela busca desenfreada do 
homem por riqueza, tern sido motivo de grande preocupacao. Os atos administrativos de 
autorizacao, licencas e fiscalizacao, alerta o Ministerio Publico a energicamente tomar 
providencias, fazendo jus ao seu papel de Orgao fiscalizador e delator, com o objetivo de 
proteger o meio ambiente de acoes nefastas. O Estado como detentor do titulo de maior 
dilapidador do patrimonio natural do Brasil, utiliza assiduamente argumentos inconsistentes 
que em tese priorizam o interesse publico, no entanto, percebe-se, que sao pretextos que 
dissimulam as condutas lesivas ao meio ambiente, com proveito da inercia ou quando nao da 
conveniencia do administrador publico, caracterizando assim, atos de improbidade 
administrativa na administracao ambiental. Nesse ensejo, ressalte-se a Lei n° 8.429/92, cujo 
escopo e de sancionar as condutas lesivas dos sujeitos passivos do ato de improbidade e 
apresentar situacSes que proporcionem a conscientizacao da populacao acerca da questao 
ambiental e da ofensa aos principios da administracao publica. 

Palavras-Chave: Improbidade administrativa; meio ambiente; responsabilidade do Estado. 



ABSTRACT 

This research broaches the environmental stewardship in the face of misconduct 
Administrative Law, considering the inertia of the state and its agents, before the process of 
rampant environmental degradation. It is known that natural resources are precious assets, 
covered by the Federal Constitution, which considers them vital to man. Access to an 
ecologically balanced environment is a right of present and also future generations, an 
essential requirement for quality of life and well being of all. Environmental issues, in our 
times, has encouraged great discussion, whether on the part of jurists, scholars and of 
governmental and non governmental organizations, beyond ordinary citizen. The way that the 
environment has been devastated by the unbridled pursuit of wealth by man, has been of great 
concern. The administrative acts of authorization, licensing and monitoring, alert the Attorney 
General to vigorously take action, doing justice to its role as supervisory and informer Body, 
in order to protect the environment from harmful actions. The State as holder of the largest 
wasteful of natural heritage of Brazil, uses inconsistent arguments assiduously that in theory 
gives priority to the public interest, however, one realizes that they are excuses that obscure 
behaviors harmful to the environment, with the advantage of inertia or if not the convenience 
of the public administrator, thus characterizing acts of administrative impropriety in 
environmental stewardship. In this occasion, it is worth mentioning Law No. 8.429/92. whose 
goal is to punish conduct detrimental to the taxpayers of the act of misconduct and present 
situations that provide public awareness about environmental issues and the offense to the 
principles of public administration. 

Keywords: administrative misconduct, environmental, responsibility. 
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1 INTRODUCAO 

Em pleno seculo XXI, depois de o mundo ter sido cenario de varias revolucoes 
que influenciaram de forma decisiva no comprometimento dos recursos ambientais, o homem 
ainda nao preve o que suas atitudes impensadas resultarao para as geracoes subsequentes. A 
inercia e o conformismo com a demanda de atividades lesivas ao meio ambiente tendem a 
corroborar a afirmacao acima, capaz ainda de julgar que os individuos so visam a 
lucratividade e sao marionetes do sistema esmagador chamado capitalismo. 

Nesse diapasao, o Direito vem munido de instrumentos que nao so impedem que 
essa situacao se perpetue, atraves de acoes e medidas punitivas, bem como capitulando 
expressamente na Constituicao materia que vem de encontro ao cerne da questao 
ambientalista. 

Sabe-se que o Estado por ser criacao do homem e protagonista do processo de 
degradacao da natureza, por intermedio de suas acoes, suas omissoes e passividade, gera 
atraves de seus agentes uma serie de problemas que acabam por danificar os preceitos da 
administracao publica. Preceitos estes, que fielmente deveriam fazer parte da conduta dos que 
regem o patrimonio do pais. 

Portanto, nao restam duvidas de que o agente publico que age com a finalidade de 
dilapidar o erario, enriquecer ilicitamente aproveitando-se do seu cargo ou funcao para auferir 
algum tipo de vantagem e atenta contra os principios da administracao publica, comete 
friamente um ato de improbidade administrativa. 

Justifica-se esta pesquisa, pela indagacao da problematica ligada a 
responsabilidade do ente estatal ante o tamanho descumprimento das leis destinadas tanto a 
administracao quanto ao meio ambiente. E pela falta de efetividade do principio do 
desenvolvimento sustentavel, para que o interesse coletivo seja priorizado e que as fiituras 
geracoes possam usufruir a melhor maneira dos recursos naturais, tao imprescindiveis na vida 
de qualquer ser humano. 

O trabalho tern como objetivos demonstrar a aplicabilidade da Lei de Improbidade 
Administrativa na tutela ambiental, reunir as atividades lesivas ao meio ambiente causadas 
pela intensa atividade administrativa atraves de atos autorizadores, licenciadores e 
fiscalizadores, apresentar situacoes que propiciem a conscientizacao da populacao acerca da 
questao ambiental e da ofensa aos principios da Administracao Publica e ratificar a garantia 
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do direito fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial a sadia qualidade de vida. 

Para atingir os fins desta investigacao, utilizou-se uma analise qualitativa, bem 
como, bibliografica-descritiva, em consulta a doutrina especifica em materia ambiental, 
administrativa e constitucional, para que com maior firmeza a pesquisa fosse legitimada. 

Para tanto no primeiro capitulo delinear-se-a as nocoes preliminares dos 
principios do Direito Ambiental e Administrativo e feito um apanhado de ideias que 
demonstraram a forca que os principios tern perante o ordenamento juridico. No segundo 
serao dados conceitos da improbidade administrativa, apresentados os sujeitos passivos e 
ativos do ato de improbidade administrativa ambiental e por fim, os legitimados para propor a 
acao de improbidade administrativa no ambito em tela. No capitulo seguinte abre-se um 
panorama para compreensao do conteudo, atraves da descricao das especies de improbidade: 
enriquecimento ilicito, atos que ensejem no prejuizo ao erario e atos violadores dos principios 
da Administracao Publica; e de exemplos que ilustrarao o problema enfocado na pesquisa. O 
quarto capitulo tratara das consequencias que resultarao dos atos de improbidade, a 
responsabilizacao em face do concurso de agentes e as sancoes. 

Dessa forma, por meio da pesquisa bibliografica, fazendo o uso de conceitos 
amplos e gerais, observa-se, pelo metodo dedutivo que o resultado esperado foi obtido, 
mostrando que a pesquisa e de grande importancia para a atualidade pelo carater 
ambientalista, social e etico que se reveste. 
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2 NO^OES PRELIMINARES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO 
AMBIENTAL: ASPECTOS GERAIS DOS PRINCIPIOS JURIDICOS 

A ideia de sociedade esta intimamente atrelada a pessoas e regras. Partindo do 
pressuposto de que reunir um grupo de individuos de intensa diversidade de culturas, 
ideologias e comportamentos, todos em busca de uma gama de interesses em comum, e 
perfeitamente possivel, desde que movidos pela conjuntura de um sistema normativo unico, 
que dita uma boa convivencia e a submissao a Lei-Maior. 

As fontes do Direito emanam de todo e qualquer entendimento e influencia em 
relacao aos valores tutelados pelos sistemas juridicos, delas brotam nao a norma em si, mas a 
materia-prima necessaria para a elaboracao das leis. Sao instrumentos essenciais diante dos 
fatos relevantes que acontecem no cotidiano, daqueles que exigem a intervencao juridica e 
que, coercitivamente, precisam ser tratados de acordo com a moral e a etica. Por isso, 
classificam-se as fontes do direito em lei, costumes, jurisprudencia, doutrina, tratados, 
convencoes e principios juridicos, estes ultimos, objetos de estudo deste topico. 

A palavra principio quer dizer alicerce, apoio, fundamento, base; pode-se tambem 
remeter o sentido da palavra a acepcao etica, a regras de conduta e, finalmente, de acordo com 
a origem latina do vocabulo, dizer que se visualiza como "ponto de partida" ou "marco 
inicial". 

No direito, Miguel Reale em seu livro "Licoes preliminares de Direito" (2003, 
p.34) aduz que os principios sao enunciacoes normativas de valor generico, que condicionam 
e orientam a compreensao do ordenamento juridico em sua aplicacao e integracao ou mesmo 
para a elaboracao de novas normas. 

A respeito da nocao de principios, Espindola (2002, p.53) por sua vez tambem 
defende "a estruturacao de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia 
mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais ideias, 
pensamentos ou normas se derivam se reconduzem e/ou se subordinam". 

Some-se a isso a opiniao de Delgado (2005, apud Farias, 2007 p. 43) que a 
palavra principio significa proposicao elementar e fundamental que embasa um determinado 
ramo de conhecimento ou proposicao logica basica em que se funda um pensamento. 

Dentro desta perspectiva, enfatiza-se que principios juridicos nada mais e que o 
aparato de grande valor do direito positivado, que tern como objetivo conserva-lo pleno e 
infalivel, dando-lhe a funcao primordial de dirimir as lides; na funcao supletiva, quando se 
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evidenciar a existencia de lacunas, espacos em branco entre as leis, nao por omissoes ou 
incompetencia dos que as elabora, mas simplesmente pelo fato de surgirem situacoes nao 
inerentes as mais rotineiras, quando nao existir legislacao especifica que abranja o caso 
concreto; na funcao informativa quando servem de inspiracao e fundamento ao legislador para 
a criacao de leis novas; e na funcao de interpretar, quando forem peca auxilio para o julgador 
que, embora imparcial, se debruca nas atribuicoes inerentes ao homem medio e se espelha nos 
principios gerais do direito para dar seu veredicto. 

Bem comprova o exposto acima Farias (2007, p.44), os principios desempenham 
um papel mediato, ao servirem como criterio de interpretacao e de integracao do sistema 
juridico, e um papel imediato ao serem aplicados diretamente a uma relacao juridica. Para o 
autor, as tres funcoes principals dos principios sao: impedir o surgimento de regras que lhe 
sejam contrarias, compatibilizar a interpretacao das regras e dirimir diretamente o caso 
concreto frente a ausencia de outras regras. 

Assegurando de todo, os principios gerais de direito encontram-se tambem 
previstos na Lei de Introducao ao Codigo Civil, em seu artigo 4°, o qual reza que "quando a 
lei for omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios 
gerais de direito." 

Ademais, e imprescindivel dizer que os principios norteadores do direito estao 
para o ordenamento juridico assim como os mandamentos estao para a religiao crista, nao ha 
que se falar na importancia de um sem mencionar o outro. Nao e admissivel que qualquer 
preceito diminua de maneira alguma as disposicoes edificadas por essa fonte do direito. Pela 
luz dos ensinamentos do jurisconsulto Celso Antonio Bandeira de Mello (1992, p.230), pode-
se visualizar isso de melhor forma: 

Violar um principio e muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatencao 
ao principio implica ofensa nao apenas a um especifico mandamento obrigatorio, 
mas a todo sistema de comando. E a mais grave forma de ilegalidade ou de 
inconstitucionalidade, conforme o escalao do principio atingido, porque representa 
insurgencia contra todo sistema, subversao de seus valores fundamentals, 
contumelia irrenunciavel a seu arcabouco logico e corrosao de sua estrutura mestra. 
Isto porque, com o ofende-lo, abatem-se as vigas os sustem, e alui-se a estrutura 
neles esforcada. 

Em poucas palavras, o ilustre Prof. Vlademir Aras (1998), toma ainda mais 
intensa as palavras de Celso Antonio Bandeira de Meio: "mais grave do que ofender uma 
norma e violar um principio, aquela e o corpo material, ao passo que este e o espirito, que o 
anima. A letra mata; o espirito vivifica." 
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Muito se discute acerca do "conflito" de normas juridicas. Alguns estudiosos 
consultados sao adeptos da classificacao binaria: principios e regras juridicas. Assim, o 
conflito entre as regras se soluciona de modo disjuntivo, no piano da validade em relacao a 
mesma situacao, regulando-o, e em outro momento atribuindo o carater nulo. Ja os principios, 
de forma contraria as regras, nao se chocam, pois e sabido do valor e razao que os determinam 
e entrara em cena a ponderacao de interesses, onde cab era ao interprete definir com seu 
criterio justo o grau de preponderancia. 1 

Carvalho Filho (2007, p. 16) retruca: 

Podera ocorrer, tambem em sede de Direito Administrativo, a colisao entre 
principios, sobretudo os de indole constitucional, sendo necessario verificar, apos o 
devido processo de ponderacao de seus valores, qual principio preponderante e, pois, 
aplicavel a hipotese concreta. 

Portanto, os principios gerais de Direito poem-se, dessarte, como as bases tedricas 
ou as razoes logicas do ordenamento juridico, que deles recebe o seu sentido etico, a sua 
medida racional e a sua forca vital ou historica. A vida do Direito e elemento essencial do 
dialogo da historia (REALE, 2001, p.298). 

2.1 PRINCIPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

A partir de meados do seculo XIX, o mundo juridico atravessou um periodo de 
transicao das monarquias absolutistas, em que os poderes se concentravam nas maos do 
monarca que nao admitia qualquer limitacao de poder, a exemplo do egocentrismo do frances 
Luis XIV que afirmava veementemente: "O Estado, sou eu", ou das ditaduras em que o 
governante violava, na maioria das vezes, os direitos fundamentals do cidadao, para uma nova 
moldagem de sistema de governo. 

A audaciosa facanha trouxe a inclusao de um novo ramo juridico de normas e 
principios, que instituiu o "Estado de Direito"; dai cada um se tornou obrigado a respeitar o 
direito dos individuos de forma geral e da coletividade. Desde entao o Estado passou a ter 
orgaos especificos para o exercicio da Administracao Publica, teoria da separacao de poderes 
1 Consultar livro de PAULO BONAVIDES e FABIO CORREA SOUZA DE OLIVEIRA, respectivamente, para 
um estudo mais detalhado do tema. 
Curso de Direito Constitucional, Malheiros 9°ed., 2000, PP.256 e 265. 
Por uma Teoria de Principios. O Principio Constitucional da Razoabilidade, Lumen Juris, 2002, pp.39/45. 
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desenvolvida por Montesquieu (O Espirito das Leis - 1748), bem como a hierarquia das 
normas e a submissao aos direitos fundamentals. Por isso, foi necessario o amadurecimento 
do revolucionario Direito Administrativo, que veio para aperfeicoar as relacoes internas da 
Administracao e as mesmas com seus "submissos", propiciando a solucao de eventuais 
litigios. 

Dessa feita, conclui-se que o Direito Administrativo e uma juncao harmonica de 
principios juridicos que regem o maquinario Estatal, seus agentes, atividades e orgaos, de 
forma coerente e correta, de maneira que nao haja macula e o interesse publico seja 
salvaguardado. 

Principios administrativos sao os postulados fundamentals que inspiram todo o 
modo de agir da Administracao Publica. Representam canones pre-normativos, norteando a 
conduta do Estado quando no exercicio de atividades administrativas. Bem observava Cretella 
Junior (1980, p.45) que nao se pode encontrar qualquer instituto do Direito Administrativo 
que nao seja informado pelos respectivos principios. 

E fato que nao sao unanimes entre os juristas a classificacao exata dos principios 
peculiares a apreciacao do merito administrativo, mas seguindo os ditames da Constituicao 
Federal 1988, elencam-se expressos os que estao na sua letra e os demais embora nao tenham 
uma denominacao unificada, tern a mesma relevancia ja que sao de aceitacao geral, na 
Doutrina e jurisprudencia, servindo tambem de norte para a Administracao. 

A Constituicao cidada nao pecou como as anteriores e ousou criar um capitulo 
pertinente a materia da Administracao Publica, o artigo 37 merece ser enfatizado: 

"Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 
seguinte[...]nao se aplicando o disposto neste paragrafo aos subsidios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores." 

O principio da legalidade e, provavelmente, o mais importante, por abranger todos 
os demais. O agente publico esta coagido a exercer sua funcao de maneira que suas acoes 
estejam fielmente acobertadas pela lei, e atendendo as necessidades primordiais da 
coletividade. Caso contrario, tera de ser submetido a sancoes de cunho disciplinar, civil ou 
penal; dai vai depender da natureza da infracao por ele cometida e da gravidade da situacao. 

Nesse sentido, Celso Bandeira de Meio (2005, p.79), "os particulares (...) podem 
fazer tudo que a lei nao proibe", a Administracao publica, ao inves disso, "so pode fazer o que 
a lei antecipadamente autorize". 
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O administrador publico se ve como objeto de um escrupuloso sistema 
hierarquico, em que a sua atuacao condiz com os preceitos do Direito e da moral, por 
excelencia, sujeitos a apreciacao da ordem publica. Abolindo cabalmente as omissoes e as 
acoes em desacordo com a finalidade do Estado, o administrador e apenas o intermediador 
revestido de alguns poderes e de autonomia para agir em favor da populacao, nao sendo esta a 
conveniencia de seu desempenho, estara rompendo com a licitude. 

O principio da moralidade vem munido de valores intrinsecos ao administrador 
publico, qualidades inerentes aos homens honestos, probos, integros, decentes, dos que 
acreditam no senso de Justica. Virtudes que determinam o carater das pessoas, das quais 
provavelmente foram adquiridas durante um periodo pregresso e que foi primordial para 
determinar a formacao da personalidade do individuo. 

Na verdade, o conceito de moralidade e relativo ao proprio amago do 
administrador publico, no proprio sentir e proceder, de modo que sua conduta seja ilibada e 
siga as regras norteadas pelos bons costumes. 

O principio da moralidade impoe que o administrador publico nao dispense os 
preceitos eticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve nao so averiguar os 
criterios de conveniencia, oportunidade e justica em suas acoes, mas tambem 
distinguir o que e honesto do que e desonesto. Acrescentamos que tal forma de 
conduta deve existir nao somente nas acoes entre a Administracao e os 
administrados em geral, como tambem internamente, ou seja, na relacao entre a 
Administracao e os agentes publicos que a integram." 

