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RESUMO 

Apesar da grande devastagao causada ao longo da historia brasileira, o meio 
ambiente passou a receber efetiva protegao constitucional a partir da promulgagao 
da Constituicao Federal de 1988, na qual o referido tema ganhou capitulo proprio. 
Dentre as inovagoes trazidas pela Carta Magna, destaca-se a possibilidade de se 
responsabilizar penalmente as pessoas juridicas pelas condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente. Com a publicacao da Lei 9.605/1988, em 12 
de fevereiro de 1998, passou-se a regulamentar como se daria essa 
responsabilidade. Apesar da previsao constitucional e infraconstitucional, inexiste 
ainda um consenso a respeito da sua aplicabilidade, sendo varios os argumentos 
sustentados pela doutrina contrarios e favoraveis a sua aplicacao. Sobre este 
aspecto e que recai a problematica deste trabalho: e possivel responsabilizar 
penalmente as pessoas juridicas pela pratica de infragoes contra o meio ambiente? 
Neste sentido, o presente estudo pretende fazer uma analise detalhada dos pontos 
defendidos pelos que sao contrarios e favoraveis a essa responsabilizagao, bem 
como das disposigoes legais atinentes ao tema, para posteriormente concluir sobre 
a possibilidade ou nao de responsabilizar penalmente os entes coletivos, e da forma 
que se efetivaria. Para isto, foram utilizados como metodos de pesquisa: o 
exegetico-juridico, bibliografico, historico-evolutivo e comparative Onde se pode 
constatar que a pessoa juridica e passivel de responsabilidade penal, ao menos no 
que se refere a legislagao ambiental, desde que os atos que motivaram a atividade 
degradante tenham sido praticados em virtude de decisao do seu representante ou 
do orgao colegiado que a represente e que, em decorrencia disto, o ente coletivo 
aufira algum beneficio. 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Responsabilidade Penal. Pessoa Juridica. 



ABSTRACT 

Despite the devastation caused along the Brazilian history, the environment began to 
receive effective protection from the constitutional enactment of the Federal 
Constitution of 1988, in wich the subject has its own chapter. Among the innovations 
brought by the Magna Carta, is the possibility of legal persons criminally responsible 
for conduct and activities considered harmful to the environment. With the publication 
of Law 9605/1998, on 12 February 1998, passed to regulate such responsibility as 
would. Despite the constitutional and forecasting below constitutional, even absent a 
consensus on their applicability, and the more sustained arguments against the 
doctrine and in favor of its application. On this point is that this work lies the problem: 
you can criminally responsible for the legal practice of violations against the 
environment? Accordingly, this study intends to make a detailed analysis of the 
points made by those who are opposed and in favorable of this accountability and the 
legal provisions pertaining to the subject, then to conclude on the possibility or not 
criminally responsible for the collective entities, and how you wish. To this, were used 
as methods of research: the exegetic-legal, bibliographical, historic-evolutionary and 
comparative. Where you can see that the corporation is liable to criminal liability, at 
least with regard to environmental legislation, provided that the acts that led to the 
degrading activity have been charged because of his decision or the collegiate body 
that represents and, in result, between the collective he receives some benefit. 

Keywords: Environment. Criminal liability. Legal person. 
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INTRODUCAO 

Atualmente, a questao ambiental consiste em materia de grande relevancia. A 

uti l izacao dos recursos naturais de forma desenfreada, al iada a sua rotineira 

degradacao, vem causando uma serie de problemas ambientais, problemas estes 

que, a curto prazo, comprometerao a sadia qual idade de vida e a existeneia de 

especies vegetais e animais e, a longo prazo, caso nao sejam adotadas mudancas 

significativas buscando evita-los, poderao comprometer a v ida humana em 

determinadas regioes do planeta. 

O Efeito Estufa e a destruicao da Camada de Ozonio, principais responsaveis 

pelo aquecimento global, vem assolando a vida no planeta. O que preocupa e o fato 

desses problemas estarem sendo causados e m virtude de at ividades humanas, 

como, por exemplo, a poluicao atmosferica atraves da queima de combust iveis 

fosseis e pela emissao de gases or iundos de industrias de refrigeracao. Sem falar da 

devastacao e queima de f lorestas, que tambem contr ibuem para a ocorrencia do 

Efeito Estufa. 

Como consequencia disso, surge uma nova preocupacao, na medida em que 

a temperatura media da Terra esta aumentando, as calotas polares estao derretendo 

e, como consequencia, os niveis dos oceanos estao elevando-se, fato que podera 

causar a inundacao de regioes costeiras, v indo a prejudicar a vida de milhares de 

pessoas que moram nessas areas. 

Outra problematica e a questao da poluicao dos recursos hidricos. Apesar da 

sua grande importancia para todos os t ipos de vida do planeta, a agua nao vem 

recebendo o resguardo que merece, de modo que a cada dia sao despejados, sem o 

necessario tratamento, esgotamentos domest icos, residuos industrials e 

hospitalares, tornando-a cada vez mais impropria para o c o n s u m e 

Diante de toda esta situacao, surge a necessidade de adotarem-se medidas 

visando a diminuicao desses problemas. Em decorrencia disto, o Brasil dest inou urn 

capitulo inteiro sobre o tema Meio Ambiente na Constituigao Federal de 1988, 

considerando-o como bem de uso com urn do povo, e atr ibuindo a todos o dever de 

protege-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracoes. 
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Na medida em que a Lei Maior atribui a todos o dever de defender o meio 

ambiente, estabelece tambem a aplicagao de sancoes para aqueles que o destruam, 

como forma de puni-los pelas suas acoes e evitar que tais at ividades degradadoras 

acontecam. 

Surge entao urn quest ionamento consistente e m avaliar se seria possivel 

punir as pessoas jur idicas pela pratica de infragoes contra o meio ambiente. E 

sabido que os entes coletivos sao os principals responsaveis pela degradacao 

ambiental , ja que, mot ivados pelo desenvolv imento e pela busca incessante de 

lucro, na maioria das vezes nao adotam as medidas necessarias no sentido de 

preserva-lo e garantir que o desenvolv imento acontega de forma sustentavel. 

Neste sentido, a Consti tuicao Federal de 1988, inovou ao estabelecer no seu 

artigo 225, §3°, que "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas f isicas ou jur idicas, a sancoes penais e 

administrativas, independentemente da obr igacao de reparar os danos causados". 

Em virtude deste disposit ivo, surgiram varias divergencias doutr inarias no que se 

refere a possibi l idade de se responsabil izar penalmente as pessoas jur idicas pela 

pratica de cr imes ambientais. 

Faltava entao uma legislacao que regulamentasse a materia, o que aconteceu 

com a edicao da Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, a Lei de Cr imes 

Ambientais. Apesar de onze anos completos da sua promulgacao, ainda nao ha 

consenso sobre a possibi l idade de se responsabil izar penalmente os entes coletivos, 

mantem-se ainda varias discussoes sobre a apl icagao deste dispositivo. 

O presente trabalho foi desenvolv ido a partir da seguinte problematica: "E 

possivel responsabil izar penalmente as pessoas jur id icas pela pratica de infragoes 

contra o meio ambiente". A hipotese levantada foi a afirmativa que em virtude da nao 

existeneia de urn consenso a respeito do tema, al iado ao domin io insuficiente de 

conhecimento inicial do assunto, tornar-se-ia necessario urn estudo detalhado do 

mesmo, anal isando os posic ionamentos contrarios e favoraveis para, so assim, 

chegar a uma conclusao a respeito. 

Para se desenvolver o presente trabalho de forma que haja o necessario 

suporte argumentat ivo, serao uti l izados como metodos de estudo: o exegetico-

jur idico e bibliografico, atraves da consulta de doutrinas, teses e sites jur idicos que 

tratam do tema e de assuntos de importancia para sua exposigao, bem como da 

interpretagao de disposit ivos legais referentes a materia em estudo; o historico-
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evolu t ive atraves da analise da evolucao histdrica da protegao do meio ambiente e o 

compara t i ve tragando urn paralelo entre o instituto abordado no ordenamento 

jur id ico patrio e os seus similares no ordenamento al ienigena. 

Atraves deste trabalho, objetiva-se analisar a responsabi l idade penal da 

pessoa jur idica na legisiagao ambiental brasileira, para isso sera anal isada a 

legisiagao penal, ambiental e constitucional, bem como o posicionamento da 

doutrina a respeito do tema, para, feito isso, concluir se e possivel ou nao tal 

responsabil izagao e, caso pos i t ive como se efetivaria a sua aplicagao. 

Para atingir esse objetivo, inicialmente sera feito um estudo a respeito do bem 

jur idico protegido, o meio ambiente. Neste ponto, sera mostrada sua importancia ao 

ponto de ser e levado a categoria de interesse difuso. Sera abordada sua 

conceituagao e todo o historico da sua protegao no Brasil, onde serao anal isadas as 

disposigoes desde o per iodo colonial, passando-se pelas constituicoes que ja 

v igeram nesse Pais ate a atual, bem como as legislagoes infraconstitucionais que 

d ispuseram, ainda que indiretamente, sobre a sua protegao ate chegar na Lei 

9.605/1998, a Lei de Cr imes Ambientais. 

No segundo capitulo, tratar-se-a da responsabi l idade penal da pessoa 

jur idica. Neste ponto, serao anal isadas as duas principais teorias que just i f icam a 

natureza juridica da mesma, a Teoria da Ficgao e a Teoria da Realidade, onde serao 

demonstrados os posicionamentos dos principais defensores das mesmas e as 

implicag5es de cada uma delas a respeito da responsabi l idade penal da pessoa 

jur idica. Sera realizado ainda um estudo de direito comparado, onde serao 

anal isados a aplicagao de tal responsabi l idade no direito al ienigena. Por f im, sera 

demonstrado de forma detalhada os argumentos contrarios e favoraveis a 

responsabil izagao penal da pessoa jur idica. 