A ideia de moralidade do ato administrativo, atrelada a legalidade e a finalidade, 
no sentido de obter o maximo de eficiencia administrativa, honestidade e zelo pelo patrimonio 
coletivo, acaba ilustrando os pressupostos de validade necessarios para que a atividade 
publica seja legitima, evitando que praticas abusivas e em desacordo com os principios 
administrativos sejam exercidas. Um exemplo bem conhecido de tais praticas e o chamado 
nepotismo, o favoritismo excessivo dado aos parentes por pessoas que possuem um cargo 
elevado hierarquicamente, um dos atos de improbidade administrativa que mais provocam 
repudio a populacao. So que a Constituicao ja cuidou em vetar esse habito, elencando, no 
artigo 37, as restricoes atinentes a ocupacao dos cargos publicos. 

Outro principio expresso na Constituicao Federal e o da publicidade, que serve 
como divulgador de todas as atividades desempenhadas no ambito publico, atuando como 
vigilante, controlando a genuinidade dos atos publicos que tern o dever de apresentar 

2 A respeito do tema, veja-se o trabalho de SUZY CAVALCANTE KOURY, "A etica do servico publico" in 
RDA 220, pp. 183-194, 2000. Apud FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 18 ed. 
Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris, 2007, p. 18. 
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transparencia. Essa publicacao de informacoes e feita em orgaos da imprensa ou afixadas em 
reparticoes administrativas, em um local previamente determinado e, em alguns casos, pode-
se admitir o sigilo, quando tratar de casos que versem sobre a seguranca nacional, 
investigacoes policiais ou de interesse superior da Administracao que merece ser preservado 
em um processo sigiloso. 

Meireles (2001, p.88) desabafa uma critica nesse sentido: 

Lamentavelmente, por vicio burocratico, sem apoio em lei e contra a indole dos 
negocios estatais, os atos e contratos administrativos vem sendo ocultados dos 
interessados e do povo em geral, sob falso argumento de que sao "sigilosos", 
quando, na realidade, sao publicos e devem ser divulgados e mostrados a qualquer 
pessoa que deseje conhece-los e obter certidao. 

O principio da publicidade pode ser exigido atraves do direito de peticao, na 
oportunidade em que se dirige aos orgaos administrativos, a fim de formular algum tipo de 
postulacao (ver artigo 5°, XXXIV, "a", CF), ou mesmo por meio de certidoes, que da margem 
a defesa dos direitos pessoais, em que certas situacoes poderao ser esclarecidas, devido as 
verdades registradas dos fatos (ver artigo 5° XXXIV, "b", CF). Havera oportunidade em que 
serao negados esses direitos, mesmo assim, ainda restarao outros instrumentos constitucionais 
legais para solucionar o entrave, o mandado de seguranca (artigo 5°, LXIX, CF) e o habeas 
data (artigo 5°, LXXII, CF). 

O principio da eficiencia e o corolario dos principios expressos 
constitucionalmente; so se pensa na ideia de prestar um servico publico com presteza, 
produtividade e economicidade se, consequentemente, agir em conformidade com todos os 
outros principios expressos. E fato que um administrador publico operara sua funcao de forma 
louvavel se sua moral condisser com etica e dignidade, dentro das delimitacoes da lei, de 
forma transparente para que ninguem duvide da sua honestidade e ainda mais, de forma 
imparcial, para que sejam apenas preservados os interesses da coletividade, afastando 
qualquer possibilidade de acobertar pretensoes individuals. 

Meireles (2008, p.89): 

O principio da eficiencia exige que a atividade administrativa seja exercida com 
presteza, perfeicao rendimento funcional. E o mais moderno principio da funcao 
administrativa, que ja nao se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para o servico publico e satisfatorio atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros. 
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E, finalmente, o principio da impessoalidade que por sua vez impede que as 
realizacoes admini strati vo-governamentais sejam eivadas de intervencoes secundarias que, 
por nao terem carater impessoal, possam desviar a finalidade congruente com a coletividade, 
portanto, assegurando a exclusividade da entidade publica que a efetiva diante de qualquer 
decisao. 

Como expoe Bandeira de Meio (1992, p.68): 

No principio da impessoalidade se traduz a ideia de que a Administracao tern que 
tratar a todos os administrados sem discriminacoes, beneficas ou detrimentosas. 
Nem favoritismo nem perseguicoes sao toleraveis. Simpatias ou animosidades 
pessoais, politicas ou ideologicas nao podem interferir na atuacao administrativa e 
muito menos interesses sectarios, de faccoes ou grupos de qualquer especie. O 
principio em causa e senao o proprio principio da igualdade ou isonomia 

Em suma, podem-se elencar varios outros principios do Direito Administrativo, as 
classificacoes dos mais conceituados estudiosos e vasta, acerca do restante dos principios, os 
reconhecidos. Jose dos Santos Carvalho Filho, cita os seguintes: Principio da Supremacia do 
Interesse Publico, Principio da Autotutela, Principio da Indisponibilidade, Principio da 
Continuidade dos Servicos Publicos, Principio da Seguranca Juridica (protecao e confianca), 
Principio da Razoabilidade e o Principio da Proporcionalidade. E o classico Herly Lopes 
Meireiles, o Principio da Seguranca Juridica, o Principio da Motivacao, o Principio da Ampla 
Defesa e do Contraditorio, e por fim, o Principio do Interesse Publico ou Supremacia do 
Interesse Publico. 

2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO AMBIENTAL 

Antes da analise dos principios fundamentals do Direito Ambiental propriamente 
dito, oportuno que se apresente o seu conceito, sem adentrar no merito da polemica dos 
doutrinadores acerca da aceitacao ou nao do Direito Ambiental como disciplina juridica. 

No elenco dos doutrinadores consultados, destaca-se Edis Milare (2000, p.93), 
que, baseado no ordenamento juridico, conceitua Direito Ambiental como sendo: O complexo 
de principios e normas reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensao global, visando a sua sustentabilidade 
para as presentes e futuras geracoes. 
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Percebe-se, analisando o conceito supra descrito, que o Direito Ambiental nao so 
e um complexo de principios, mas tambem de normas, inclusive, esparsas e nao, ainda, 
devidamente sistematizadas em um Codigo que trate especificamente da materia. 

Observa-se, com isso, uma dificuldade de aplicacao, por parte do julgador, das 
normas e dos principios do Direito Ambiental, quando da analise do caso concreto. Outro 
fato importante a ser questionado, no momento, sao as penas aplicadas, pois em determinadas 
situacoes a sociedade fica irressarcida. 

Quanto aos principios, os estudiosos consultados sobre tema apresentam suas 
conclusoes. Optando por detalhes de principios ja de certa forma consolidados; tentando 
aglutinar dois ou mais em um so. Edis Milare (2000, p. 95-108), preciso nos detalhes, 
apresenta dez principios fundamentals do Direito Ambiental, dentre os quais, se destacam: 

2.2.1 Principio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 
pessoa humana 

Deduz-se que o presente principio e fruto do acrescimo feito pelo legislador 
constituinte ao artigo 5° da Constituicao Federal, quando inseriu, no caput do artigo 225, o 
direito, ou seja, "um meio ambiente ecologicamente equilibrado", como forma de assegurar 
condicoes dignas de vida para todos. 

Nao resta duvida de que o presente principio vem conquistando, pela sua 
importancia, espaco na legislacao constitucional e infraconstitucional. Vale ressaltar que o 
referido principio foi reconhecido pela Declaracao de Estocolmo em 1972, atraves dos 
principios 1° e 2° e reafirmado pela Declaracao do Rio em 1992, quando afirmam: 

Principio 1°: O homem tern o direito fundamental a liberdade, a igualdade, e ao 
desfrute de condicoes de vida adequadas, em um meio ambiente cuja qualidade lhe 
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tern a solene obrigacao de 
proteger e melhorar esse meio para as geracoes presentes e futuras. 
Principio 2°: Os recursos naturais da Terra, incluidos o ar, a agua, o solo, a flora e a 
fauna, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser 
preservados em beneficio das geracoes atuais e futuras. 
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Diante desse entendimento, conclui-se que o direito a um meio ambiente, 
ecologicamente equilibrado, constitui-se em um direito sagrado e inalienavel do cidadao, 
tanto no que se refere as geracoes presentes, quanto as futuras. 

2.2.2 Principio da natureza publica da protecao ambiental 

O principio da natureza publica da protecao ambiental fundamenta-se na previsao 
legal que considera o meio ambiente como bem de fruicao coletiva, cabendo ao Estado 
assegurar o exercicio deste direito. 

Na pratica, observa-se certa fragilidade do Estado para fazer cumprir o que esta 
estabelecido na Lei e, por conseguinte, assegurar um meio ambiente mais sadio e equilibrado. 
E facil justificar a fragilidade atribuida ao Estado. Chama a atencao alguns fatos publicos e 
notorios de irregularidades em autorizacoes para construcoes de estradas, exploracao de 
minerios, hoteis turisticos, dentre muitos, que levam estudiosos a questionarem o papel do 
Estado. 

A final, se a defesa do meio ambiente e um dever do Estado, inquestionavel e a sua 
omissao, devendo o cidadao ou a coletividade prejudicada, acionar o Judiciario exigindo o 
cumprimento do referido dever. 

2.2.3 Principio da participacao 

A relacao entre o Estado e a sociedade e fundamental, nao apenas na questao 
ambiental. Nao se pode falar em Estado Democratico de direito sem a participacao da 
populacao; portanto, e inadmissivel a ausencia do cidadao nas discussoes, nos debates acerca 
das questoes relativas ao meio ambiente. 

Vale evidenciar os avancos que ocorreram, especialmente, nos ultimos cinco anos, 
mas, tambem, e preciso ressaltar que falta muito a se fazer para que ocorra uma participacao 
efetiva da coletividade. 

As festejadas audiencias publicas sao citadas como exemplo da participacao 
popular, especialmente aquelas que sao realizadas para fins de estudo de impacto ambiental. 
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De fato, esse procedimento e importante no processo, entretanto, falta ao cidadao o acesso 
facil as informacoes para um melhor posicionamento. A falta de conhecimento e um dos mais 
graves problemas e esta levando o cidadao a tomar posicoes que, na maioria das vezes, o 
prejudica. 

Afinal, estando bem informado, o cidadao melhor se articulara com o Estado e as 
decisoes certamente contribuirao para que os beneficios possam ocorrer. 

Por fim, ressalte-se que o principio da participacao tern previsao legal no artigo 
225, caput, bem como no principio n° 10 da Declaracao do Rio que estabelece: 

Principio 10: O melhor modo de tratar as questoes ambientais e com a participacao 
de todos os cidadaos interessados, em varios niveis. No piano nacional, toda pessoa 
devera ter acesso adequado a informacao sobre o ambiente de que dispoem as 
autoridades publicas, incluida a informacao sobre os materiais e as atividades que 
oferecem perigo em suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos 
processos de adocao de decisoes. Os Estados deverao facilitar e fomentar a 
sensibilizacao e a participacao do publico, colocando a informacao a disposicao de 
todos. Devera ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e 
administrativos, entre os quais o ressarcimento dos danos e os recursos pertinentes. 

2.2.4 Principio da prevencao 

Os pesquisadores preferem a terminologia precaucao tambem ha os que adotam a 
terminologia prevencao. Por nao ser uma questao relevante nao se comenta essa divergencia, 
ate porque nao influi na importancia do principio, considerado um dos mais importantes, 
inclusive identificado como a diretriz mestra de toda a tutela do meio ambiente. 

Em materia de meio ambiente, o principio da prevencao assume essa dimensao, 
considerando o fato de que, na maioria dos casos, o dano ambiental pela sua extensao, torna-
se irreparavel e, diante da irreversibilidade da lesao propriamente dita, torna-se necessaria a 
adocao de medidas, por parte dos Orgaos competentes, que permitam ao cidadao e a 
coletividade a utilizacao racional dos bens que constam no meio ambiente e, ao mesmo 
tempo, a utilizacao de meios de prevencao que possam resguarda-lo contra possiveis riscos a 
sua saude e ao meio ambiente. 

Os estudos de impacto ambiental, previstos na Constituicao Federal, no artigo 
225, § 1°, IV, e 0 fundamento constitucional de que todas as acoes, todas as politicas 
ambientais devem necessariamente estar em sintonia com o principio da prevencao. 
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Diante dessa importancia, a ONU, quando da realizacao da Cupula da Terra, em 
1992, no Rio de Janeiro o adotou no principio n° 15, que estabelece: 

Principio n° 15: A fim de proteger o meio ambiente, a abordagem preventiva deve 
ser amplamente aplicada pelos Estados, na medida de suas capacidades. Onde 
houver ameacas de danos serios e irreversiveis, a falta de conhecimento cientifico 
nao serve de razao para retardar medidas adequadas para evitar a degradacao 
ambiental. 

Diante do dispositivo citado, conclui-se que o objetivo do Direito Ambiental seria 
a prevencao do dano, dai a importancia do principio da prevencao. 

Ainda sobre o principio da prevencao, importante ensinamento destaca Leme 
Machado (1995, p.539), vejamos: 

O posicionamento preventivo tern por fundamento a responsabilidade no causar 
perigo ao meio ambiente. E um aspecto da responsabilidade negligenciado por 
aqueles que se acostumaram a somente visualizar a responsabilidade pelos danos 
causados. Da responsabilidade juridica de prevenir decorrem obrigacoes de fazer e 
nao fazer. 

Portanto, mais claro ainda a posicao anteriormente assumida, quando se afirma 
que o principio da prevencao e um dos mais importantes, porque o seu fundamento esta em 
inibir o infrator a nao cometer o dano, impondo-lhe obrigacoes positivas (de fazer) e negativas 
(nao fazer), visando alcancar um objetivo maior, a preservacao do meio ambiente. 

2.2.5 Principio da educacao ambiental 

A importancia deste principio e imprescindivel na conscientizacao da sociedade 
para a preservacao do meio ambiente. Com fundamento na Constituicao Federal, em seu 
artigo 225, § 1°, VI, que tern como caracteristica principal a consciencia ecologica da 
sociedade, feita atraves de politicas especificas, de modo a assegurar a todo cidadao a 
titularidade do direito, permitindo a efetivacao do principio da participacao tao propagado, na 
salvaguarda do meio ambiente. 

Ressalte-se, nesse sentido, a importancia dos programas educativos realizados nas 
escolas publicas e privadas, bem como, de iniciativa e desenvolvidos por Orgaos dos 
governos e Orgaos nao-governamentais. 
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Outro fato de extrema importancia tern sido o envolvimento da midia, que embora 
ainda timido, merece destaque. E preciso, entretanto, mais ousadia na execucao desses 
programas. A final, nao se pode questionar a participacao e a educacao do povo na questao 
ambiental, sem a promocao de meios eficazes que assegurem o acesso a todos de forma 
efetiva. 

2.2.6 Principio do desenvolvimento sustentavel 

Com fundamento em varios dispositivos da Constituicao Federal, o principio do 
desenvolvimento sustentavel encontra seu fundamento maior, o seu nucleo, no caput do artigo 
225 do mesmo diploma legal. 

A analise da importancia desse principio deve ser feita levando em consideracao 
dois aspectos: a necessidade de crescimento econdmico e a necessidade de preservacao do 
meio ambiente. 

Indiscutivel e a importancia do crescimento economico, especialmente em um 
pais como o Brasil, com uma populacao tao carente de emprego e renda. No entanto, longe de 
se comungar com essa desastrosa e sem precedente exploracao do meio ambiente, que vem 
levando a desertificacao do solo e a extincao de mangues, fontes essenciais de sobrevivencia 
de grande parte dessa populacao. 

A jus t i f ica t iva de que e necessario que o pais cresca e u m engodo, u m a Utopia. Na 
verdade, existe um jogo de interesses muito grande, envolvendo multinacionais, politicos e 
administradores e, com isso, quern paga e o meio ambiente que a cada dia fica mais 
fragilizado e, em conseqiiencia, perde a populacao que fica a merce de uma serie de 
problemas. 

Destaque-se que o proprio conceito de desenvolvimento sustentavel, estabelecido 
pela Comissao Mundial sobre Meio Ambiente, e "aquele que atende as necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as geracoes futuras atenderem as suas proprias 
necessidades", e se conclui ser perfeitamente possivel o crescimento das geracoes presentes, 
sem comprometer as geracoes futuras. 

Como conclusao da analise do principio do desenvolvimento sustentavel, pode se 
dizer que como principio basilar do Direito Ambiental inova no aspecto juridico, alem de 
outros, ou nos ensinamentos de Pacheco Fiorillo (1997, p. 118): Estabelece um ponto de 
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equilibrio entre o crescimento economico justo e a adequada utilizacao dos recursos naturais, 
atraves de uma politica de preservacao planejada que tenha em conta os limites da 
sustentabilidade. 

Percebe-se a preocupacao do autor citado com o planejamento, como forma de 
estabelecer o crescimento equilibrado e justo, quando se necessita utilizar os recursos 
naturais. Nao se podem almejar bons resultados para o meio ambiente e para o homem, sem a 
presenca de uma politica de preservacao ambiental constante e participativa. 

Querendo-se alcancar indices mais satisfatorios de crescimento economico e de 
consciencia ecologica, deve-se observar a importancia de cada um desses principios, dentro 
de um contexto globalizado. O pais nao pode ficar mais a merce da exploracao pela 
exploracao. 
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3 A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO AMBITO AMBIENTAL: 
CONSIDERA^OES GERAIS 

A protecao do meio ambiente esta intimamente ligada as acoes desenvolvidas 
pelos agentes ambientais. Isso se justifica pela razao de que os mesmos por obrigacao devem 
balizar suas acoes administrativas nos principios eticos, e toda e qualquer iniciativa e evidente 
que se subordina ao Estado e a suas necessidades. Sabe-se que o Estado, por ser criacao do 
homem, e protagonista do processo de degradacao da natureza, por intermedio de suas acoes, 
suas omissoes e passividade, geram atraves de seus agentes uma serie de problemas que 
acabam por danificar os preceitos da administracao publica. 

Por isso se faz necessario conceituar o que se chama de probidade e, em seguida, 
o seu caminho inverso a improbidade. O conceito de probidade administrativa vem de 
encontro com os principios do Direito Administrativo, entao, elencados no capitulo anterior, 
ou seria melhor dizer que se configura como um ato inerente ao administrador publico, que 
tern por base agir em acordo com a observancia rigorosa dos deveres legais, da Justica, da 
moral e da honradez. Enquanto a improbidade e, consequentemente, o oposto, caracteriza-se 
facilmente quando o mesmo agente administrativo ambiental, outrora citado, atua de forma 
ilicita e prefere se valer de pretensoes do Estado. 