No terceiro e ult imo capitulo, analisar-se-a a responsabi l idade penal da 

pessoa jur idica na legisiagao ambiental brasileira. Para isso, sera anal isado os 

disposit ivos que tratam do assunto na Lei 9.605/1998, bem como as condicionantes 

para se responsabil izar penalmente a pessoa jur idica. Sera demonstrada ainda a 

possibi l idade de se responsabil izar as pessoas jur idicas de Direito Publico, bem 

como as sangoes penais aplicaveis as pessoas jurldteas pela pratica de cr imes 

ambientais. 

A vinculagao da responsabi l idade penal da pessoa jur idica a sua 

responsabi l idade social, constitui o e lemento de conclusao deste trabalho. 





CAPITULO 1 A B O R D A G E M A C E R C A DO T E R M O MEIO AMBIENTE 

A Consti tuicao Federal de 1988 estabeleceu que o meio ambiente e um bem 

de uso comum do povo, incumbindo a todos o dever de preserva-lo para as 

presentes e futuras geracoes. 

Para se saber a real importancia desse bem, ao ponto da Lei Maior brasileira 

ter imposto a todos a sua protegao, faz-se necessario um estudo da sua evolucao 

para que, a partir disto, se conheca toda a devastacao provocada ao longo da 

historia e passe a dar a real importancia que ele merece, tendo e m vista se tratar de 

um bem que nao e nem individual, nem coletivo e s im de todas as pessoas 

indistintamente. 

1.1 Meio ambiente como Direito Difuso 

Grande parte da doutrina, ao abordar o tema Direitos Fundamentals, utiliza-se 

da expressao "geracao" para fazer a sua c lass i f icac io. Expressao essa que se 

relaciona com os momentos histdricos vividos pela sociedade mundial durante 

determinadas epocas. 

Os chamados direitos fundamentals de primeira geracao surgiram durante o 

seculo XIX, per iodo em que nasceu a ideia de um Estado de Direito, contrario ao 

Absolut ismo vigente na epoca, onde o povo nao mais se submeter ia a opressao 

exercida pela f igura de um soberano que mant inha a hegemonia do poder, mas sim 

a uma Constituicao, onde seria estabelecido o que poderia ou nao ser feito. Em 

virtude disso, surgiu a denominacao de direitos civis e polit icos, ja que os individuos 

passar iam a ter direitos garant idos pelo Estado. Como exemplo dos direitos que 

surgiram nessa epoca, destacam-se o direito a vida, a Mberdade e a propriedade. 

Com a consagracao formal dos direitos citados anter iormente, esperava-se o 

seu efetivo cumprimento, entretanto nao foi o que aconteceu. Com a Revolugao 

Industrial europeia, ocorrida no seculo XIX, surgiram graves problemas sociais e 
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economicos mot ivados pelas pessimas condigoes de trabalho da epoca. Diante 

dessa nova problematica surgiram movimentos como o Cart ismo 1 na Inglaterra 

(1837-1848) e a Comuna de Par is 2 (1871) na Franca, que buscavam melhores 

condigoes para os trabalhadores da epoca, passando a reivindicar inclusive direitos 

trabalhistas e normas de assistencia social. Em virtude desse impacto causado pela 

industrializagao, surgiram os Direitos Fundamentals de Segunda Geragao, que 

passaram a privilegiar os direitos sociais, culturais e economicos, passando a dotar 

o ser humano de condigoes materials que fossem necessarias a manutengao de 

uma vida digna, obr igando o Estado a intervir para que de fato isso ocorresse. 

Com o f im da Revolugao Industrial, o mundo encontrava-se dividido. Existiam 

aqueles que, motivados por essa Revolugao, atingiram o patamar de paises 

desenvolvidos, mas, por outro lado, exist iam aquelas nagoes que se encontravam 

em situagao de subdesenvolv imento, como tambem aquelas que se mant inham no 

meio termo entre as duas, que ser iam as que buscavam o desenvolv imento. Diante 

disto, existia no mundo uma grande desigualdade entre as nagoes, que acabou 

culminando com a deflagragao de guerras, a exemplo da 1 a e da 2 a Guerra Mundial, 

onde milhoes de pessoas foram assassinadas. Como consequencia desses 

conflitos, surgiram tambem varios problemas ambientais de grande repercussao, 

mot ivados principalmente pelo desenfreado desenvolv imento tecnologico sem a 

necessaria sustentabi l idade ambiental , que passou a atingir nao apenas um grupo 

determinado de pessoas, e s im a humanidade como um todo. 

E nesse contexto que surge na populagao mundial os chamados direitos 

fundamentals de terceira geragao, direitos esses que buscam a protegao do homem 

na sua colet ividade e nao individualmente, como ocorria nos direitos de 1 a geragao. 

Nessa nova fase, se destacam o direito a paz, a sol idariedade, ao patr imonio comum 

da humanidade, o direito a comunicacao e, o que sera mais abordado no presente 

trabalho, o direito ao meio ambiente ecologicamente equil ibrado. Sao estes os 

chamados direitos difusos ou de terceira geragao. 