Assegura e esclarece Moraes (2010, p.370): 

A finalidade do combate constitucional a improbidade administrativa e evitar que os 
agentes publicos atuem em detrimento do Estado, pois, como ja salientava Platao, a 
punicao e afastamento da vida publica dos agentes corruptos pretendem fixar uma 
regra proibitiva, de que os servidores publicos nao se deixem "induzir por preco 
nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado."3 

O dever de probidade talvez seja o mais importante dos que competem a um 
administrador publico, que por bem se pauta na etica e na idoneidade exigidas pela 
moralidade, esta percebida em um dos principios constitucionais referentes ao artigo 37 da 
Constituicao Federal, que trata de materia exclusiva a administracao publica. Tracando os 
contornos do principio supracitado, Bandeira de Mello (2005, p. 107) aduz que: 

De acordo com ele, a Administracao e seus agentes tern de atuar na conformidade de 
principios eticos. Viola-los implicara violacao ao proprio Direito, configurando 
ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidacao, porquanto tal principio 

3 PLATAO. Republica. Bauru: Edipro, 1994. p.l 17. Apud MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 
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assumiu foros de pauta juridica, na conformidade do art. 37 da Constituicao. 
Compreendem-se em seu ambito, como e evidente, os chamados principios da 
lealdade e boa-fe, tao oportunamente encarecidos pelo mestre espanhol Jesus 
Gonzales Perez [...]. Segundo os canones da lealdade e da boa fe, a Administracao 
havera de proceder em relacao aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-
lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malicia, produzido de 
maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercicio de direitos por parte dos 
cidadaos. 

Outra pertinente definicao para improbidade administrativa e dada pelos 
Promotores paulistas Pazzaguini Filho, Elias Rosa e Fazzio Junior (1999, p. 39 e 40): 

[...] improbidade administrativa e o designativo tecnico para a chamada corrupcao 
administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da 
Administracao Publica e afronta os principios nucleares da ordem juridica (Estado 
de Direito, Democratico e Republicano), revelando-se pela obtencao de vantagens 
patrimoniais indevidas as expensas do erario, pelo exercicio nocivo das funcoes e 
empregos publicos, pelo "trafico de influencias nas esferas da Administracao 
Publica e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, 
mediante a concessao de obsequios e privilegios ilicitos. 

As consideracoes supracitadas se adequam fielmente aos casos em que esse ilicito 
esteja inserido na esfera ambiental. Logo, e nesse ambito que a pesquisa em tela foi 
desenvolvida. Parte-se do pressuposto de que o agente ambiental tenha sua atuacao maculada 
e julgada como desonesta e em desacordo com os interesses que norteiam a tutela ambiental. 
Ja que e garantido constitucionalmente pela Carta Magna de 1988, o Poder Publico tern a 
obrigacao de preservar e garantir a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida 
da populacao em geral. O caput do artigo 225 aborda exatamente essa tematica, suscitando 
fazer uso de todos os meios, sejam eles legislatives, administrativos e judiciais com o intuito 
de resguardar esses interesses difusos. 

E nesse ensejo cabe enfatizar a importancia da Lei n. 8.429/92, instituida a fim de 
precaver a ma administracao dos agentes publicos, bem como de puni-los de forma fume 
quando o ilicito ja tiver sido concretizado. 

As licoes de Figueiredo (2003, p.364 e 365) corroboram o que foi dito: 

A lei de Improbidade ingressa nesse cenario. Procura proteger a moralidade 
administrativa. Quer punir o devasso, o corrupto, da Administrativa Publica, mas 
tambem esta preocupada com a boa gestao dos recursos publicos, com 
comportamentos que violem, em maior ou menor grau, o principio da moralidade 
administrativa. Eis por que nao ha como conhece-la ou aplica-la ausente o principio 
da proporcionalidade, seja para tipificar as condutas la contempladas, seja para 
aplicar as sancoes previstas em seu texto. 
[...] Nao se ha de confundir ilegalidade com improbidade. A aplicacao da lei nao 
prescinde da individualizacao das condutas tidas como improbas. E necessario o 
integral respeito ao "devido processo legal" em carater substancial. O(s) reu(s) da 
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improbidade tern (tem) direito constitucional a ampla defesa e ao contraditorio, 
sobretudo para comprovar, se for o caso, sua boa-fe, seu grau de participacao, a 
culpa (ou o dolo); [...]. 
E preciso ainda entender que a prevencao e o acompanhamento simultaneo da gestao 
publica sao sempre mais eficazes do que a posterior responsabilizacao do agente, 
apos ocorrido o dano ao erario. Assim, os orgaos e agentes fiscalizadores do sistema 
devem estar presentes em todos os setores da Administracao Publica. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal, os inqueritos civis, o acompanhamento das audiencias 
publicas e das consultas publicas sao todos instrumentos importantes para esse 
efeito. 

Martins (1994, p.76), com propriedade: 

Assim, para que se evite o perigo de uma administracao corrupta caracterizada pelo 
descredito e ineficiencia, o legislador editou a Lei n. 8.429/92, com o intuito de 
prevenir a corrosao da maquina burocratica do Estado. No dizer de Wallace Paiva 
Martins Junior, "a lei federal 8.429/92 instituiu no direto brasileiro um autentico 
codigo da moralidade administrativa. 

E facil comprovar as frequentes ofensas ao meio ambiente, as vezes se esta diante 
de um caso que caracteriza a improbidade administrativa e o pensamento do homem medio e 
tao limitado a direcionar a expressao a outros paradigmas que se esquece de visualizar o 
cotidiano quando se trata da questao ambiental, tanto pela omissao ou pelas acoes dos 
administradores publicos que utilizam o pretexto de priorizar o interesse geral, quando 
encobrem a pretensao meramente individual. 

As areas de mananciais estao sendo invadidas sem a minima discricionariedade 
por loteadores clandestinos que, de forma torpe, por inercia ou conveniencia dos proprios 
agentes publicos, acabam por dividir as terras entre os mais necessitados, causando um 
prejuizo hidrico tanto a sociedade que depende essencialmente desse recurso, quanto gerando 
lucro para esses aproveitadores, e ainda diminuindo a valorizacao desse imovel para o proprio 
proprietario. Alem disso, ainda para agravar a situacao e para ultrajar o descaso com a coisa 
publica sao implementados varios equipamentos urbanos nessas areas que deveriam ser 
preservadas para garantir a efetividade das leis ambientais, so vindo a reafirmar a habitacao 
nesses locais e a impedir que as geracoes futuras gozem do direito de usufruir de um meio 
ambiente equilibrado, como consagra o artigo 225 da Lei Maior. 

Outra realidade triste que se evidencia nos casos de improbidade administrativa 
em varias cidades brasileiras e a instalacao desenfreada de lixoes em areas de preservacao ou 
quando nao, sem o minimo ajustamento permitido, atingindo os lencois freaticos com 
produtos toxicos que resultam da decomposicao desses residuos e comprometendo 
gravemente a saude da populacao local. Ha administradores que vao ainda mais longe e 
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mancham mais sua reputacao, usando ironicamente a expressao "aterro sanitario" para 
dissimular esse tipo de conduta ilicita, havendo nao se sabe o motivo da maioria desses 
aterros, os lixoes propriamente ditos, serem instalados junto a corregos e rodovias. 

Ha que se comentar tambem sobre o lancamento de esgotos feitos 
costumeiramente pelas administracoes, sobre a chamada "queima controlada", que 
paradoxalmente se chocam com as normas federais (Leis 6.938/81 e 9.605/98) e ainda ofende 
o ditame estadual por forca da lei 9.97/76, ja que e proibida a emissao de poluentes no ar, 
agua e solo, ou de qualquer forma de materia e energia com intensidade e quantidade 
suficientes para ofender a saude e o bem estar das pessoas, bem como da fauna e flora. 

3.1 OS SUJEITOS DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

3.1.1 Sujeito passivo 

O artigo 1° da Lei n.8.429/92 pormenoriza o sujeito passivo do ato de 
improbidade administrativa e mais adiante em seu paragrafo unico amplia as opcoes cabiveis 
para a identificacao dos sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa e demonstra o 
alcance da Lei n° 8.429/92, trazemos a transcricao do artigo e seu paragrafo unico: 

Art.l0 Os atos praticados por qualquer agente publico, servidor ou nao, contra a 
administracao direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municipios, de Territorio, de empresa incorporada 
ao patrimonio publico ou de entidade para cuja criacao ou custeio o erario haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqiienta por cento do patrimonio ou da 
receita anual, serao punidos na forma desta lei. 
Paragrafo unico. Estao tambem sujeitos as penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimonio de entidade que receba subvencao, 
beneficio ou incentivo, fiscal ou crediticio, de orgao publico, bem como daquelas 
para cuja criacao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqiienta por cento do patrimonio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 
sancao patrimonial a repercussao do ilicito sobre a contribuicao dos cofres 
publicos". 

Os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa ambiental remetem-se 
ao artigo anterior, na medida em que, os orgaos publicos ou entidades recebam verba 
destinada a aplicacao de alguma atividade inserida na esfera ambiental. Em face da 
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descentralizacao do Poder Publico e do consequente surgimento de inumeros orgaos 
hodiernamente, a atuacao da Administracao Publica torna-se um tanto complexa, e por esse 
motivo e que se da essa flexibilizacao no rol dos sujeitos passivos dos atos de improbidade 
administrativa. 

3.1.2 Sujeito ativo 

Designa-se de sujeito ativo do ato de improbidade aquele que pratica atos que 
sejam vinculados a administracao ambiental, concorrendo para sua pratica ou deles tirando 
proveito indevidamente, assim os qualificado nos termos do artigo 2°, da Lei 8.429/92: 

Art.2° Reputa-se agente publico, para efeitos desta lei, aquele que exerce ainda que 
transitoriamente ou sem remuneracao, por eleicao, nomeacao, designacao, 
contratacao ou qualquer outra forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, 
emprego ou funcao nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Garcia e Pacheco Alves (2006, p.218) com perfeicao definem sujeito ativo, 
fazendo alusao a esse dispositivo e ao conceito de sujeito passivo: 

No sistema da Lei [...], os atos de improbidade somente podem ser praticados por 
agentes publicos, com ou sem auxilio de terceiros [...]. Como se constata pela 
analise do artigo [...], a concepcao de agente publico nao foi construida sob uma 
perspectiva meramente funcional, sendo definido o sujeito ativo a partir da 
identificacao do sujeito passivo dos atos de improbidade, havendo um nitido 
entrelacamento entre as duas nocoes". 

Na mesma oportunidade os mesmos autores (2006, p. 219) ainda esclarecem: 

Alem daqueles que desempenham alguma atividade junto a administracao direta ou 
indireta de qualquer dos Poderes [...], os quais sao tradicionalmente enquadrados sob 
a epigrafe dos agentes publicos e sentido lato, parte final do art. 2° [...] torna 
incontroverso que tambem poderao praticar atos de improbidade as pessoas fisicas 
que possuam algum vinculo com as entidades que recebam qualquer montante do 
erario [...]. Assim, coexistem lado a lado, estando sujeitos as sancoes previstas na 
Lei [...], os agentes que exercam atividade junto a administracao direta ou indireta 
(perspectiva funcional), e aqueles que nao possuem qualquer vinculo com o Poder 
Publico, exercendo atividade eminentemente privada junto a entidades que, de 
qualquer modo, recebam numerario de origem publica (perspectiva patrimonial). 
Como se ve, trata-se de conceito muito mais amplo que o utilizado pelo art. 327 do 
Codigo Penal. 
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Mais adiante, no artigo conseguinte, sera possivel destacar o papel de um 
"terceiro" ou participe, aquele individuo que concorre para que a pratica do delito seja 
materializada, que de fato sera tambem responsabilizado, nao da maneira que o agente publico 
ira ser penalizado, aos moldes da Lei de Improbidade, mas de forma coerente e proporcional a 
gravidade da conduta por ele desempenhada. "Art. 3° As disposicoes desta lei sao aplicaveis, 
no que couber, aquele que, mesmo nao sendo agente publico, induza ou concorra para a 
pratica do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta". 

Sendo essenciais as licoes de Garcia e Pacheco Alves (2006, p.234 e 235) a fim de 
avaliar, de forma transparente o que dispoe o artigo 3°, da Lei de Improbidade 
Administrativa: 

A acao do terceiro pode se desenvolver em tres ocasioes distintas, as quais sao 
individualizadas a partir da identificacao do momento de conformacao do elemento 
subjetivo do agente publico e da pratica do ato de improbidade: 
1° O terceiro desperta no agente publico o interesse em praticar o ato de 
improbidade, induzindo-o a tanto. [...] Situacao diversa ocorre com a instigacao, em 
que a intencao de praticar o ilicito preexistia a acao do terceiro [...]. [...], aquele que 
tao somente instiga o agente publico nao tera sua conduta subsumida ao art. 3°, da 
Lei n° 8.429/92 [...]. 
2° O terceiro concorre para a pratica do ato de improbidade, participacao esta que 
pode consistir na divisao de tarefas com o agente publico ou mera prestagao de 
auxilio material [...]. 
3° O terceiro nao exerce qualquer influencia sobre o animus do agente ou presta 
qualquer contribuicao a pratica do ato de improbidade, limitando-se em beneficiar, 
de forma direta ou indireta, do produto do ilicito [...]. 
[...] somente sera possivel falar em punicao de terceiros em tendo sido ato de 
improbidade praticado por um agente publico, requisito este indispensavel a 
incidencia da Lei n° 8.429/92. Nao sendo divisada a participacao do agente publico, 
estara o extraneus sujeito a sancoes outras que nao aquelas previstas nesse diploma 
legal. 

Logo, a passagem acima descreve com grande riqueza de detalhes toda e qualquer 
possibilidade de atuacao do sujeito passivo no ato de improbidade. Por isso, a lei nao deixa de 
trazer um conceito bastante amplo em relacao a isso, no artigo 2°, ao mencionar a expressao 
"ou qualquer forma de investidura ou vinculo", bem como no artigo 3°, quando traz a baila 
"no que couber, aquele que, mesmo nao sendo agente publico, induza ou concorra para a 
pratica do ato de improbidade ou dele se beneficie". E ainda se faz mister salientar que essa 
lei devera ser aplicada contra atos de improbidade administrativa em quaisquer dos tres 
Poderes. 
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3.2 LEGITIMADOS PARA PROPOSITURA DA AQAO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

Sao legitimados para intentar a acao de improbidade administrativa e a acao 
cautelar que lhe for acessoria, o Ministerio Publico e a pessoa juridica interessada, como bem 
dispoe o caput do artigo 17 da Lei 8.429/92. 

3.2.1 Ministerio Publico 

E sabido que a atuacao do orgao ministerial e de suma importancia no tocante a 
acao de improbidade administrativa ambiental, pois alem de fruir da condicao de parte na 
demanda, possui intervencao obrigatoria como custos legis, se a parte for outra. 

A Constituicao Federal vigente traz em seu artigo 129, III, que o Ministerio 
Publico tern legitimidade ativa para defender o patrimonio publico e a moralidade 
administrativa, trate-se, nao apenas de uma prerrogativa que lhe foi dada, mas de uma 
obrigacao propriamente dita. Por essas razoes, o Parquet tern como instrumento de coleta de 
provas o inquerito policial e o procedimento administrativo, que serao de grande valia na 
apuracao dos fatos e, posteriormente, na decisao a vir a ser tomada.4 

Deve tambem ficar claro que a representacao da autoridade administrativa nao e 
condicao de procedibilidade para que o Ministerio Publico proponha a acao cautelar 
preparatoria, nem para que intente a acao principal. (PAZZAGLINI FILHO; ELI AS ROSA; 
FAZZIO JUNIOR, 1997, p. 186). 

Com propriedade Mazzilli (1995, p.490) ressalta: 

Dispoe a Lei n° 8.625/93, Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, em seu art. 26 que: "No exercicio de 
suas funcoes, o Ministerio Publico podera: I - instaurar inqueritos civis e outras medidas e procedimentos 
administrativos pertinentes e, para instrui-los: a) expedir notificacoes para colher depoimento ou esclarecimentos 
e, em caso de nao comparecimento injustificado, requisitar conducao coercitiva, inclusive pela Policia Civil ou 
Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; b)requisitar informacoes, exames periciais e documentos 
de autoridades federals, estaduais e municipals, bem como dos orgaos e entidades da administracao direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; c) 
promover inspecoes e diligencias investigatorias junto as autoridades, orgaos e entidades a que se refere a alinea 
anterior; II - requisitar informacoes e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo 
em que oficie; 
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O Ministerio Publico nao sucumbe, nao paga custas, nem honorarios. Na acao 
publica ou coletiva proposta pelo Ministerio Publico na defesa de interesses gerais 
da coletividade, quern area com eventuais despesas, no caso de improcedencia do 
pedido, sera o proprio Estado. 

O Ministerio Publico se agir de ma fe tern dever de arcar automaticamente com as 
custas processuais, bem como com os honorarios advocaticios.5 

Alem disso, o § 4°, do artigo 17 da Lei 8.429/92 reza que "O Ministerio Publico, 
se nao intervier no processo como parte, atuara, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena 
de nulidade". Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se pronunciou que "o 
inconformismo contra decisao judicial na via do recurso ha de ser reservado pelo Orgao, 
atuando como fiscal da lei, a situacoes concretas em que surja, de inicio, ilegalidade".6 

3.2.2 Pessoa Juridica interessada 

O legislador tentou restringir o rol de co-legitimados na intencao de embaracar a 
atuacao das associacoes civis e outras entidades previstas no artigo 5°, da Lei da Acao Civil 
Publica, para que se tornasse mais dificultoso o processo de combate a improbidade 
administrativa. Nao restam duvidas que lege ferenda, todos os co-legitimados do artigo 5°, da 
Lei n° 7.347/85, podem intentar a acao civil publica para que assim defendam os interesses 
difusos, consagrados nos termos do artigo 1°, IV, da lei supramencionada. Ademais, por nao 
fazer parte no artigo 17, da Lei n 0 8.429/92, os outros entes coletivos estariam vetados de 
contestar a condenacao do reu nas sancoes nela previstas. Essa restricao a legitimidade e 
paradoxal diante das acoes coletivas que tern por ideologia oportunizar o amplo debate dos 
interesses difusos e coletivos perante o Judiciario, ja que se vivenciou um Estado 
Democratico de Direito. 