Car t ismo: Mov imen to popular q u e re iv ind icava re formas nas cond igoes de t raba lho (espec ia lmente 
l i m i t a c i o d a j o m a d a ) e di re i tos pol f t icos (sufragio universal) . 

2 C o m u n a de Paris: Mov imen to popu lar q u e instituiu o pr imei ro governo operar io da histor ia, cu ja 
du racao foi de apenas 72 dias, mot ivado por ideais socia l is tas, p roc lamou a abso lu ta igua ldade civil 
de h o m e n s e mu lheres e abol iu o t raba lho noturno. 
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Ao discorrer sobre os interesses difusos, Mario Nigro, ci tado por Pericles 

Prade (apud ANTUNES, 1990, p. 20) explica que: 

O s in teresses d i fusos (a pa lavra n i o e perfei ta, m a s expressa o conce i to 
me lhor que outras) sao in teresses q u e pe r tencem de mane i ra ident ica a 
u m a plura l idade d e suje i tos ma is ou m e n o s vas ta e ma is ou m e n o s 
de te rminada, a qua l pode ser, ou nao, uni f icada mais ou m e n o s 
est r i tamente, e m u m a colet iv idade (no caso de tal un i f icacao fa ia-se e m 
in teresses colet ivos) . 

interesses difusos ser iam, portanto, aqueles que abrangem um numero 

indeterminado de pessoas. De forma que, caso uma ofensa seja praticada ao 

mesmo, nao seria possivel estabelecer a quant idade de pessoas afetadas. E sob 

este aspecto que se conclui que o meio ambiente e um t ipico interesse difuso. A 

t i tulo de exempli f icacao, imagine-se o caso hipotetico e m que o Acude de Sao 

Goncalo fosse poluido em virtude do lancamento de descartes industriais e, como 

consequencia disso, suas aguas se tornassem improprias para o consumo humano. 

Neste caso, ser iam atingidos um numero indeterminado de pessoas, ja que o 

referido corpo hidrico e responsavel pelo abastecimento humano das cidades de 

Sousa, Marizopolis, Nazarezinho, bem como dos distritos e zonas rurais que 

compoem as mesmas. Portanto, um dano com essas d imensoes seria de proporcao 

incalculavel, nao se saberia ao certo quantas pessoas ser iam prejudicas. 

A Consti tuicao Federal de 1988, ao tratar das funcoes do Ministerio Publico, 

declara de forma expressa a existeneia dos interesses difusos, conforme se observa 

no art. 129, inciso III: 

Art. 129. Sao funcoes inst i tucionais do Minister io Publ ico: 
[...] 
IH - p romover o inquer i to civi l e a acao civi l publ ica, para a protegao d o 
pat r imonio publ ico e social , d o me io amb ien te e d e ou t ros in teresses d i fusos 
e colet ivos. 

O citado artigo expoe de forma lucida a existeneia de interesses difusos, 

classif icando o Meio Ambiente como um deles, atr ibuindo inclusive ao Ministerio 

Publico a funcao constitucional de protege-lo atraves da A g i o Civil Publica. 

Ja os interesses individuals, sao aqueles proprios ao particular, cabendo, 

portanto, ao interessado o seu exercicio. Deste fato, advem uma das suas principais 

caracterist icas, a disponibi l idade, ja que, caso haja a lguma afronta a determinado 
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interesse individual de a lguem, cabera ao mesmo a adogao de medidas visando a 

sua protegao, f icando o seu resguardo condicionado a manutengao da vontade do 

prejudicado. 

Os interesses coletivos por sua vez, sao aqueles que at ingem um 

determinado agrupamento de pessoas, seja uma empresa, uma determinada 

categoria trabalhista, etc. De modo que o grupo ou classe atingido seja de possivel 

determinacao independentemente da possibi l idade ou nao de serem identif icados os 

seus integrantes individualmente. Quanta a exempli f icagao, imagine-se o caso e m 

que determinada substancia toxica que se espalhe e m uma fabrica provoque 

problemas respiratorios e m todos os trabalhadores, estar-se-ia diante de um t ipico 

caso de afronta ao interesse coletivo dos trabalhadores, que, neste caso, seria o 

meio ambiente do trabalho em sadias condigoes para a atividade laboral. 

1.2 Conceito de meio ambiente 

A palavra Meio traduz a ideia de algo que se insere em determinado espago, 

nao obrigator iamente de forma equidistante. Neste caso, "estar no meio", significaria 

dizer que estar iam cercados, cercados por outras pessoas e por outros seres. 

O termo ambiente tern or igem latina - ambiens, entis, signif icando aquilo que 

rodeia, ir a volta. Desta forma, ambiente e tudo o que circunda determinado ser. 

Nas palavras do saudoso Aurel io Buarque de Holanda Ferreira, (1988), meio 

ambiente e "O conjunto de condigoes naturais e de influencias que atuam sobre os 

organismos vivos e os seres humanos". 