A pessoa juridica interessada nao se resume a pessoa juridica prejudicada, o 
artigo 18, da Lei n ° 8.429/92, e claro nesse sentido: "a sentenca que julgar procedente acao 

5 O Superior Tribunal de Justica entendeu que "Na linha de precedentes da Corte, em acao civil publica nao cabe 
a imposicao do onus da sucumbencia ao Ministerio Publico, salvo comprovada ma-fe" (REsp 258128/MG, Rel. 
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T., julgado em 08.05.2001, DJ 18.06.2001 p. 150). No mesmo 
sentido: REsp 403599/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T., julgado em 03.04.2003, DJ 12.05.2003 p. 274; 
AgRg no REsp 204951/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a T., julgado em 30.06.1999, DJ 16.08.1999 p. 101; 
REsp 183089/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, la T., julgado em 20.05.1999, DJ 01.07.1999 p. 
128. 
6 STF - RO em MS 24.293-4/DF - la T. j . 04.10.2005 - v. u. - rel. Min. Marco Aurelio - DJU 
28.10.2005. RT 845/170. 
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civil de reparacao de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinara o 
pagamento ou a reversao dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa juridica prejudicada 
pelo ilicito". E presumivel que uma pessoa juridica tenha um interesse, sem que tenha sido de 
forma direta lesada pelo ato de improbidade. E como a improbidade administrativa traduz um 
interesse metaindividual, difuso por excelencia, nao ha como afastar o interesse de todas as 
pessoas juridicas previstas no art. 5°, da Lei n° 7.347/85. 

Nesse contexto, guia-se pela pertinente visao Filardi (2005, p. 87): 

Atraves da tutela coletiva. os magistrados puderam ampliar o alcance de efetividade 
das normas juridicas de acordo com os ditames da democracia processual, muito 
embora tal iniciativa seja ainda incipiente, pois estes ainda muito arraigados a 
formalismos desnecessarios e relacoes juridicas estaticas, nao inserem estas 'grandes 
demandas' no seio do debate popular. E chegada a hora de transmudar a engessada 
concepcao de relacao processual para uma visao cada vez mais caleidoscopica das 
demandas posta em Juizo. Por estar constitucionalmente assegurado, o direito de 
acao deve ser facilitado, sob pena de contribuirmos para que as normas de direito 
material estejam em um piano inalcancavel para os jurisdicionados, permitindo que 
ilegalidades seja perpetradas e que o Poder Judiciario seja visto como um orgao 
distante dos conflitos humanos. O direito de acao deve ser humanizado para 
contemplar os anseios da populacao. O real destinatario da tutela jurisdicional deve 
ser tratado com respeito e justica, tornando o processo um metodo igualitario de 
debate e aplicacao concreta da vontade legal. 

Pautando nesses fundamentos defende-se a legitimidade ativa da acao de 
improbidade administrativa que, contempla as seguintes pessoas juridicas: Uniao, Estados, 
Distrito Federal, Municipios, autarquias, empresas publicas, fundacoes, sociedades de 
economia mista ou, ainda, por associacoes civis7 que incluam dentre suas finalidades 
institucionais a protecao da probidade administrativa, mesmo que essas pessoas juridicas nao 
tenham sido diretamente prejudicadas pelo ato de improbidade. 

7 Constituidas ha pelo menos 01 (um) ano. Sendo que o requisito da pre-constituicao podera ser dispensado pelo 
juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensao ou caracteristica do dano, ou pela 
relevancia do bem juridico a ser protegido (art. 5°, inciso I e §4° da Lei 7.347). 
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4 CLASSIFICA^OES DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL: ENRIQUECIMENTO ILICITO DO AGENTE PUBLICO 
AMBIENTAL 

A primeira modalidade e encontrada expressa no artigo 9° da Lei de Improbidade 
administrativa, segundo ele a conduta de improbidade que gera o enriquecimento ilicito do 
agente ocorre quando o mesmo embolsa "qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
razao do exercicio de cargo, mandato, funcao, emprego ou atividade mencionadas no artigo 1° 
da lei." Essa apreciacao e dada no caput do artigo e diz-se generica por abarcar a conduta 
principal que caracteriza essa especie de improbidade administrativa, enquanto que os incisos 
que o seguem de modo acessorio, descrevem as condutas especificas ou meramente 
exemplificativas que servirao para direcionar o estudo e facilitar a ilustracao da conduta 
generica do agente pubico ambiental. 

O enriquecimento ilicito configura-se quando a conduta do agente vem eivada de 
vontade, ou melhor, de dolo, desde que o individuo aproveite-se do cargo publico que 
desempenha para auferir lucratividade de maneira desonesta, que venha ofender os principios 
da moralidade e da probidade. O pressuposto indispensavel para que se abranja a 
procedimento ilicito e o descrito anteriormente, o que nao implica dizer que necessariamente 
tais atos importarao em prejuizo ao erario, o agente por vezes pode trilhar seus atos por 
caminhos que apesar de torpes nao irao causar lesao aos cofres publicos. Observam-se 
exemplos disso nos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 9° da lei n° 8.429/92: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem movel ou imovel, ou qualquer 
outra vantagem economica, direta ou indireta, a titulo de comissao, percentagem, 
gratificacao ou presente de quern tenha interesse, direto e indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por acao ou omissao decorrente das atribuicoes do agente 
publico; 
II - perceber vantagem economica, direta ou indireta, para facilitar a aquisicao, 
permuta ou locacao de bem movel ou imovel, ou a contratacao de servicos pelas 
entidades referidas no art. 10 por preco superior ao valor de mercado; 
III - perceber vantagem economica, direta ou indireta, para facilitar a alienacao, 
permuta ou locacao de bem publico ou o fornecimento de servico por ente estatal 
por preco inferior ao valor de mercado; 
V - receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
tolerar a exploracao ou a pratica de jogos de azar, de lenocinio, de narcotrafico, de 
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilicita, ou aceitar promessa de 
tal vantagem; 
VI - receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indireta para 
fazer declaracao falsa sobre mediacao ou avaliacao em obras publicas ou qualquer 
outro servico, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou caracteristica de 



35 

mercadorias ou bens fomecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei; 
IX - perceber, vantagem economica para intermediar a liberacao ou aplicacao de 
verba publica de qualquer natureza; 

O artigo 9° sanciona os atos originarios da improbidade administrativa dessa 
modalidade, entretanto, e necessaria uma analise do caso concreto do ato de improbidade 
quando se tratar de querelas na esfera ambiental. Dai pode-se dizer que no caput do artigo 
existe a subsuncao, de forma que a mesma sirva para ampliar o alcance do tipo de conduta 
descrita, na medida em que, o Estado se fizer omisso ou manipulador de interesses, estes 
resultando na degradacao do meio ambiente. 

Essa realidade e comum quando, por exemplo, um agente recebe propina para 
conceder uma licenca ambiental para construcao de um predio luxuoso as margens de um rio, 
quando o mesmo deixar de exercer o poder de policia ambiental inerente aos orgaos do 
SISNAMA, quando embora ocorra dano ambiental se esquiva de embargar, multar, atuar 
deixando o meio ambiente a merce de pessoas de alto poder aquisitivo. 

Destarte, resumindo o exposto acima, Pazzaglini Filho (1999, p.l 18 e 119), com 
propriedade, aduz: 

Claro que o agente publico, que recebe qualquer tipo de vantagem economica 
indevida em razao do exercicio de funcao publica na area do meio ambiente, comete 
ato de improbidade administrativa previsto no art. 9°da LIA. 
Assim, o agente publico, que, mediante o recebimento de propina, expede licenca 
para a implantacao de industria em zona de reserva ambiental, infringe este 
dispositive Da mesma forma , aquele que concede licenca ambiental, mesmo sendo 
o EIA/RIMA desfavoravel, ou emite estudo previo de impacto ambiental de 
conteudo ideologicamente falso, atestando, ao reverso da realidade, que a instalacao 
de certa obra ou atividade nao causara significativa impactacao ambiental, e 
recebendo para tanto vantagem economica direta ou indireta, a titulo de comissao, 
percentagem, gratificacao ou presente, sera tambem responsabilizado por 
infringencia ao art. 9° da LIA. 
Em suma, os agentes publicos da Administracao direta [...] e da Administracao 
indireta de todos os niveis [...], que, no desempenho de funcoes na area do meio 
ambiente, infringirem o art. Da LIA, serao sujeitos as sancoes mencionadas. 

Insta dizer que, nao ha qualquer restricao que impeca que o individuo (agente 
publico) por meios licitos tornar-se rico, desde que nao a atividade que desempenhe nao 
macule os principios regentes da administracao publica. O elemento subjetivo da conduta e o 
dolo, a culpa nessa especie nao e levada em consideracao, ja que os elementos a compoem 
nao seriam coerentes se, por exemplo, um servidor publico recebesse alguma vantagem 
impropria por meio de imprudencia, negligencia ou impericia. 

O enriquecimento ilicito nao admite tentativa, o que implica dizer que so sera 
concretizada a improbidade se houver a consumacao da conduta. O sujeito ativo podera ser o 
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agente publico ambiental e um terceiro, de forma isolada cada um cometendo uma acao e 
unidos pelo mesmo proposito, o de obter vantagem ilicitamente. Em outros casos pode 
ocorrer que somente o agente seja o sujeito ativo, que atraves de uma conduta meramente 
comissiva, como bem ratifica o artigo da lei em comento nao admitir que alguem seja omisso 
para receber vantagem indevida, emprego, comissao ou utilizar instrumento de trabalho que 
pertence ao patrimonio publico. 

4.1 ATOS CAUSADORES DE PREJUIZOS AO ERARIO 

A segunda especie de improbidade e percebida no artigo 10 da Lei n. 8.429/92, 
classificada como condutas causadoras de danos ao erario publico, em outras palavras 
"qualquer acao ou omissao, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriacao, malbaratamento ou dilapidacao dos bens ou haveres das entidades referidas no 
artigo 1 ° desta lei". 

Corrobora a afirmacao supracitada, Pazzaglini Filho (1999, p.l 19): 

[...], a incidencia da Lei de Improbidade Administrativa e restrita, pois a norma do 
artigo 10 tern aplicacao nos casos de lesao ao Erario, que diz respeito ao aspecto 
economico e financeiro (bens e direitos) do patrimonio publico. 
Enquadra-se em tal dispositivo o agente publico encarregado da tutela do meio 
ambiente, que, por acao ou omissao ilicita, dolosa ou culposa, acarretar dano ao 
Erario (perda patrimonial, desvio, apropriacao, malbaramento e dilapidacao, de bens 
publicos e haveres). 
Assim, o agente publico que autoriza ou permite, por acao ou omissao, dolosa ou 
culposa, a demolicao de bem publico tombado causa prejuizo ao patrimonio publico 
e responde por ato de improbidade administrativa lesivo ao Erario. 

Desta feita, vale salientar e mais comum na lei em comento e na esfera ambiental 
o encaixe do ato de improbidade aos moldes previstos nos incisos XI, quando o agente 
ambiental entra em cena permitindo o provimento despesas de recursos vinculados a 
interesses das entidades ambientais de forma que nao seja autorizada em lei ou regulamento; 
no inciso X , quando o agente ambiental se faz valer de sua autonomia dentro da entidade que 
desempenha sua funcao e negligencia a arrecadacao de tributos ou renda, e ate mesmo sendo 
omisso na conservacao do patrimonio publico; por fim, no inciso XII, "permitir, facilitar ou 
concorrer para que o terceiro se enriqueca ilicitamente". 

Moraes (2003, p.2.659) aduz alguns requisitos essenciais para a tipificacao das 
condutas previstas para essa modalidade de improbidade: 
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-conduta dolosa ou culposa do agente (...) vontade livre e consciente do agente em 
realizar qualquer das condutas (...) descritas, responsabilizando-se tambem o agente 
cuja conduta, por imprudencia, negligencia ou impericia, adeque-se aquelas 
previstas (...). 
-conduta ilicita: (...) 
-existencia de lesao ao erario ou perda patrimonial, desvio, apropriacao, 
malbaratamento ou dilapidacao dos bens ou haveres: (...) a lei pretende punir a 
conduta ilicita que acarretar prejuizo concreto aos cofres publicos; 
-nao exigencia de nexo causal entre o exercicio funcional e o prejuizo concreto 
gerado ao erario publico (nexo de oficialidade). 

Tem-se nessa especie de improbidade a preservacao do patrimonio publico como 
objeto de tutela, nao apenas a salvaguarda do tesouro em si, mas todo aparato de bens, 
recursos e valores que fazem parte do patrimonio publico e sua supremacia diante dos ditames 
da lei que imperaram o pais. O pressuposto indispensavel e a ocorrencia do dano de carater 
patrimonial no que tange as pessoas do artigo 1° da lei n° 8.429/92, ao contrario do que se 
evidencia na modalidade antecedente de improbidade aqui e necessario que o erario sofra a 
dilapidacao para que se consume essa modalidade. O pressuposto que pode ser dispensado e o 
enriquecimento ilicito, o sujeito ativo podera agir indevidamente provocando o dano sem que 
seja obrigatorio que o mesmo torne-se abastado. 

Outra caracteristica que difere do enriquecimento ilicito e o elemento subjetivo, 
no mesmo so o dolo e importante, ja nessa especie o dolo e a culpa compartilham do mesmo 
status. Ha uma polemica entre os autores sofre a exclusao ou nao da culpa como elemento 
subjetivo do tipo, so que o entendimento prevalecera de acordo com o argumento mais 
consistente, ate porque existem condutas culposas que transparecem mais gravidade do que 
outras dolosas. Aproveitando o ensejo, convem exaltar o principio da proporcionalidade que 
traz a baila o que chamamos de "justica", permitindo que se puna com a sancao mais justa e 
adequada a menor ou maior importancia do ilicito. 

No tocante ao sujeito ativo, adota-se o mesmo comentario feito a respeito do 
enriquecimento ilicito, tanto pode ser cometido pelo agente publico sozinho como pelo agente 
em co-autoria com um terceiro. A natureza dos tipos admite condutas omissivas e comissivas, 
diferente do que ocorre no enriquecimento como foi visto a priori. 

O sentido do termo "erario" soa como um conjunto de recursos economicos e 
financeiros de uma entidade ou Estado, so que e fato que o meio ambiente esta inserido 
constitucionalmente na acepcao de patrimonio publico e merece o amparo do artigo 10 da lei 
de improbidade, sendo indiscutivel a sua essencialidade para a qualidade de vida da 
populacao e para o bom andamento da sociedade. 
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Na linha de pensamento de Bello Filho (2000, p.75) e facilmente compreensivel o 
que foi dito: 

(...) a ofensa ao ambiente, em ultima analise, e ofensa ao patrimonio publico. O 
conceito de patrimonio publico aqui utilizado para fazer inserir o ambiente nas suas 
linhas de contorno, nao e aquele fincado no conceito classico do termo que o tern 
como bem corporeo de uso, gozo, fruicao e disposicao do titular que seriam as 
administrates (...). O ambiente passa a ser patrimonio publico na medida em que e 
bem de uso comum do povo e, portanto, publico no sentido de bem da coletividade, 
como patrimonio universal de toda a humanidade e de necessaria protecao, segundo 
as normas que protegem o patrimonio de todos. Nestes termos, agredir o meio 
ambiente e agredir o patrimonio publico, ja que o artigo 225 da CF o define como 
bem desta natureza. 

O Estado sempre sera responsavel pela reparacao dos danos ambientais, tanto os 
provocados por ele proprio quanto por terceiros, se os mesmos nao dispuserem de recursos 
financeiros suficientes para recuperar os danos. Por isso, quando algum ato improbo da 
administracao publica e concebido em detrimento de particulares torna-se obrigacao do Poder 
Publico minorar qualquer impacto ambiental que seja, garantindo que a Constituicao seja 
respeitada. De uma forma ou de outra surgirao despesas resultantes da ma fe na administracao 
publica, o Estado sera forcado a mexer no erario a fim de prover a revitalizacao da area 
ambiental degradada. 

4.2 ATOS VIOLADORES DOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA 

Ressalta-se, ainda, o artigo 11 descreve os atos de improbidade que atentam 
contra os principios da Administracao Publica, que serve como dispositivo "subsidiario" para 
as demais especies de improbidade, quando nao se encaixar em nenhum dos dois casos 
anteriores, se amoldara a essa modalidade. Todo e qualquer agente publico seja de qualquer 
cargo e obrigado a agir de acordo com os principios do Direto Administrativo, velando 
fielmente pela moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade, eficiencia, dentre outros 
principios reconhecidos pela doutrina. 

O artigo 11 reza: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os principios 
da administracao publica qualquer acao ou omissao que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade as instituicoes, e notadamente: 
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competencia; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio; 
III - revelar fato ou circunstancia de que tern ciencia em razao das atribuicoes e que 
deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso publico; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a faze-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgacao oficial, teor de medida politica ou economica capaz de afetar o 
preco de mercadoria, bem ou servico. 

Dessa forma, comete-se ato de improbidade administrativa de acordo com o que 
expoe o artigo em tela, o agente publico ambiental que venha a conceder licenca a uma 
atividade proibida pelo zoneamento ambiental. Ha casos em que ainda e mais condenavel a 
postura do agente ambiental, quando o mesmo se mostra descomprometido com cargo que 
desempenha, acabando por ser omisso ha algumas acoes, a invasao, por exemplo, de uma area 
de protecao ambiental, ou mesmo ao funcionamento de atividades lesivas ao meio ambiente 
em uma area da mesma necessidade de protecao clandestinamente. Tambem advem da mesma 
maneira o agente publico que deixa de praticar ou delonga a atribuicao que lhe e devida, por 
analogia, a remocao de um "lixao" montado em uma area de protecao ambiental, ou quando 
nao cessa o lancamento de residuos em agua corrente, sem nenhum tratamento anterior desses 
detritos. 

A violacao dos principios e deveres em materia ambiental pode gerar a nulidade 
do ato administrativo em questao e a responsabilizacao do agente publico que rompeu com os 
pressupostos preconizadores da Administracao Publica, alem do que rescindiu com o que 
garante a Lei Maior. O meio ambiente e fonte de riqueza inestimavel para o nosso pais, entao 
qualquer ato que venha a ser praticado reiteradamente em desacordo com a finalidade que a 
lei estabelece deve ser punido, em ocasiao em que, por omissao da pratica de ato de oficio, 
"desleixos fiscalizatorios do Poder Publico em materia ambiental", quando "permite-se a 
instalacao de situacao fatica irreparavel ou de dificil reparacao para o meio ambiente". 

A atuacao da autoridade competente para punir tais ilicitos devera ser feita 
proporcionalmente, a fim de que o principio da razoabilidade seja de fato cumprido, para que 
em contrapartida nao se gere abuso de poder. Ja que constitui objeto de tutela dessa 
modalidade de improbidade a observancia dos principios constitucionais. O pressuposto 
exigivel e alanceamento dos principios da Administracao Publica, o que se evidencia a 
dispensabilidade do dano ao erario e o enriquecimento ilicito. O elemento subjetivo e tao 
somente o dolo, nao se tern controversia em relacao a acepcao de culpa na doutrina 
contemporanea. Quanto ao sujeito ativo, em regra e o agente publico ambiental. E por fim, 
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constata-se que as condutas sao de natureza tanto omissivas como comissivas, na primeira 
tem-se o inciso II do art. 11 e na seguinte no inciso III do mesmo artigo. 

Moraes (2003, p.2.661) corrobora as afirmacoes acima, trazendo em sua doutrina 
requisitos necessarios para o reconhecimento do ato atentatorio aos principios 
administrativos: 

-conduta dolosa do agente: (...) vontade livre e consciente do agente em 
realizar qualquer das condutas (...) descritas; 
-conduta comissiva ou omissiva ilicita que, em regra, nao gere 
enriquecimento ilicito ou nao cause lesao ao patrimonio publico: (...). 
-violacao dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 
as instituicoes; 
-atentado contra os principios da Administracao: (...); 
-existencia de nexo causal entre o exercicio funcional e o desrespeito aos 
principios da administracao (nexo de oficialidade). 

Em suma, as questoes ambientais se amoldam a alguma das especies de 
improbidade administrativa que ha pouco foi descritas. O carater dinamico da improbidade 
permite que a intensa atividade administrativa, constituidas de atos autorizativos ou 
licenciadores do Poder Publico, seja abarcada de forma elastica e veloz pelos aplicadores do 
Direito, o legislador deixou ao bel prazer dos mesmos a disposicao para realizar o seu 
trabalho, ja que existem as inevitaveis lacunas na lei. A LIA (Lei de Improbidade 
Administrativa) tern o condao de facilitar a visualizacao das condutas improbas e, por 
conseguinte oferece os instrumentos necessarios para que servir de norte as situacoes (caso 
concreto) novas que surjam, reservando ao advogado, aos membros do Ministerio Publico e 
aos juizes substrato suficiente para agir a fim de reivindicar ao interesses relativos ao meio 
ambiente. 
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5 CONSEQUENCIAS ATINENTES AO ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL: A RESPONSABILIZACAO EM FACE DO 
CONCURSO DE AGENTES 

A evolucao historica ilustra que a Administracao Publica tern o dever de assumir e 
se responsabilizar pelos danos que venha a cometer ao meio ambiente, sendo o Estado um 
sujeito de direito, portador de personalidade juridica autonoma e tendo envergadura para 
figurar no polo ativo das relacoes juridicas, nao o dispensa de responder pelos prejuizos 
causados por suas acoes e omissoes. 

E preciso que se reconheca que quanto se trata de responsabilidade civil 
ambiental, nao basta so levar em conta os principios e as caracteristicas peculiares a protecao 
do meio ambiente, porque estamos diante de um interesse difuso, bem juridico tutelado que 
integra os valores fundamentals, e que tern como titular a propria humanidade, nada mais 
justo do que exigir mais vigor na aplicacao do instituto em tela. 

Justifica-se a estnituracao desse modelo proprio de responsabilidade civil pelo 
dano ambiental por deduzir que e bem complicado fazer a identificacao dos sujeitos da 
relacao juridica obrigacional, devido a multiplicidade de autores e tambem de vitimas. Dai 
nao ficaria simples estabelecer-se o nexo causal e ate mesmo identificar o proprio dano, que 
na maior parte das vezes ocorre de forma espacada ou demonstra carater cumulativo. Ou pode 
ocorrer que mesmo sendo presumivel a identificacao de todos os elementos, o infrator nao 
disponha de patrimonio satisfatorio para pagar a indenizacao. 

No Codigo Civil de 1916 a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente era 
definida como subjetiva: "aquele que por acao ou omissao voluntaria, negligencia, ou 
imprudencia, violar direito, ou causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar o dano", ou 
seja, era necessaria essencialmente a prova de culpa em lato sensu para que fosse exigida a 
reparacao. O Codigo Civil de 2002 trouxe uma inovacao significativa, rompeu com o preceito 
do Codigo antecedente e passou a adotar um sistema dualista que agregou, com igual forca de 

g 
incidencia, a responsabilidade sem culpa, esteada no risco da atividade (art. 927,§ unico). 

So que com o tempo, percebe-se que esse tipo de previsao era falha, pois o 
requisito da culpa restringia a medida jurisdicional reparatoria, pelo mero motivo de observa-
8 Art. 927. (...) Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. 
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se que a infinidade de atividades que envolvem o meio ambiente sao permitidas ou licitas, por 
exemplo, a autorizacao ou licenca administrativa, o que revestia de excludente o agressor 
eximindo-o da responsabilidade. Entao, surgiu a necessidade da busca de instrumentos legais 
mais eficazes, aptos a sanar a insuficiencia das regras classicas perante a novidade da 
abordagem juridica do dano ambiental. 

A responsabilidade prevista no artigo 37, § 6° da Carta Magna e objetiva e abarca 
todas as pessoas publicas e privadas que prestem servico publico. E e nessa modalidade de 
responsabilidade que se passou a incidir a materia que vem tratar de danos ambientais, como 
bem dispoe o artigo 14, § 1° da Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente (6.938/81): "sem 
obstar a aplicacao de penalidades previstas neste artigo, e o poluidor obrigado, 
independentemente da existencia de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade". 

A partir da edicao dessa Lei a responsabilidade civil por dano ambiental ganhou 
um novo perfil. Conforme assegura Nery Junior (1985, p. 123): 

[...] isto e de extrema importancia porque o legislador abandonou o sistema classico 
do direito civil, de tratar a responsabilidade como sendo subjetiva, exigindo-se a 
culpa como fundamento do dever de indenizar, partindo para um novo esquema ao 
indicar como sendo objetiva essa responsabilidade. 

O Estado tanto pode ser considerado causador direto de um dano ao meio 
ambiente, em suas proprias atividades (p. ex., em razao da construcao de estradas, aterros 
sanitarios, troncos coletores e emissarios de esgotos sanitarios, sem a realizacao de estudo de 
impacto ambiental), quanto pode indiretamente influenciar para que o mesmo aconteca 
atraves da omissao do seu dever de controlar, orientar, fiscalizar e ordenar, para a garantia do 
bom funcionamento da administracao ambiental (p. ex., falta de fiscalizacao, inobservancia 
das regras informadoras dos processos de licenciamento, inercia quanto a instalacao de 
sistemas de disposicao de lixo e tratamento de esgotos). Prontamente, se um empreendimento 
particular vir a causar prejuizos ao meio ambiente, podera o Estado, em alguns casos, ser 
chamado a repara-los de forma com que se cumpra o principio da solidariedade. 

Ferraz (1979, p. 39) aduz com propriedade: "[...] em termos de preservacao 
ambiental, todas as responsabilidades se somam; nenhuma pode excluir a outra. E esta 
colocacao abre realmente perspectivas extraordinarias, no sentido de solidarizacao do risco 
social, em termos de dano ecologico." O que se pode evidenciar e que o autor nao deixa de 
mencionar que havera sim a solidariedade de prejuizos, no entanto, tambem a de 
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responsabilidades, ja que a partir do momento em que se tenha consentido por acao ou 
omissao alguma atividade que venha a surtir algum efeito negativo ao meio ambiente, sera a 
qualquer momento surpreendido com a aplicacao da Lei. 

O Estado tambem pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos 
provocados por terceiros, ja que os mesmos podem nao dispor de forca economica que lhe 
possibilite arcar com os efeitos da condenacao a reparacao civil, o artigo 283 do CC trata do 
tema com precisao9. Dai e imprescindivel invocar o artigo 225, § 3 da Constituicao Federal 
que impoe a todos os infratores das normas de protecao ambiental, sem distincao, a obrigacao 
de reparar os prejuizos. A solidariedade podera tambem ser invocavel diante do carater 
indivisivel do meio ambiente enquanto bem juridico protegido. Se, entao, ha solidariedade 
entre todos os responsaveis por causar danos ao patrimonio natural, incluida esta a 
Administracao Publica. 

Mais uma razao, portanto, para a inafastabilidade da responsabilidade do Estado 
em materia ambiental. Leme Machado (2000, p.328) ressalva: 

[...] para compelir, contudo, o Poder Publico a ser prudente e cuidadoso no vigiar, 
orientar e ordenar a saude ambiental nos casos em que haja prejuizo para as pessoas, 
para a propriedade ou para os recursos naturais, mesmo com a observancia dos 
padroes oficiais, o Poder Publico deve responder solidariamente com o particular. 

Na pratica, o que nao pode ocorrer e que a sociedade seja penalizada de forma 
injusta pela irresponsabilidade dos particulares, ou pela ma atuacao do Poder Publico frente a 
suas obrigacoes, pois o que deve estar em primeiro piano sao as necessidades primordiais da 
coletividade. 

5.1 AS SANCOES 

Sabe-se que a pratica das acoes caracterizadas atos de improbidade administrativa 
ocasionam sequelas distintas para as subdivisoes do Direito. Entao, dai se diagnostica as 
chamadas sancoes, encontradas nos ambitos administrativo, civil e criminal, permitindo que o 
sujeito ativo do crime contra a administracao publica ambiental seja punido aos moldes da Lei 

9 Art. 283. O devedor que satisfez a divida por inteiro tern o direito a exigir de cada um dos co-devedores sua 
quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais, no debito, as partes 
de todos os co-devedores. 
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n° 8.429/92, em seu artigo 12, I a III e pela propria Constituicao no dispositivo contido no § 
4° do artigo 37. 

Nas condutas ofensivas ao meio ambiente nao seria diferente, no artigo 225 da 
Constituicao Federal e reconhecido os tres tipos de responsabilidade que sao independentes 
entre si, a administrativa, civil e criminal e suas respectivas sancoes que irao gerar o prejuizo 
para o sujeito que comete o ato de improbidade 

A responsabilidade criminal encontra suas consequencias instituidas nos arts. 29 e 
ss. da Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que esboca os tipos penais, com os respectivos 
preceitos secundarios dos mesmos, em se tratando dos crimes contra a fauna (art. 29 e ss.); 
contra a flora (art.38 e ss.); contra a poluicao e outros crimes ambientais (art. 54 e ss.); contra 
os crimes do Ordenamento urbano e o Patrimonio Cultural (art. 62 e ss.); e dos crimes contra 
a administracao ambiental (art. 66 e ss.). O artigo 70 dessa mesma lei da um conceito bem 
interessante e abrangente do que seja tambem assinalado como penalidade, e que merece ser 
transcrito: "infracao administrativa ambiental e toda acao ou omissao que viole as regras 
juridicas de uso, gozo, promocao e recuperacao do meio ambiente." 

Pazzaglini Filho (2000, p. 118), faz mencao a ma gestao ambiental do agente 
publico a partir de um dos principios do Direito Ambiental, o principio da responsabilizacao 
integral do degradador: 

Por esse principio, a pessoa responsavel, direta ou indiretamente, por degradacao da 
qualidade ambiental (pessoa fisica ou juridica) esta sujeita a sancoes civis, 
administrativas e penais, aplicaveis cumulativamente. (...). A responsabilidade civil 
e objetiva e tern em vista, prioritariamente, a reparacao do dano ambiental, arcando 
o poluidor com os custos da recomposicao total ou parcial do meio ambiente 
degradado. (...). A responsabilidade administrativa, de acordo com a gravidade da 
infracao ambiental cometida e os antecedentes do infrator quanto a observancia das 
leis de interesse ao meio ambiente, implica na imposicao das sancoes previstas no 
art. 72 da Lei 9.605, de 12.02.1998 (...). A responsabilidade penal ambiental, 
consolidada na Lei 9.605/98, (...) tern em vista, sobretudo, a prevencao do dano 
ambiental, ou seja, evitar a pratica de atos danosos ao meio ambiente, com a 
criminalizacao do perigo. 

As modalidades das sancoes sao normalmente as mesmas para cada um dos tipos 
de improbidade, insta dizer que em poucas delas ira se encontrar variacoes em funcao do 
tempo ou de valores. Elencamos as mesmas: perda de bens e valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimonio; ressarcimento integral do dano; perda da funcao publica; suspensao dos 
direitos politicos; pagamento de multa civil; proibicao de contratar com o Poder Publico; 
proibi9ao de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios. 
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A natureza juridica das sancoes da Lei de Improbidade e "extrapenal", 
carregando, entao, o carater de sancao civil. A maioria dos autores consultados concorda com 
essa afirmacao. Sendo que o legislador foi infeliz quando denominou "DAS PENAS" o nome 
do capitulo que trata das sancoes (cap. Ill), ja que a impressao que se tern e que o mesmo faz 
mencao a pratica de crimes, ou melhor, de um delito previsto e punido pela lei penal 
exclusivamente. O que nao podera ocorrer em casos isolados, o desaparecimento da natureza 
civil da sancao, devido ao conteudo incontestavel da mesma. 

Moraes (2003, p.2.740) com propriedade aduz: 

A natureza civil dos atos de improbidade administrativa [e, acrescentariamos, de 
suas sancoes] decorre da redacao constitucional, que e bastante clara ao consagrar a 
independencia da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e a 
possivel responsabilidade penal, derivadas da mesma conduta, ao utilizar a formula 
"sem prejuizo da acao penal cabivel".(...) Fabio Konder Comparato ensina que "a 
propria Constituicao distingue e separa a acao condenatoria do responsavel por atos 
de improbidade administrativa as sancoes por ela expressas, da acao penal cabivel, 
(...) obviamente, porque aquela demanda nao tern natureza penal". Esse e o mesmo 
entendimento de Smanio e Damasio (...): natureza civil, distintas daquelas de 
natureza penal. Os atos de improbidade administrativa deverao ser analisados na 
esfera da ilicitude dos atos civis, e nao dos tipos penais. 

No mesmo sentido Garcia e Pacheco Alves (2006, p. 429 e 430): 

a) O art. 37,§ 4°, in fine da Constituicao, estabelece as sancoes para os atos de 
improbidade e preve que estas serao aplicadas de acordo com a gradacao prevista em 
lei e "sem prejuizo da acao penal cabivel"; 
b) Regulamentando este dispositivo constitucional, dispoe o art. 12, caput, da 
Lei n° 8.429/92 que as sancoes serao aplicadas independentemente de outras de 
natureza penal; 
c) As condutas ilicitas elencadas nos arts. 9°, 10 e 11 da Lei de Improbidade, 
ante o emprego do vocabulo "notadamente", tern carater meramente enunciativo, o 
que apresenta total incompatibilidade com o principio da escrita legalidade que rege 
a seara penal, segundo o qual a norma incriminadora deve conter expressa e previa 
descricao da conduta criminosa; 
d) O processo criminal atinge de forma mais incisiva o status dignitatis do 
individuo, o que exige expressa caracterizacao da conduta como infracao penal (...); 
e) A utilizacao do vocabulo "pena" no art. 12 da Lei n°8.429/92 nao tern condao 
de alterar a essentia dos institutos (...); 
f) A referenda a "inquerito policial" constante do art. 22 da Lei n°8.429/92 
tambem nao permite a vinculacao dos ilicitos previstos neste diploma legal a esfera 
penal, ja que o mesmo dispositivo estabelece a possibilidade de o Ministerio Publico 
requisitar a instauracao de processo administrativo e nao exclui a utilizacao do 
inquerito civil publico previsto na Lei n°7.347/85, o que demonstra que cada qual 
sera utilizado em conformidade com a otica de analise do ilicito e possibilitara a 
colheita de provas para a aplicacao de distintas sancoes ao agente; 
g) A aplicacao das sancoes elencadas no art. 12 da Lei de Improbidade 
pressupoe o ajuizamento de acao civil (art. 18), possuindo legitimidade ativa ad 
causam o Ministerio Publico e o ente ao qual esteja vinculado o agente publico, 
enquanto que as sancoes penais sao aplicadas em acoes de igual natureza, tendo 
legitimidade, salvo as excecoes constitucionais unicamente o Ministerio Publico. 
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Quanto a aplicabilidade das sancSes o que se deve levar em conta e a gravidade da 
infracao cometida. As que sao previstas no artigo 9° da Lei n° 8.429/92 que sao as que 
caracterizam o enriquecimento ilicito, sao as mais austeras, as do artigo 10 destinadas aos atos 
causadores de danos ao erario vem em seguida e por fim as do artigo 11 que sao as mais 
brandas. Corroborando o que foi dito, Freitas (1996, p.76) ensina que "na mediacao fixadora 
das penas o juiz levara em conta a extensao do dano, assim como o proveito patrimonial 
logrado pelo agente, nao apenas para dosar as penalidades, senao para elege-las." 

A aplicacao das sancoes vigorara de acordo tao somente com o principio da 
proporcionalidade, na medida em que, haja uma correspondencia entre a natureza da conduta 
de improbidade e a penalidade imposta ao sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. 

Nobre Junior (2004, p.77) ratifica: 

As leis punitivas, bem como as restritivas de direito, indissociaveis dos limites da 
adequacao e necessidade. A lei 8.429/92, no paragrafo unico do seu art. 12, contem 
nota indicativa nesse sentido, ao estatuir que, na fixacao das penas, o juiz levara em 
conta a extensao do dano e o proveito patrimonial auferido pelo agente. O postulado 
da proporcionalidade (...) ora atua no sentido de excluir o ato improbo, ora com o 
fim de ajustar a dosimetria da sancao a ser imposta. 