Ha doutr inadores que crit icam a util izagao da expressao "meio ambiente", 

pois, segundo eles, haveria uma certa redundancia, uma vez que a expressao 

"meio" ja estaria englobada pela palavra "ambiente"; portanto, ser iam sinonimas. 

(LENZA, 2008). 

Segundo Jose Afonso da Silva (apud LENZA, 2008, p.736): 

a exp ressao me io amb ien te se man i fes ts ma is r ica de sent ido ( como 
conexao d e va lores) d o q u e a s imp les palavra amb ien te . Esta exp r ime o 
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eonjunto d e e lementos ; aque la exp ressa o resul tado da in teracao desses 
e lementos . O conce i to d e me io amb ien te ha d e ser, pois, g lobal izante, 
ab rangen te d e toda a natureza or ig inal e arti f icial, b e m c o m o os bens 
cul tura is corre latos, compreendendo , portanto, o solo, a agua, o ar, a f lora, 
as be lezas naturais, o pat r imdnio histor ico, artfst ico, tur ls t ico, pa isagis t ico e 
arqueolog ico. 

O mesmo autor conclui d izendo que: 

O me io amb ien te e, ass im , a in teracao d o eonjunto d e e lemen tos naturais, 
art i f iciais e cul tura is q u e prop ic iem o desenvo lv imen to equi l ibrado da v ida 
e m todas as suas formas. A in tegracao busca assumi r u m a concepcao 
unitar ia do amb ien te compreens iva d o s recursos natura is e cul turais. 

Meio Ambiente seria, portanto, o espaco onde estao presentes todas as 

condigoes necessarias para que a vida se desenvolva, nao apenas a vida humana, 

mas tambem a vida animal e vegetal. Da i advem a necessidade de preserva-lo 

como forma de garantir a vida no planeta. 

1.3 Protegao ao meio ambiente 

Em materia de protegao ao meio ambiente, as primeiras normas apl icadas no 

Brasil remontam ao per iodo colonial. Nesta epoca, a colonia estava submet ida as 

Ordenagoes do Reino, que eram as compi lagoes das leis que estavam em vigor em 

Portugal. 

A primeira dessas Ordenagoes foi promulgada por Dom Afonso V em 1480, 

chamada de Ordenagoes Afonsinas, que dividida em cinco livros, ja trazia mater ia de 

protegao aos recursos ambientais no seu Livro V, onde no Titulo LVIII proibia o corte 

de arvores frutiferas. 

Outra Ordenagao que previa materia de protegao ambiental foi a Ordenagao 

Manuel ina, promulgada por Dom Manuel i e m 1520, tambem dividida em cinco livros, 

estabelecia no seu Livro V, Ti tulo LXXXIV, a p ro ib ig io da caga de perdizes, coelhos 

e outros animais, com redes ou outros instrumentos que possam causar sofr imento 

na morte desses animais. 



17 

A terceira e ultima ordenagao foi a Ordenagao Filipina, que foi promulgada por 

Dom Felipe III em 1603, e tambem discipl inou a protegao aos recursos naturais, 

onde estabelecia no seu Livro V, Ti tulo LXXXVII I , paragrafo 7°, a protegao das 

aguas atraves da punigao de multa a quern jogasse material que pudessem suja-las 

ou matar os peixes. 

No per iodo imperial, a Constituigao de 1824 nao discipl inou o tema. Por sua 

vez, a Lei n° 601 de 18 de setembro de 1850, que dispunha sobre as terras 

devolutas do Imperio, estabelecia sangdes para aqueles que derrubassem arvores 

ou real izassem queimadas irregulares, conforme consta, ipsis litteris, no caput do 

artigo 2°: 

O s que se apossa rem de ter ras devo lu tas ou d e a lhe ias , e nel las der r ibarem 
mat tos ou Ihes puze rem fogo, serao obr igados a despe jo , c o m perda de 
bemfei tor ias, e d e ma is sof f rerao a pena de dous a se is mezes do pr isao e 
mul ta de 100$, a lem d a s a t i s f a c i o do d a m n o causado. Esta pena, po rem, 
nao tera logar nos ac tos possessor ios ent re hereos conf inantes. 

No entanto, constata-se que a proibigao e m questao objetivava punir 

invasores de terras alheias ou da Coroa, nao enquadrava o proprietario da terra na 

mesma situagao, permit indo que agisse de forma discricionaria de acordo com o que 

I he prouvesse. Sendo o meio ambiente tratado como patr imonio particular, 

di ferentemente do que se observa nos dias atuais, onde a Constituigao Federal de 

1988 eleva o meio ambiente a bem de uso comum do povo, atr ibuindo ao Poder 

Publico a fungao de geri-lo de forma adequada. 

No per iodo republicano, a Constituigao Federal de 1891 tambem nao previu a 

disciplina ambiental , entretanto, varias normas que discipl inavam o tema foram 

criadas durante sua vigencia. Como exemplo o Codigo Civil de 1916, que no seu 

artigo 578 discipl inou a construgao de pocilgas, currais e outras atividades que 

provocassem incomodo aos vizinhos, estabelecendo que "As estrebarias, currais, 

pocilgas, estrumeiras, e, em geral, as construgoes que incomodam ou prejudiquem a 

vizinhanga, guardarao a distancia f ixadas nas posturas municipals e regulamentos 

de higiene". 