Importante tambem ressalvar que a aplicacao das sancoes previstas na LIA 
independe da efetiva ocorrencia de dano ao patrimonio publico e da aprovacao ou rejeicao das 
contas pelo orgao de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Por isso que se 
diz que o Direito Ambiental deixa nitido a quao delicada e cautelosa e a condicao da tutela do 
meio ambiente, nao se pode esperar que uma catastrofe aconteca para poder se valer da 
Justica. A natureza e fragil e na maioria das vezes demora muito tempo para reavivar o que 
foi destruido, quando nao, e ate impossivel a reparacao, dai a procedimento preventivo e 
cautelar para esses casos. 

Pazzaglini Filho (2000, p.l 16) complementa o pensamento supracitado: 

Diante da impotencia do sistema e face a improbidade logico-juridica de fazer voltar 
a uma situacao igual a que teria sido criada pela propria natureza, adota-se, com 
inteligencia e absoluta necessidade, o principio de prevencao do dano ao meio 
ambiente como verdadeira chave-mestra, pilar e sustentaculo da disciplina 
ambiental, dado o objetivo fundamentalmente preventivo do Direito Ambiental. 

As acoes de prevencoes asseguram a certeza de um meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado livre das possiveis agressoes, nada mais coerente que a iniciativa 
do Direito Ambiental quando gera institutos juridicos e meta-juridicos que impedem a pratica 
de acoes devastadoras do patrimonio ecologico. E a acao de improbidade administrativa de 
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forma isolada cumpre com o papel que o Direito Ambiental espera, sua conjuntura visa alem 
do ressarcimento do dano ao meio ambiente, a mera intencao de pratica-lo ulteriormente. 
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6 CONCLUSAO 

Ao cabo da pesquisa e estudos realizados, percebe-se que o meio ambiente, em 
qualquer de seus aspectos (natural ou fisico, cultural, artificial e do trabalho) e o mais 
importante e grandioso bem a ser preservado na atualidade, como forma de se assegurar as 
presentes e futuras geracoes uma sadia qualidade de vida. Apesar desse importante enfoque, a 
devastacao das riquezas naturais, culturais e artificials e uma realidade que assusta, 
constituindo-se alem de uma marca exclusiva do dia a dia, o maior desafio a ser enfrentado no 
momento. 

A questao ambiental hodiernamente tern sido enfoque de varias discussoes de 
juristas, doutrinadores e de organizacoes governamentais e nao governamentais do Brasil, 
devido a urgencia que se tern de encontrar solucoes plausiveis para defender com arrimo a 
causa ambiental e de utilizar meios processuais mais eficazes, para inibir a acao de 
degradadores, por intermedio de acoes preventivas ou aplicacao de sancoes que possibilitem a 
reparacao dos danos causados pelos mesmos. 

Cabe ao Estado, detentor do Poder de Policia ambiental, garantir a seguranca, 
tranquilidade, salubridade publica, e ainda promover o bem estar geral, fixando nao so a 
ordem publica, mas tambem a ordem economica e social. E o principio da supremacia do 
interesse publico sobre o particular constitui a essentia do poder de policia. A Administracao 
Publica tern o dever de controlar as atividades que desempenham os particulares, no intuito de 
priorizar o interesse da coletividade, protegendo o meio ambiente da degradacao e 
salvaguardando a preceito o que reza o artigo 225 da Constituicao Federal. 

Esse mesmo Poder de policia imprime a Administracao Publica por meio de 
regulamento em lei, de procedimentos administrativos e de normas e padroes ambientais, a 
permissao ao administrador para exercer o controle sobre todas as atividades, licenciando-as 
ou nao, assim como impondo as respectivas condicoes e limites, em caso de autorizadas. 
Tendo tambem o dever de fiscalizar ativamente o cumprimento das normas, regulamentos e a 
aplicacao das penalidades cabiveis, na ocasiao do descumprimento das regras impostas pela 
lei. 

A atuacao do administrador deve ser idonea e ir de encontro ao principio da 
Administracao Publica que norteia todos os outros, a legalidade. Portanto, deve-se buscar o 
atendimento a fins de interesse geral, vedados a promocao pessoal de agentes ou autoridades, 
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bem como, precisa ocorrer tambem a consonancia com os padroes eticos de probidade, decoro 
e boa fe. 

Outro ponto importante e o papel do Ministerio Publico, a Constituicao Federal 
incontestavelmente deu a ele competencia para agir em favor do meio ambiente, entao, e 
dever do mesmo fazer jus ao seu papel de fiscal e delator, a fim de defender com afinco a 
causa ambiental e do Poder Judiciario julgar procedentes as acoes providas em favor ao meio 
ambiente, entretanto, e essencial que os Promotores de Justica passem por um processo de 
qualificacao na seara ambiental, habilitando-os da melhor forma para cristalizacao do Direito 
Ambiental. 

E notorio que a Lei 8.429/92 trouxe um grande avanco para a problematica dos 
atos eivados de improbidade administrativa ambiental, o que se observa e que para serem 
ajuizadas as acoes preventivas ou aplicar mesmo as sancoes e necessario antes de tudo, o bom 
senso dos legitimados, para agir de acordo com o que o Direito pragmatico aduz. Nao e 
coerente que a gestao publica do meio ambiente se resuma friamente e literal a aplicacao da 
lei, o administrador por vezes precisa agir com razoabilidade, para nao perder de vista os 
aspectos realistas de natureza finalistica.O que nao implica dizer que nao irao fazer valer a 
legalidade e a moralidade administrativa, mas sempre pondo em primeiro piano o interesse 
publico, que por vezes acaba sendo danificado pelo radical legalismo. A lei de improbidade 
administrativa e um meio profilatico e didatico para inibir as praticas lesivas ao meio 
ambiente, devido seu carater preventivo e sancionador, porem, exigi-se cautela para que a 
mesma nao seja banalizada, principalmente em questoes relativas ao meio ambiente. 

A propria atuacao do Estado, como foi dito a priori, e decisiva nessa contenda, a 
maneira com que o mesmo era conduzir a desempenho dos demais orgaos de protecao 
ambiental sera decisiva para a boa estruturacao desse sistema complexo. Ja que a 
Administracao Publica encontra-se contaminada de atos que desvirtuam os principios que a 
compoe, falta a probidade, a honestidade, a seriedade e impessoalidade das pessoas que 
trabalham no meio, alem do mais, a legislacao e timida e nao espelha a realidade do momento, 
para que as situacoes concretas se revistam de seriedade e sirvam de arquetipo, a fim de 
amedrontar os degradadores e de fortalecer a tao sonhada efetividade da protecao ao meio 
ambiente. 
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ANEXO A - LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 

Dispoe sobre as sancoes aplicaveis aos agentes 
publicos nos casos de enriquecimento ilicito no 
exercicio de mandato, cargo, emprego ou funcao 
na administracao publica direta, indireta ou 
fundacional e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. Faco saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
CAPITULO I 
Das Disposicoes Gerais 

Art. 1 ° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente publico, servidor 
ou nao, contra a administracao direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios, de Territorio, de empresa 
incorporada ao patrimonio publico ou de entidade para cuja criacao ou custeio o erario haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqiienta por cento do patrimonio ou da receita anual, 
serao punidos na forma desta lei. 

Paragrafo unico. Estao tambem sujeitos as penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimonio de entidade que receba subvencao, beneficio ou 
incentivo, fiscal ou crediticio, de orgao publico bem como daquelas para cuja criacao ou 
custeio o erario haja concorrido ou concorra com menos de cinqiienta por cento do patrimonio 
ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sancao patrimonial a repercussao do ilicito 
sobre a contribuicao dos cofres publicos. 

Art. 2° Reputa-se agente publico, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneracao, por eleicao, nomeacao, designacao, 
contratacao ou qualquer outra forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou 
funcao nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Art. 3° As disposicoes desta lei sao aplicaveis, no que couber, aquele que, mesmo 
nao sendo agente publico, induza ou concorra para a pratica do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

Art. 4° Os agentes publicos de qualquer nivel ou hierarquia sao obrigados a velar 
pela estrita observancia dos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe sao afetos. 

Art. 5° Ocorrendo lesao ao patrimonio publico por acao ou omissao, dolosa ou 
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-a o integral ressarcimento do dano. 

Art. 6° No caso de enriquecimento ilicito, perdera o agente publico ou terceiro 
beneficiario os bens ou valores acrescidos ao seu patrimonio. 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesao ao patrimonio publico ou 
ensejar enriquecimento ilicito, cabera a autoridade administrativa responsavel pelo inquerito 
representar ao Ministerio Publico, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Paragrafo unico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recaira 
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acrescimo patrimonial 
resultante do enriquecimento ilicito. 
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Art. 8° O sucessor daquele que causar lesao ao patrimonio publico ou se 
enriquecer ilicitamente esta sujeito as cominacoes desta lei ate o limite do valor da heranca. 
CAPITULO II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 
Secao I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilicito 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 
ilicito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razao do exercicio de cargo, 
mandato, funcao, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem movel ou imovel, ou qualquer 
outra vantagem economica, direta ou indireta, a titulo de comissao, percentagem, gratificacao 
ou presente de quern tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 
por acao ou omissao decorrente das atribuicoes do agente publico; 

II - perceber vantagem economica, direta ou indireta, para facilitar a aquisicao, 
permuta ou locacao de bem movel ou imovel, ou a contratacao de servicos pelas entidades 
referidas no art. 1° por preco superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem economica, direta ou indireta, para facilitar a alienacao, 
permuta ou locacao de bem publico ou o fornecimento de servico por ente estatal por preco 
inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou servico particular, veiculos, maquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposicao de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores publicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
tolerar a exploracao ou a pratica de jogos de azar, de lenocinio, de narcotrafico, de 
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilicita, ou aceitar promessa de tal 
vantagem; 

VI - receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
fazer declaracao falsa sobre medicao ou avaliacao em obras publicas ou qualquer outro 
servico, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou caracteristica de mercadorias ou 
bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercicio de mandato, cargo, emprego 
ou funcao publica, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional a evolucao do 
patrimonio ou a renda do agente publico; 

VIII - aceitar emprego, comissao ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa fisica ou juridica que tenha interesse suscetivel de ser atingido ou 
amparado por acao ou omissao decorrente das atribuicoes do agente publico, durante a 
atividade; 

IX - perceber vantagem economica para intermediar a liberacao ou aplicacao de 
verba publica de qualquer natureza; 

X - receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de oficio, providencia ou declaracao a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimonio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 
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XII - usar, em proveito proprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 
Secao II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuizo ao Erario 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesao ao erario 
qualquer acao ou omissao, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriacao, malbaratamento ou dilapidacao dos bens ou haveres das entidades referidas no 
art. 1° desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporacao ao patrimonio 
particular, de pessoa fisica ou juridica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa fisica ou juridica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1° desta lei, sem a observancia das formalidades legais ou regulamentares aplicaveis a 
especie; 

III - doar a pessoa fisica ou juridica bem como ao ente despersonalizado, ainda 
que de fins educativos ou assistencias, bens, rendas, verbas ou valores do patrimonio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, sem observancia das formalidades 
legais e regulamentares aplicaveis a especie; 

IV - permitir ou facilitar a alienacao, permuta ou locacao de bem integrante do 
patrimonio de qualquer das entidades referidas no art. 1° desta lei, ou ainda a prestacao de 
servico por parte delas, por preco inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisicao, permuta ou locacao de bem ou servico por 
preco superior ao de mercado; 

VI - realizar operacao financeira sem observancia das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidonea; 

VII - conceder beneficio administrativo ou fiscal sem a observancia das 
formalidades legais ou regulamentares aplicaveis a especie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatorio ou dispensa-lo indevidamente; 
IX - ordenar ou permitir a realizacao de despesas nao autorizadas em lei ou 

regulamento; 
X - agir negligentemente na arrecadacao de tributo ou renda, bem como no que 

diz respeito a conservacao do patrimonio publico; 
XI - liberar verba publica sem a estrita observancia das normas pertinentes ou 

influir de qualquer forma para a sua aplicacao irregular; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueca ilicitamente; 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou servico particular, veiculos, maquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposicao de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor publico, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

XIV - celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestacao de 
servicos publicos por meio da gestao associada sem observar as formalidades previstas na lei; 
(Incluido pela Lei n° 11.107, de 2005) 

XV - celebrar contrato de rateio de consorcio publico sem suficiente e previa 
dotacao orcamentaria, ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluido pela Lei n° 
l l .107.de 2005) 

http://ll.107.de
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Secao III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Principios da Administracao 
Publica 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
principios da administracao publica qualquer acao ou omissao que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade as instituicoes, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competencia; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio; 
III - revelar fato ou circunstancia de que tern ciencia em razao das atribuicoes e 

que deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso publico; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a faze-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 

respectiva divulgacao oflcial, teor de medida politica ou economica capaz de afetar o preco de 
mercadoria, bem ou servico. 
CAPITULO III 
Das Penas 

Art. 12. Independentemente das sancoes penais, civis e administrativas, previstas 
na legislacao especifica, esta o responsavel pelo ato de improbidade sujeito as seguintes 
cominacoes: 

Art. 12. Independentemente das sancSes penais, civis e administrativas previstas 
na legislacao especifica, esta o responsavel pelo ato de improbidade sujeito as seguintes 
cominacoes, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato: (Redacao dada pela Lei n° 12.120, de 2009). 

I - na hipotese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimonio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da funcao publica, 
suspensao dos direitos politicos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de ate tres vezes 
o valor do acrescimo patrimonial e proibicao de contratar com o Poder Publico ou receber 
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de dez anos; 

II - na hipotese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimonio, se concorrer esta circunstancia, perda da funcao 
publica, suspensao dos direitos politicos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de ate 
duas vezes o valor do dano e proibicao de contratar com o Poder Publico ou receber 
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipotese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
funcao publica, suspensao dos direitos politicos de tres a cinco anos, pagamento de multa civil 
de ate cem vezes o valor da remuneracao percebida pelo agente e proibicao de contratar com 
o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario, pelo 
prazo de tres anos. 



57 

Paragrafo unico. Na fixacao das penas previstas nesta lei o juiz levara em conta a 
extensao do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
CAPITULO IV 
Da Declaracao de Bens 

Art. 13. A posse e o exercicio de agente publico ficam condicionados a 
apresentacao de declaracao dos bens e valores que compoem o seu patrimonio privado, a fim 
de ser arquivada no servico de pessoal competente. (Regulamento) 

§ 1° A declaracao compreendera imoveis, moveis, semoventes, dinheiro, titulos, 
acoes, e qualquer outra especie de bens e valores patrimoniais, localizado no Pais ou no 
exterior, e, quando for o caso, abrangera os bens e valores patrimoniais do conjuge ou 
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependencia economica do 
declarante, excluidos apenas os objetos e utensilios de uso domestico. 

§ 2° A declaracao de bens sera anualmente atualizada e na data em que o agente 
publico deixar o exercicio do mandato, cargo, emprego ou funcao. 

§ 3° Sera punido com a pena de demissao, a bem do servico publico, sem prejuizo 
de outras sancoes cabiveis, o agente publico que se recusar a prestar declaracao dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 4° O declarante, a seu criterio, podera entregar copia da declaracao anual de 
bens apresentada a Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislacao do Imposto 
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessarias atualizacoes, para suprir 
a exigencia contida no caput e no § 2° deste artigo. 
CAPITULO V 
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial 

Art. 14. Qualquer pessoa podera representar a autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigacao destinada a apurar a pratica de ato de 
improbidade. 

§ 1° A representacao, que sera escrita ou reduzida a termo e assinada, contera a 
qualificacao do representante, as informacoes sobre o fato e sua autoria e a indicacao das 
provas de que tenha conhecimento. 

§ 2° A autoridade administrativa rejeitara a representacao, em despacho 
fundamentado, se esta nao contiver as formalidades estabelecidas no § 1° deste artigo. A 
rejeicao nao impede a representacao ao Ministerio Publico, nos termos do art. 22 desta lei. 

§ 3° Atendidos os requisitos da representacao, a autoridade determinant a 
imediata apuracao dos fatos que, em se tratando de servidores federals, sera processada na 
forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se 
tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. 

Art. 15. A comissao processante dara conhecimento ao Ministerio Publico e ao 
Tribunal ou Conselho de Contas da existencia de procedimento administrativo para apurar a 
pratica de ato de improbidade. 

Paragrafo unico. O Ministerio Publico ou Tribunal ou Conselho de Contas 
podera, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento 
administrativo. 

Art. 16. Havendo fundados indicios de responsabilidade, a comissao representara 
ao Ministerio Publico ou a procuradoria do orgao para que requeira ao juizo competente a 
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decretacao do sequestra dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou 
causado dano ao patrimonio publico. 

§ 1° O pedido de sequestra sera processado de acordo com o disposto nos arts. 
822 e 825 do Codigo de Processo Civil. 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluira a investigacao, o exame e o bloqueio de 
bens, contas bancarias e aplicacoes financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos 
termos da lei e dos tratados internacionais. 

Art. 17. A acao principal, que tera o rito ordinario, sera proposta pelo Ministerio 
Publico ou pela pessoa juridica interessada, dentro de trinta dias da efetivacao da medida 
cautelar. 

§ 1° E vedada a transacao, acordo ou conciliacao nas acoes de que trata o caput. 
§ 2° A Fazenda Publica, quando for o caso, promovera as acoes necessarias a 

complementacao do ressarcimento do patrimonio publico. 
§ 3° No caso da acao principal ter sido proposta pelo Ministerio Publico, a 

pessoa juridica interessada integrum a lido na qualidade de litisconsorte, devendo suprir as 
omissdes e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios de prova de que disponha. 

§ 3° No caso de a acao principal ter sido proposta pelo Ministerio Publico, aplica-
se, no que couber, o disposto no § 3° do art. 6° da Lei n° 4.717, de 29 de junho de 1965. 
(Redacao dada pela Lei n° 9.366, de 1996) 

§ 4° O Ministerio Publico, se nao intervir no processo como parte, atuara 
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

§ 5° A propositura da acao prevenira a jurisdicao do juizo para todas as acoes 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluido 
pela Medida provisoria n° 2.180-35, de 2001) 

§ 6Q A acao sera instruida com documentos ou justificacao que contenham 
indicios suficientes da existencia do ato de improbidade ou com razoes fundamentadas da 
impossibilidade de apresentacao de qualquer dessas provas, observada a legislacao vigente, 
inclusive as disposicoes inscritas nos arts. 16 a 18 do Codigo de Processo Civil. (Incluido pela 
Medida Provisoria n° 2.225-45, de 2001) 

§ 7s Estando a inicial em devida forma, o juiz mandara autua-la e ordenara a 
notificacao do requerido, para oferecer manifestacao por escrito, que podera ser instruida com 
documentos e justificacoes, dentro do prazo de quinze dias. (Incluido pela Medida Provisoria 
n° 2.225-45, de 2001) 

§ 8° Recebida a manifestacao, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisao 
fundamentada, rejeitara a acao, se convencido da inexistencia do ato de improbidade, da 
improcedencia da acao ou da inadequacao da via eleita. (Incluido pela Medida Provisoria n° 
2.225-45, de 2001) 

§ 92 Recebida a peticao inicial, sera o reu citado para apresentar contestacao. 
(Incluido pela Medida Provisoria n° 2.225-45, de 2001) 

§ 10. Da decisao que receber a peticao inicial, cabera agravo de instrumento. 
(Incluido pela Medida Provisoria n° 2.225-45, de 2001) 

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequacao da acao de 
improbidade, o juiz extinguira o processo sem julgamento do merito. (Incluido pela Medida 
Provisoria n° 2.225-45, de 2001) 

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquiricoes realizadas nos processos regidos 
por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § l2, do Codigo de Processo Penal. (Incluido pela 
Medida Provisoria n° 2.225-45, de 2001) 

Art. 18. A sentenca que julgar procedente acao civil de reparagao de dano ou 
decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinara o pagamento ou a reversao dos 
bens, conforme o caso, em favor da pessoa juridica prejudicada pelo ilicito. 
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CAPITULO VI 
Das Disposicoes Penais 

Art. 19. Constitui crime a representacao por ato de improbidade contra agente 
publico ou terceiro beneficiario, quando o autor da denuncia o sabe inocente. 

Pena: detencao de seis a dez meses e multa. 
Paragrafo unico. Alem da sancao penal, o denunciante esta sujeito a indenizar o 

denunciado pelos danos materials, morais ou a imagem que houver provocado. 
Art. 20. A perda da funcao publica e a suspensao dos direitos politicos so se 

efetivam com o transito em julgado da sentenca condenatoria. 
Paragrafo unico. A autoridade judicial ou administrativa competente podera 

determinar o afastamento do agente publico do exercicio do cargo, emprego ou funcao, sem 
prejuizo da remuneracao, quando a medida se fizer necessaria a instrucao processual. 

Art. 21. A aplicacao das sancoes previstas nesta lei independe: 
i—da efetiva ocorrencia de dano ao patrimonio publico; 
I - da efetiva ocorrencia de dano ao patrimonio publico, salvo quanto a pena de 

ressarcimento; (Redacao dada pela Lei n° 12.120, de 2009). 
II - da aprovacao ou rejeicao das contas pelo orgao de controle interno ou pelo 

Tribunal ou Conselho de Contas. 
Art. 22. Para apurar qualquer ilicito previsto nesta lei, o Ministerio Publico, de 

oficio, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representacao formulada de 
acordo com o disposto no art. 14, podera requisitar a instauracao de inquerito policial ou 
procedimento administrativo. 
CAPITULO VII 
Da Prescricao 

Art. 23. As acoes destinadas a levar a efeitos as sancoes previstas nesta lei podem 
ser propostas: 

I - ate cinco anos apos o termino do exercicio de mandato, de cargo em comissao 
ou de funcao de confianca; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei especifica para faltas 
disciplinares puniveis com demissao a bem do servico publico, nos casos de exercicio de 
cargo efetivo ou emprego. 
CAPITULO VIII 
Das Disposicoes Finais 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 

21 de dezembro de 1958 e demais disposicoes em contrario. 
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independencia e 104° da Republica. 

FERNANDO COLLOR 
Celio Borja 
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ANEXO B - LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispoe sobre as sancoes penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPITULO I 
DISPOSICOES GERAIS 

Art. l°(VETADO) 
Art. 2° Quern, de qualquer forma, concorre para a pratica dos crimes previstos 

nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o 
diretor, o administrador, o membro de conselho e de orgao tecnico, o auditor, o gerente, o 
preposto ou mandatario de pessoa juridica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, 
deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-la. 

Art. 3° As pessoas juridicas serao responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infracao seja cometida 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. 

Art. 4° Podera ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que sua personalidade 
for obstaculo ao ressarcimento de prejuizos causados a qualidade do meio ambiente. 

Art. 5° (VETADO) 
CAPITULO II 
DA APLICAQAO DA PENA 

Art. 6° Para imposicao e gradacao da penalidade, a autoridade competente 
observara: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infracao e suas 
conseqiiencias para a saude publica e para o meio ambiente; 

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislacao de interesse 
ambiental; 

III - a situacao economica do infrator, no caso de multa. 
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Art. 7° As penas restritivas de direitos sao autonomas e substituem as privativas 
de liberdade quando: 

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior 
a quatro anos; 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
condenado, bem como os motivos e as circunstancias do crime indicarem que a substituicao 
seja suficiente para efeitos de reprovacao e prevencao do crime. 

Paragrafo unico. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terao a 
mesma duracao da pena privativa de liberdade substituida. 

Art. 8° As penas restritivas de direito sao: 
I - prestacao de servicos a comunidade; 
II - interdicao temporaria de direitos; 
III - suspensao parcial ou total de atividades; 
IV - prestacao pecuniaria; 
V - recolhimento domiciliar. 
Art. 9° A prestacao de servicos a comunidade consiste na atribuicao ao condenado 

de tarefas gratuitas junto a parques e jardins publicos e unidades de conservacao, e, no caso de 
dano da coisa particular, publica ou tombada, na restauracao desta, se possivel. 

Art. 10. As penas de interdicao temporaria de direito sao a proibicao de o 
condenado contratar com o Poder Publico, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros 
beneficios, bem como de participar de licitacoes, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes 
dolosos, e de tres anos, no de crimes culposos. 

Art. 11. A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao estiverem 
obedecendo as prescricoes legais. 

Art. 12. A prestacao pecuniaria consiste no pagamento em dinheiro a vitima ou a 
entidade publica ou privada com fim social, de importancia, fixada pelo juiz, nao inferior a 
um salario minimo nem superior a trezentos e sessenta salarios minimos. O valor pago sera 
deduzido do montante de eventual reparacao civil a que for condenado o infrator. 

Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de 
responsabilidade do condenado, que devera, sem vigilancia, trabalhar, freqiientar curso ou 
exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horarios de folga em 
residencia ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na 
sentenca condenatoria. 

Art. 14. Sao circunstancias que atenuam a pena: 
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I - baixo grau de instrucao ou escolaridade do agente; 
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontanea reparacao do dano, 

ou limitacao significativa da degradacao ambiental causada; 
III - comunicacao previa pelo agente do perigo iminente de degradacao ambiental; 
IV - colaboracao com os agentes encarregados da vigilancia e do controle 

ambiental. 
Art. 15. Sao circunstancias que agravam a pena, quando nao constituem ou 

qualificam o crime: 
I - reincidencia nos crimes de natureza ambiental; 
II - ter o agente cometido a infracao: 
a) para obter vantagem pecuniaria; 
b) coagindo outrem para a execucao material da infracao; 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saude publica ou o meio 

ambiente; 
d) concorrendo para danos a propriedade alheia; 
e) atingindo areas de unidades de conservacao ou areas sujeitas, por ato do Poder 

Publico, a regime especial de uso; 
f) atingindo areas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 
g) em periodo de defeso a fauna; 
h) em domingos ou feriados; 
i) a noite; 
j) em epocas de seca ou inundacoes; 
1) no interior do espaco territorial especialmente protegido; 
m) com o emprego de metodos crueis para abate ou captura de animais; 
n) mediante fraude ou abuso de confianca; 
o) mediante abuso do direito de licenca, permissao ou autorizacao ambiental; 
p) no interesse de pessoa juridica mantida, total ou parcialmente, por verbas 

publicas ou beneficiada por incentivos fiscais; 
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q) atingindo especies ameacadas, listadas em relatorios oficiais das autoridades 
competentes; 

r) facilitada por funcionario publico no exercicio de suas funcoes. 
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensao condicional da pena pode ser 

aplicada nos casos de condenacao a pena privativa de liberdade nao superior a tres anos. 
Art. 17. A verifjcacao da reparacao a que se refere o § 2° do art. 78 do Codigo 

Penal sera feita mediante laudo de reparacao do dano ambiental, e as condicoes a serem 
impostas pelo juiz deverao relacionar-se com a protecao ao meio ambiente. 

Art. 18. A multa sera calculada segundo os criterios do Codigo Penal; se revelar-
se ineficaz, ainda que aplicada no valor maximo, podera ser aumentada ate tres vezes, tendo 
em vista o valor da vantagem economica auferida. 

Art. 19. A pericia de constatacao do dano ambiental, sempre que possivel, fixara o 
montante do prejuizo causado para efeitos de prestacao de fianca e calculo de multa. 

Paragrafo unico. A pericia produzida no inquerito civil ou no juizo civel podera 
ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditorio. 

Art. 20. A sentenca penal condenatoria, sempre que possivel, fixara o valor 
minimo para reparacao dos danos causados pela infracao, considerando os prejuizos sofridos 
pelo ofendido ou pelo meio ambiente. 

Paragrafo unico. Transitada em julgado a sentenca condenatoria, a execucao 
podera efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuizo da liquidacao para 
apuracao do dano efetivamente sofrido. 

Art. 21. As penas aplicaveis isolada, cumulativa ou alternativamente as pessoas 
juridicas, de acordo com o disposto no art. 3°, sao: 

I - multa; 
II - restritivas de direitos; 
III - prestacao de servicos a comunidade. 
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa juridica sao: 
I - suspensao partial ou total de atividades; 
II - interdicao temporaria de estabelecimento, obra ou atividade; 
III - proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como dele obter subsidios, 

subvencoes ou doacoes. 
§ 1° A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao estiverem 

obedecendo as disposicoes legais ou regulamentares, relativas a protecao do meio ambiente. 
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§ 2° A interdicao sera aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade 
estiver funcionando sem a devida autorizacao, ou em desacordo com a concedida, ou com 
violacao de disposicao legal ou regulamentar. 

§ 3° A proibicao de contratar com o Poder Publico e dele obter subsidios, 
subvencoes ou doacoes nao podera exceder o prazo de dez anos. 

Art. 23. A prestacao de servicos a comunidade pela pessoa juridica consistira em: 
I - custeio de programas e de projetos ambientais; 
II - execucao de obras de recuperacao de areas degradadas; 
III - manutencao de espacos publicos; 
IV - contribuicoes a entidades ambientais ou culturais publicas. 
Art. 24. A pessoa juridica constituida ou utilizada, preponderantemente, com o 

fim de permitir, facilitar ou ocultar a pratica de crime definido nesta Lei tera decretada sua 
liquidacao forcada, seu patrimonio sera considerado instrumento do crime e como tal perdido 
em favor do Fundo Penitenciario Nacional. 
CAPITULO III 
DA APREENSAO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRACAO 
ADMINISTRATIVA OU DE CRIME 

Art. 25. Verificada a infracao, serao apreendidos seus produtos e instrumentos, 
lavrando-se os respectivos autos. 

§ 1° Os animais serao libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoologicos, 
fundacoes ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de tecnicos 
habilitados. 

§ 2° Tratando-se de produtos pereciveis ou madeiras, serao estes avaliados e 
doados a instituicSes cientificas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. 

§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna nao pereciveis serao destruidos ou 
doados a instituicoes cientificas, culturais ou educacionais. 

§ 4° Os instrumentos utilizados na pratica da infracao serao vendidos, garantida a 
sua descaracterizacao por meio da reciclagem. 
CAPITULO IV 
DA ACAO E DO PROCESSO PENAL 

Art. 26. Nas infracoes penais previstas nesta Lei, a acao penal e publica 
incondicionada. 
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Paragrafo unico. (VETADO) 
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de 

aplicacao imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n° 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, somente podera ser formulada desde que tenha havido a previa 
composicao do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de 
comprovada impossibilidade. 

Art. 28. As disposicoes do art. 89 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
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 da 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 III; 

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 integral do dano. 
CAPITULO V 
DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 
Secao I 
Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 29. Matar, perseguir, cacar, apanhar, utilizar especimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratoria, sem a devida permissao, licenca ou autorizacao da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detencao de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1° Incorre nas mesmas penas: 
I - quern impede a procriacao da fauna, sem licenca, autorizacao ou em desacordo 

com a obtida; 
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II - quern modifica, danifica ou destroi ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III - quern vende, expoe a venda, exporta ou adquire, guarda, tern em cativeiro ou 

deposito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou especimes da fauna silvestre, nativa ou em rota 
migratoria, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros nao 
autorizados ou sem a devida permissao, licenca ou autorizacao da autoridade competente. 

§ 2° No caso de guarda domestica de especie silvestre nao considerada ameacada 
de extincao, pode o juiz, considerando as circunstancias, deixar de aplicar a pena. 

§ 3° Sao especimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes as especies 
nativas, migratorias e quaisquer outras, aquaticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de 
seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do territorio brasileiro, ou aguas jurisdicionais 
brasileiras. 

§ 4° A pena e aumentada de metade, se o crime e praticado: 
I - contra especie rara ou considerada ameacada de extincao, ainda que somente 

no local da infracao; 
II - em periodo proibido a caca; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licenca; 
V - em unidade de conservacao; 
VI - com emprego de metodos ou instrumentos capazes de provocar destruicao em 

massa. 
§ 5° A pena e aumentada ate o triplo, se o crime decorre do exercicio de caca 

profissional. 
§ 6° As disposicoes deste artigo nao se aplicam aos atos de pesca. 
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfibios e repteis em bruto, sem 

a autorizacao da autoridade ambiental competente: 
Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 
Art. 31. Introduzir especime animal no Pais, sem parecer tecnico oficial favoravel 

e licenca expedida por autoridade competente: 
Pena - detencao, de tres meses a um ano, e multa. 
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domesticos ou domesticados, nativos ou exoticos: 

Pena - detencao, de tres meses a um ano, e multa. 
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§ 1° Incorre nas mesmas penas quern realiza experiencia dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didaticos ou cientificos, quando existirem recursos 
alternatives. 

§ 2° A pena e aumentada de um sexto a um terco, se ocorre morte do animal. 
Art. 33. Provocar, pela emissao de efluentes ou carreamento de materials, o 

perecimento de especimes da fauna aquatica existentes em rios, lagos, acudes, lagoas, baias 
ou aguas jurisdicionais brasileiras: 

Pena - detencao, de um a tres anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas: 
I - quern causa degradacao em viveiros, acudes ou estacoes de aqiiicultura de 

dominio publico; 
II - quern explora campos naturais de invertebrados aquaticos e algas, sem licenca, 

permissao ou autorizacao da autoridade competente; 
III - quern fundeia embarcacoes ou lanca detritos de qualquer natureza sobre 

bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta nautica. 
Art. 34. Pescar em periodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares 

interditados por orgao competente: 
Pena - detencao de um ano a tres anos ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas quern: 
I - pesca especies que devam ser preservadas ou especimes com tamanhos 

inferiores aos permitidos; 
II - pesca quantidades superiores as permitidas, ou mediante a utilizacao de 

aparelhos, petrechos, tecnicas e metodos nao permitidos; 
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa especimes provenientes da 

coleta, apanha e pesca proibidas. 
Art. 35. Pescar mediante a utilizacao de: 
I - explosivos ou substantias que, em contato com a agua, produzam efeito 

semelhante; 
II - substantias toxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 
Pena - reclusao de um ano a cinco anos. 
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Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, 
extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar especimes dos grupos dos peixes, crustaceos, 
moluscos e vegetais hidrobios, suscetiveis ou nao de aproveitamento economico, ressalvadas 
as especies ameacadas de extincao, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. 

Art. 37. Nao e crime o abate de animal, quando realizado: 
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua familia; 
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da acao predatoria ou destruidora 

de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 
III - (VETADO) 
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo orgao 

competente. 
Secao II 
Dos Crimes contra a Flora 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservacao permanente, 
mesmo que em formacao, ou utiliza-la com infringencia das normas de protecao: 

Pena - detencao, de um a tres anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

Paragrafo unico. Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. 
Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetacao primaria ou secundaria, em estagio 

avancado ou medio de regeneracao, do Bioma Mata Atlantica, ou utiliza-la com infringencia 
das normas de protecao: (Incluido pela Lei n° 11.428, de 2006). 

Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. (Incluido pela Lei n° 11.428, de 2006). 

Paragrafo unico. Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. (Incluido 
pela Lei n° 11.428, de 2006). 

Art. 39. Cortar arvores em floresta considerada de preservacao permanente, sem 
permissao da autoridade competente: 

Pena - detencao, de um a tres anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

Art. 40. Causar dano direto ou indireto as Unidades de Conservacao e as areas de 
que trata o art. 27 do Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua 
localizacao: 

Art. AO. (VETADO) (Rodacao dada pela Lei n° 9.985, de 18.7.2000} 
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Pena - reclusao, de um a cinco anos. 
§ 1° Entende se por Unidades de Conservacao as Reserves Biologicas, Reservas 

Ecologicas, Estacoes Ecologicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipals, Florestas 
Nacionais, Estaduais e Municipals, Areas de Protecao Ambiental, Areas de Relevante 
Interesse Ecologico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Publico. 

§ l2 Entende-se por Unidades de Conservacao de Protecao Integral as Estacoes 
Ecologicas, as Reservas Biologicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os 
Refugios de Vida Silvestre. (Redacao dada pela Lei n° 9.985, de 18.7.2000) 

§ 2° A ocorrencia de dano afctando especies ameacadas de extincao no interior 
das Unidades de Conservacao sera considerada circunstancia agravante para a fixacao da 
pena. 