Apesar de ser uma evolucao e m materia ambiental para a epoca, a protegao 

dada pelo Codigo Civil de 1916 ainda mant inha um carater de interesse privado, 
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caracterist ica essa existente tambem na Lei de Terras como foi exposto 

anteriormente. 

Sob a egide da Consti tuicao Federal de 1891, surgiu o Decreto n° 23.793, de 

23 de Janeiro de 1934, que aprovou o primeiro Codigo Florestal. Este trouxe uma 

serie de inovaeoes em mater ia de protegao ambiental , como exemplo a reserva 

obrigatoria de 2 5 % da vegetagao existente na propriedade, conforme se observa no 

artigo 23 do referido Decreto-Lei, que dispoe in verbis que "nenhum proprietario de 

terras cobertas de mattas podera abater mais de tres quartas partes da vegetagao 

existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52". 

A inda sob a vigencia da Constituigao Federal de 1891, destaca-se o 

surgimento do Decreto n° 24.645, de 10 de ju lho de 1934, que estabelecia medidas 

de protegao aos animais, como por exemplo, a apl icagao de pena pecuniaria e de 

prisao para aquele que prat icasse atos de maus tratos contra os mesmos. 

Com a promulgagao da Constituigao Federal em 16 de ju lho de 1934, passou-

se a disciplinar a util izagao das r iquezas do subsolo. O artigo 5°, no seu inciso XIX, 

al inea j , estabeleceu que compet ia pr ivat ivamente a Uniao legislar sobre bens de 

domin io federal, r iquezas do subsolo, mineragao, metalurgia, aguas, energia 

hidreletrica, f lorestas, caga e pesca e a sua exploragao. 

A referida Constituigao instituiu ainda que para a exploragao desses recursos 

fazia-se necessaria autorizagao federal , conforme se observa no caput do seu artigo 

119, onde o aprovei tamento industrial das minas e das jaz idas minerals, bem como 

das aguas e da energia hidraulica, ainda que de propriedade privada, dependeria de 

autorizagao ou concessao federal, na forma da lei. 

C o m a leitura dos disposit ivos citados, constata-se que a abordagem feita 

pela Constituigao objetivava tao-somente disciplinar a exploragao dos recursos 

naturais, nao houve a preocupagao de assegurar a preservagao dos mesmos. 

Neste sentido, o professor Barbosa (2007, p. 91), ao discorrer sobre a 

Constituigao de 1934, destacou que neste Texto os recursos naturais e ram focados 

no sentido da exploragao, mas nao na otica da preservagao. 

A Constituigao Federal de 1937, outorgada e m TO de novembro de 1937, 

prat icamente nao trouxe nenhuma inovagao. Cont inuou discipl inando os recursos 

naturais tao somente no sentido de sua exploragao, nao t razendo nenhuma norma 

com carater prevent ive Entretanto, sob a sua vigencia e atraves do Decreto-Lei n° 

2.848 de 7 de dezembro de 1940, entrou e m vigencia no dia 1° de Janeiro de 1942 o 
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Codigo Penal brasil iero. Apesar das muitas modif icacoes do texto atualmente e m 

vigor, sua redagao original ja trazia normas de protegao aos recursos naturais, como 

por exemplo, o cr ime de Difusao de doenga ou praga previsto no Art igo 259, que 

dispunha: 

Art. 259 - Di fundir doenga ou praga q u e possa causar dano a f loresta, 
p l a n t a c i o ou an ima is de ut i l idade econdmica : 
Pena - reelusao, d e do is a c inco anos , e mul ta. 

A Constituigao Federal promulgada em 18 de setembro de 1946 nao trouxe 

inovagao em materia de protegao ambiental. Ass im como as anteriores, 1934 e 

1937, estabeleceu que as riquezas do subsolo, bem como as quedas d'agua, 

const i tuiam propriedades distintas da do solo e que para sua exploragao fazia-se 

necessaria a autorizagao ou concessao federal. Observa-se ainda, a preocupagao 

de carater meramente explorador dos recursos naturais. 

Entraram em vigor durante a vigencia da Constituigao de 1946, a Lei n° 4.504, 

de 30 de novembro de 1964, que dispunha sobre o Estatuto da Terra, a Lei n° 4.771 

de 15 de setembro de 1965 que instituiu o novo Codigo Florestal, a Lei n° 4.717 de 

29 de junho de 1965, que regula a Agao Popular, a Lei n° 5.197 de 3 de Janeiro de 

1967, que dispoe sobre a protegao a fauna e o Decreto-Lei n° 221 de 28 de Janeiro 

de 1967, que dispoe sobre a protegao e est imulos a pesca. 

O Estatuto da Terra inovou ao estabelecer que a propriedade rural deve ter 

sua funcao social, e que para que isso ocorresse fazia-se necessario o atendimento 

de determinados requisitos, dentre eles a conservagao dos seus recursos naturais. 

Observa-se uma evolugao muito importante, a lei passou a se preocupar, ainda que 

de forma indireta, com a conservagao dos recursos ambientais da propriedade, 

di ferentemente do que acontecia ate entao, onde se buscava apenas a exploragao 

dos mesmos. 

Outra lei que inovou e m materia de protegao ambiental foi o novo Codigo 

Florestal, que revogou o que estava em vigor ate entao, o Decreto n° 23.793, 

t razendo uma serie de inovagoes e m materia ambiental , como exemplo: passou a 

enquadrar, no seu artigo 1°, as f lorestas e demais formas de vegetagao existentes 

no territorio nacional como bens de interesse comum a todos os habitantes do Brasil; 

cr iou, atraves do seu artigo 2°, as chamadas Area de Preservagao Permanente 

(APP), areas estas em que so sera admit ida a supressao de vegetagao quando for 
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necessaria a execugao de obras, pianos atividades ou projetos de uti l idade publica 

ou interesse social, mediante autorizagao emit ida pelo Poder Executivo Federal, 

conforme disposto no art. 2, §1°; autorizou, no seu artigo 5°, ao Poder Publico, seja 

em qualquer ente da federacao, criar Parques e Florestas Nacionais, objet ivando a 

protegao dos recursos naturais existentes no mesmo; a obrigagao de empresas que 

util izam recursos ambientais, a exemplo de siderurgicas, que fazem uso de lenha ou 

carvao para geragao de energia termica, de manterem florestas proprias para sua 

exploragao, conforme se observa no artigo 21 do referido Codigo: 

A s e m p r e s a s s iderurg icas, de t ranspor ts e out ras, a base d e ca rvao vegeta l , 
lenha o u out ra mater ia pr ima f lorestal , s§o obr igadas a mante r f lorestas 
propr ias para exp loragao racional ou a formar, d i re tamente ou por 
in termedio de empreend imen tos dos qua is par t ic ipem, f lorestas des t inadas 
ao seu supr imento . 

Exploragao essa que se dara atraves de Piano de Manejo Florestal 

Sustentavel (PMFS), que conforme estabelece o Decreto n° 5.975 de 30 de 

novembro de 2006, no paragrafo unico do seu artigo 2° e: 

o documen to teenico bas ico q u e c o n t e m as diretr izes e p roced imentos para 
a admin is t ragao d a f loresta, v i sando a ob tengao de benef ic ios econdmicos , 
socia is e ambienta is , observada a def in icao d e mane jo f lorestal sustentave l , 
prevista no art. 3° , inc iso V I , da Lei n° 11.284, de 2 de margo d e 2006 . 

Este por sua vez dispoe: 

VI - mane jo f lorestal sustentavel : admin is t ragao da f loresta para a ob tengao 
de benef ic ios economicos , socia is e ambienta is , respei tando-se os 
m e c a n i s m o s de sus ten tagao do ecoss is tema obje to do mane jo e 
cons iderando-se , cumula t iva ou a l te rnat ivamente, a ut i l izagao d e mul t ip las 
espec ies madei re i ras, de mul t ip los p rodutos e subprodu tos n i o madei re i ros, 
b e m c o m o a ut i l izagao de ou t ros bens e serv igos de natureza f lorestal . 

A Lei de Protegao a fauna tambem trouxe uma serie de inovagoes e m materia 

de protegao ambiental, ao passo que elevou ao patamar de bens de propriedade do 

Estado os animais silvestres de quaisquer especies, bem como seus ninhos, abrigos 

e cr iadouros naturais, proibindo os atos que impl iquem na sua destruigao, como a 

caga, apanha, etc. A referida lei, proibiu ainda o comercio de especies, bem como 

dos produtos que possam ser util izados na captura dos mesmos, a exemplo de 

gaiolas do tipo algapao e outras armadi lhas. 
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O Decreto-Lei n° 221 de 28 de Janeiro de 1967, que dispoe sobre a protegao 

e est imulos a pesca, tambem teve sua importancia, na medida em que regulamenta 

a forma em que deve ser exercida a atividade pesqueira, objet ivando que os 

recursos pesqueiros se jam explorados de forma sustentavel, garant indo assim a sua 

manutencao para geragoes futuras, 

A Constituigao Federal promulgada e m 20 de outubro de 1967, alterada 

substancialmente pela Emenda Constitucional n° 01/1969, manteve as 

caracterist icas das anteriores. Compet ia ainda a Uniao legislar sobre a exploragao 

de recursos naturais, a exemplo da exploragao de jazidas e minas, e era mant ida a 

caracterist ica de tratar os recursos naturais como fonte a ser explorada, nao como 

bem a ser protegido. 