§ 2° A ocorrencia de dano afetando especies ameacadas de extincao no interior 
das Unidades de Conservacao de Protecao Integral sera considerada circunstancia agravante 
para a fixacao da pena. (Redacao dada pela Lei n° 9.985. de 18.7.2000) 

§ 3° Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. 
Art. 40-A. (VETADO) (Artigo incluido pela Lei n° 9.985, de 18.7.2000) 
§ 1Q Entende-se por Unidades de Conservacao de Uso Sustentavel as Areas de 

Protecao Ambiental, as Areas de Relevante Interesse Ecologico, as Florestas Nacionais, as 
Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentavel e 
as Reservas Particulars do Patrimonio Natural. (Paragrafo incluido pela Lei n° 9.985. de 
18.7.2000) 

§ 2~ A ocorrencia de dano afetando especies ameacadas de extincao no interior 
das Unidades de Conservacao de Uso Sustentavel sera considerada circunstancia agravante 
para a fixacao da pena. (Paragrafo incluido pela Lei n° 9.985. de 18.7.2000) 

§ 3~ Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. (Paragrafo incluido 
pela Lei n° 9.985. de 18.7.2000) 

Art. 41. Provocar incendio em mata ou floresta: 
Pena - reclusao, de dois a quatro anos, e multa. 
Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de detencao de seis meses a um 

ano, e multa. 
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar baloes que possam provocar 

incendios nas florestas e demais formas de vegetacao, em areas urbanas ou qualquer tipo de 
assentamento humano: 

Pena - detencao de um a tres anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 43. (VETADO) 
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Art. 44. Extrair de florestas de dominio publico ou consideradas de preservacao 
permanente, sem previa autorizacao, pedra, areia, cal ou qualquer especie de minerals: 

Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 45. Cortar ou transformar em carvao madeira de lei, assim classificada por 

ato do Poder Publico, para fins industrials, energeticos ou para qualquer outra exploracao, 
economica ou nao, em desacordo com as determinacoes legais: 

Pena - reclusao, de um a dois anos, e multa. 
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industrials, madeira, lenha, 

carvao e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibicao de licenca do vendedor, 
outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que devera acompanhar o 
produto ate final beneficiamento: 

Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas quern vende, expoe a venda, tern em 

deposito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvao e outros produtos de origem vegetal, 
sem licenca valida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela 
autoridade competente. 

Art. 47. (VETADO) 
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneracao natural de florestas e demais formas 

de vegetacao: 
Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentacao de logradouros publicos ou em propriedade privada alheia: 
Pena - detencao, de tres meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 
Paragrafo unico. No crime culposo, a pena e de um a seis meses, ou multa. 
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetacao fixadora 

de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservacao: 
Pena - detencao, de tres meses a um ano, e multa. 
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou 

nativa, em terras de dominio publico ou devolutas, sem autorizacao do orgao competente: 
(Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 

Pena - reclusao de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluido pela Lei n° 11.284, 
de 2006) 
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§ l e Nao e crime a conduta praticada quando necessaria a subsistencia imediata 
pessoal do agente ou de sua familia. (Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 

§ 2- Se a area explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena sera 
aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare. (Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 

Art. 51. Comercializar motosserra ou utiliza-la em florestas e nas demais formas 
de vegetacao, sem licenca ou registro da autoridade competente: 

Pena - detencao, de tres meses a um ano, e multa. 
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservacao conduzindo substantias ou 

instrumentos proprios para caca ou para exploracao de produtos ou subprodutos florestais, 
sem licenca da autoridade competente: 

Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Secao, a pena e aumentada de um sexto a um 

terco se: 
I - do fato resulta a diminuicao de aguas naturais, a erosao do solo ou a 

modificacao do regime climatico; 
II - o crime e cometido: 
a) no periodo de queda das sementes; 
b) no periodo de formacao de vegetacoes; 
c) contra especies raras ou ameacadas de extincao, ainda que a ameaca ocorra 

somente no local da infracao; 
d) em epoca de seca ou inundacao; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

Secao III 
Da Poluicao e outros Crimes Ambientais 

Art. 54. Causar poluicao de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos a saude humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruicao significativa da flora: 
Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1° Se o crime e culposo: 

Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
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§ 2° Se o crime: 
I - tornar uma area, urbana ou rural, impropria para a ocupacao humana; 
II - causar poluicao atmosferica que provoque a retirada, ainda que momentanea, 

dos habitantes das areas afetadas, ou que cause danos diretos a saude da populacao; 
III - causar poluicao hidrica que torne necessaria a interrupcao do abastecimento 

publico de agua de uma comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso publico das praias; 
V - ocorrer por lancamento de residuos solidos, liquidos ou gasosos, ou detritos, 

oleos ou substantias oleosas, em desacordo com as exigencias estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 

Pena - reclusao, de um a cinco anos. 
§ 3° Incorre nas mesmas penas previstas no paragrafo anterior quern deixar de 

adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaucao em caso de 
risco de dano ambiental grave ou irreversivel. 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extracao de recursos minerals sem a 
competente autorizacao, permissao, concessao ou licenca, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a area 

pesquisada ou explorada, nos termos da autorizacao, permissao, licenca, concessao ou 
determinacao do orgao competente. 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 
transportar, armazenar, guardar, ter em deposito ou usar produto ou substantia toxica, 
perigosa ou nociva a saude humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigencias 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: 

Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa. 
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substantias 

referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de seguranca. 

§ l2 Nas mesmas penas incorre quem: (Redacao dada pela Lei n° 12.305, de 
2010) 

I - abandona os produtos ou substantias referidos no caput ou os utiliza em 
desacordo com as normas ambientais ou de seguranca; (Incluido pela Lei n° 12.305. de 2010) 

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou da 
destinacao final a residuos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. 
(Incluido pela Lei n° 12.305. de 2010) 
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§ 2° Se o produto ou a substantia for nuclear ou radioativa, a pena e aumentada de 
um sexto a um terco. 

§ 3° Se o crime e culposo: 
Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 57. (VETADO) 

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Secao, as penas serao aumentadas: 
I - de um sexto a um terco, se resulta dano irreversivel a flora ou ao meio 

ambiente em geral; 
II - de um terco ate a metade, se resulta lesao corporal de natureza grave em 

outrem; 
III - ate o dobro, se resultar a morte de outrem. 
Paragrafo unico. As penalidades previstas neste artigo somente serao aplicadas se 

do fato nao resultar crime mais grave. 
Art. 59. (VETADO) 
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 

parte do territorio national, estabelecimentos, obras ou servicos potencialmente poluidores, 
sem licenca ou autorizacao dos orgaos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - detencao, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
Art. 61. Disseminar doenca ou praga ou especies que possam causar dano a 

agricultura, a pecuaria, a fauna, a flora ou aos ecossistemas: 
Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa. 

Secao IV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimonio Cultural 

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisao judicial; 
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalacao cientifica ou 

similar protegido por lei, ato administrativo ou decisao judicial: 
Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 
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Paragrafo unico. Se o crime for culposo, a pena e de seis meses a um ano de 
detencao, sem prejuizo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificacao ou local especialmente 
protegido por lei, ato administrativo ou decisao judicial, em razao de seu valor paisagistico, 
ecologico, turistico, artistico, historico, cultural, religioso, arqueologico, etnografico ou 
monumental, sem autorizacao da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 
Art. 64. Promover construcao em solo nao edificavel, ou no seu entorno, assim 

considerado em razao de seu valor paisagistico, ecologico, artistico, turistico, historico, 
cultural, religioso, arqueologico, etnografico ou monumental, sem autorizacao da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - detencao, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificacao ou monumento 

urbano: 
Pena - detencao, de tres meses a um ano, e multa. 

Paragrafo unico. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artistico, arqueologico ou historico, a pena e de seis meses a um ano de 
detencao, e multa. 
Secao V 
Dos Crimes contra a Administracao Ambiental 

Art. 66. Fazer o funcionario publico afirmacao falsa ou enganosa, omitir a 
verdade, sonegar informacoes ou dados tecnico-cientificos em procedimentos de autorizacao 
ou de licenciamento ambiental: 

Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 
Art. 67. Conceder o funcionario publico licenca, autorizacao ou permissao em 

desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou servicos cuja realizacao 
depende de ato autorizativo do Poder Publico: 

Pena - detencao, de um a tres anos, e multa. 
Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a um ano de 

detencao, sem prejuizo da multa. 
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de faze-lo, de cumprir 

obrigacao de relevante interesse ambiental: 

Pena - detencao, de um a tres anos, e multa. 
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Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a um ano, sem 
prejuizo da multa. 

Art. 69. Obstar ou dificultar a acao fiscalizadora do Poder Publico no trato de 
questoes ambientais: 

Pena - detencao, de um a tres anos, e multa. 
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessao florestal ou 

qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatorio ambiental total ou 
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissao: (Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 

Pena - reclusao, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluido pela Lei n° 11.284, de 
2006) 

§ 1- Se o crime e culposo: (Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 
Pena - detencao, de 1 (um) a 3 (tres) anos .(Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 

§ 2Q A pena e aumentada de 1/3 (um terco) a 2/3 (dois tercos), se ha dano 
significativo ao meio ambiente, em decorrencia do uso da informacao falsa, incompleta ou 
enganosa. (Incluido pela Lei n° 11.284, de 2006) 
CAPITULO VI 
DA INFRAQAO ADMINISTRATIVA 

Art. 70. Considera-se infracao administrativa ambiental toda acao ou omissao que 
viole as regras juridicas de uso, gozo, promocao, protecao e recuperacao do meio ambiente. 

§ 1° Sao autoridades competentes para lavrar auto de infracao ambiental e 
instaurar processo administrativo os funcionarios de orgaos ambientais integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalizacao, bem 
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministerio da Marinha. 

§ 2° Qualquer pessoa, constatando infracao ambiental, podera dirigir 
representacao as autoridades relacionadas no paragrafo anterior, para efeito do exercicio do 
seu poder de policia. 

§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infracao ambiental e 
obrigada a promover a sua apuracao imediata, mediante processo administrativo proprio, sob 
pena de co-responsabilidade. 

§ 4° As infracoes ambientais sao apuradas em processo administrativo proprio, 
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditorio, observadas as disposicoes desta Lei. 

Art. 71. O processo administrativo para apuracao de infracao ambiental deve 
observar os seguintes prazos maximos: 
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I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnacao contra o auto de 
infracao, contados da data da ciencia da autuacao; 

II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infracao, contados da 
data da sua lavratura, apresentada ou nao a defesa ou impugnacao; 

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisao condenatoria a instancia superior 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou a Diretoria de Portos e Costas, do 
Ministerio da Marinha, de acordo com o tipo de autuacao; 

IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da 
notificacao. 

Art. 72. As infracoes administrativas sao punidas com as seguintes sancoes, 
observado o disposto no art. 6°: 

I - advertencia; 
II - multa simples; 
III - multa diaria; 
IV - apreensao dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veiculos de qualquer natureza utilizados na 
infracao; 

V - destruicao ou inutilizacao do produto; 
VI - suspensao de venda e fabricacao do produto; 
VII - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolicao de obra; 
IX - suspensao parcial ou total de atividades; 
XI - restritiva de direitos. 
§ 1° Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infracoes, ser-lhe-ao 

aplicadas, cumulativamente, as sancoes a elas cominadas. 
§ 2° A advertencia sera aplicada pela inobservancia das disposicoes desta Lei e da 

legislacao em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuizo das demais sancoes 
previstas neste artigo. 

§ 3° A multa simples sera aplicada sempre que o agente, por negligencia ou dolo: 
I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de sana-las, no 

prazo assinalado por orgao competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do 
Ministerio da Marinha; 
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II - opuser embaraco a fiscalizacao dos orgaos do SISNAMA ou da Capitania dos 
Portos, do Ministerio da Marinha. 

§ 4° A multa simples pode ser convertida em servicos de preservacao, melhoria e 
recuperacao da qualidade do meio ambiente. 

§ 5° A multa diaria sera aplicada sempre que o cometimento da infracao se 
prolongar no tempo. 

§ 6° A apreensao e destruicao referidas nos incisos IV e V do caput obedecerao ao 
disposto no art. 25 desta Lei. 

§ 7° As sancoes indicadas nos incisos VI a IX do caput serao aplicadas quando o 
produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento nao estiverem obedecendo as prescricoes 
legais ou regulamentares. 

§ 8° As sancoes restritivas de direito sao: 
I - suspensao de registro, licenca ou autorizacao; 
II - cancelamento de registro, licenca ou autorizacao; 
III - perda ou restricao de incentivos e beneficios fiscais; 
IV - perda ou suspensao da participacao em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de credito; 
V - proibicao de contratar com a Administracao Publica, pelo periodo de ate tres 

anos. 
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infracao ambiental 

serao revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n° 7.797, de 10 de 
julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto n° 20.923, de 8 de Janeiro de 1932, fundos 
estaduais ou municipals de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o orgao 
arrecadador. 

Art. 74. A multa tera por base a unidade, hectare, metro cubico, quilograma ou 
outra medida pertinente, de acordo com o objeto juridico lesado. 

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capitulo sera fixado no regulamento 
desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos indices estabelecidos na legislacao 
pertinente, sendo o minimo de R$ 50,00 (cinqiienta reais) e o maximo de R$ 50.000.000,00 
(cinqiienta milhoes de reais). 

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municipios, Distrito 
Federal ou Territorios substitui a multa federal na mesma hipotese de incidencia. 
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CAPITULO VII 
DA COOPERAQAO INTERNACIONAL PARA A PRESERVACAO DO MEIO 
AMBIENTE 

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem publica e os bons costumes, 
o Governo brasileiro prestara, no que concerne ao meio ambiente, a necessaria cooperacao a 
outro pais, sem qualquer onus, quando solicitado para: 

I - producao de prova; 
II - exame de objetos e lugares; 
III - informacoes sobre pessoas e coisas; 
IV - presenca temporaria da pessoa presa, cujas declaracoes tenham relevancia 

para a decisao de uma causa; 
V - outras formas de assistencia permitidas pela legislacao em vigor ou pelos 

tratados de que o Brasil seja parte. 
§ 1° A solicitacao de que trata este artigo sera dirigida ao Ministerio da Justica, 

que a remetera, quando necessario, ao orgao judiciario competente para decidir a seu respeito, 
ou a encaminhara a autoridade capaz de atende-la. 

§ 2° A solicitacao devera conter: 
I - o nome e a qualificacao da autoridade solicitante; 
II - o objeto e o motivo de sua formulacao; 
III - a descricao sumaria do procedimento em curso no pais solicitante; 
IV - a especificacao da assistencia solicitada; 
V - a documentacao indispensavel ao seu esclarecimento, quando for o caso. 
Art. 78. Para a consecucao dos fins visados nesta Lei e especialmente para a 

reciprocidade da cooperacao international, deve ser mantido sistema de comunicacoes apto a 
facilitar o intercambio rapido e seguro de informacoes com orgaos de outros paises. 
CAPITULO VIII 
DISPOSIQOES FINAIS 

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposicoes do Codigo Penal e 
do Codigo de Processo Penal. 

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os orgaos ambientais 
integrantes do SISNAMA, responsaveis pela execucao de pro gramas e projetos e pelo 
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controle e fiscalizacao dos estabelecimentos e das atividades suscetiveis de degradarem a 
qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com forca de titulo executivo extrajudicial, 
termo de compromisso com pessoas fisicas ou juridicas responsaveis pela construcao, 
instalacao, ampliacao e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. (Incluido pela 
Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

§1-0 termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-a, 
exclusivamente, a permitir que as pessoas fisicas e juridicas mencionadas no caput possam 
promover as necessarias correcoes de suas atividades, para o atendimento das exigencias 
impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatorio que o respectivo 
instrumento disponha sobre: (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

I - o nome, a qualificacao e o endereco das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais; (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

II - o prazo de vigencia do compromisso, que, em funcao da complexidade das 
obrigacoes nele fixadas, podera variar entre o minimo de noventa dias e o maximo de tres 
anos, com possibilidade de prorrogacao por igual periodo; (Incluido pela Medida Provisoria 
n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

III - a descricao detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o 
cronograma fisico de execucao e de implantacao das obras e servicos exigidos, com metas 
trimestrais a serem atingidas; (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

IV - as multas que podem ser aplicadas a pessoa fisica ou juridica compromissada 
e os casos de rescisao, em decorrencia do nao-cumprimento das obrigacoes nele pactuadas; 
(Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

V - o valor da multa de que trata o inciso IV nao podera ser superior ao valor do 
investimento previsto; (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

VI - o foro competente para dirimir litigios entre as partes. (Incluido pela Medida 
Provisoria n° 2.163-41. de 23.8.2001) 

§ 2° No tocante aos empreendimentos em curso ate o dia 30 de marco de 1998, 
envolvendo construcao, instalacao, ampliacao e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, a assinatura do termo de compromisso devera ser requerida pelas pessoas fisicas e 
juridicas interessadas, ate o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito 
protocolizado junto aos orgaos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo 
dirigente maximo do estabelecimento. (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 
23.8.2001) 

§ 3fi Da data da protocolizacao do requerimento previsto no § 2e e enquanto 
perdurar a vigencia do correspondente termo de compromisso, ficarao suspensas, em relacao 
aos fatos que deram causa a celebracao do instrumento, a aplicacao de sancoes 
administrativas contra a pessoa fisica ou juridica que o houver firmado. (Incluido pela Medida 
Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 
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§ 4- A celebracao do termo de compromisso de que trata este artigo nao impede a 
execucao de eventuais multas aplicadas antes da protocolizacao do requerimento. (Incluido 
pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

§ 52 Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando 
descumprida qualquer de suas clausulas, ressalvado o caso fortuito ou de forca maior. 
(Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

§620 termo de compromisso devera ser firmado em ate noventa dias, contados 
da protocolizacao do requerimento. (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 
23.8.2001) 

§7-0 requerimento de celebracao do termo de compromisso devera conter as 
informacoes necessarias a verificacao da sua viabilidade tecnica e juridica, sob pena de 
indeferimento do piano. (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 23.8.2001) 

§ 82 Sob pena de ineficacia, os termos de compromisso deverao ser publicados no 
orgao oficial competente, mediante extrato. (Incluido pela Medida Provisoria n° 2.163-41, de 
23.8.2001) 

Art. 80. O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias a 
contar de sua publicacao. 

Art. 81. (VETADO) 
Art. 82. Revogam-se as disposicoes em contrario. 
Brasilia, 12 de fevereiro de 1998; 177° da Independencia e 110° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Gustavo Krause 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 13.2.1998 e retificado no DOU de 
17.2.1998 