Durante sua vigencia, se destaca a publicagao da Lei n° 6 .938/1981, Lei da 

Polit ica Nacional do Meio Ambiente, posteriormente alterada pelas leis n° 

7.804/1989 e 8.028/1990, que sem duvidas e uma das mais importantes legislagoes 

em materia ambiental hoje em vigor no Brasil. A referida Lei conceituou legalmente o 

termo meio ambiente, estabelecendo no seu artigo 3°, inciso I, como "o eonjunto de 

condigoes, leis, influencias e interagoes de ordem f isica, quimica e biologica, que 

permite, abriga e rege a vida e m todas as suas formas". Estabeleceu tambem os 

objetivos da Polit ica Nacional do Meio Ambiente no seu art. 2°, d ispondo em seu 

caput que: 

A Pol i t ica Nacional d o Me io Amb ien te tern por objet ivo a preservagao, 
melhor ia e recuperagao d a qua l idade ambienta l propfc ia a v ida, v isando 
assegurar , no Pa is , cond igoes a o desenvo lv imen to soc io -economico , a o s 
in teresses da seguranga nac iona l e a p r o t e g i o da d ign idade da v ida 
humana . 

Observa-se que nasce uma preocupagao legal no sentido de preservar o 

meio ambiente, como forma de garantir uma melhor qual idade de vida. Bem como a 

ideia de desenvolv imento socio-economico al iado a manutencao de condigoes 

dignas de vida, caracterist ica que consagra um dos principios que norteiam o Direito 

Ambienta l brasileira, principio do desenvolv imento sustentavel, que consiste em 

garantir que os recursos ambientais sejam util izados de forma consciente e 

sustentavel para que nao venham a faltar em um futuro proximo. O referido principio 

nao objetiva rechagar o desenvolv imento, pelo contrario, almeja assegurar uma 

evolugao sem que haja prejuizos ao meio ambiente. 
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Esta lei criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), s istema este 

composto por uma serie de orgaos da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, 

bem como fundacoes instituidas pelo Poder Publico, responsaveis pela protegao e 

melhoria da qual idade ambiental . (artigo 6°). 

Estabeleceu ainda a criagao do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que e um dos orgaos que fazem parte do SISNAMA, tendo suas 

atribuigoes expostas no art igo 6°, inciso II da Lei n° 6 .938/1981: 

II - o rgao consul t ivo e del iberat ivo: o Conse lho Nac iona l do Me io Amb ien te 
( C O N A M A ) , c o m a f ina l idade de assessorar , es tudar e propor ao Conse lho 
de Governo , d i retr izes de polf t icas governamenta i s para o me io amb ien te e 
os recursos natura is e del iberar, no amb i to de sua competenc ia , sobre 
no rmas e padrSes compat i ve is c o m o me io amb ien te eco log icamente 
equi l ib rado e essenc ia l a sad ia qua l idade d e v ida. 

Atraves da Lei n° 6.938/1981 foram instituidos os Instrumentos da Polit ica 

Nacional do Meio Ambiente, onde se destaca pela importancia ecologica o 

Licenciamento Ambiental , que e conceituado atraves do artigo 1°, I, da Resolugao 

C O N A M A n° 237/97 como: 

proced imento admin is t ra t ivo pe lo qua l o o rgao ambien ta l compe ten te 
l icencia a local izacao, instalacSo, amp l iacao e a o p e r a c i o de 
empreend imen tos e a t iv idades ut i l izadoras de recursos ambienta is , 
cons ideradas efet iva ou potenc ia lmente po lu idoras ou daque las que, sob 
qua lquer fo rma, p o s s a m causar deg radacao ambienta l , cons iderando as 
d ispos icoes legais e as no rmas tecn icas ap l icaveis ao caso. 

E o l icenciamento ambiental um importante instrumento de controle, na 

medida em que obriga pessoas f is icas e jur idicas que queiram exercer at ividades 

consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras, a atenderem uma serie de 

requisitos objet ivando a preservagao ambiental , para, atendido estas exigencias, 

iniciarem suas atividades. 

A Constituigao Federal de 1988, di ferentemente das que ja v igoraram no 

Brasil, foi a primeira a tratar o tema meio ambiente como bem a ser protegido e nao 

como materia pr ima a ser explorada, conforme se observara neste trabalho. 

A o tratar das inovagoes e m materia de protegao ambiental trazidas pela 

Constituigao de 1988, o professor Barbosa (2007, p. 94) escreveu que: 
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A Car ta Federa l modi f ica s ign i f icat ivamente o abordar d a s ques toes sobre 
os recursos naturais, v isto que ao inves d e pensar exc lus ivamente e m sua 
exploragao, ampl ia o foco, d isc ip l inando nao somen te o s recursos naturais, 
mas o me io amb ien te e m suas var ias mani fes tagoes. 

A importancia do tema ambiental foi tamanha que foi reservado um capitulo 

inteiro para sua disciplina, o capitulo V I , integrante do Titulo VIII , Da Ordem Social. 

O referido capitulo e intitulado "Do Meio Ambiente", composto por apenas um artigo 

e seis paragrafos que por sua importancia merece ser transcrito na Integra: 

Art. 225 . T o d o s tern direi to ao meio amb ien te eco log icamente equi l ibrado, 
b e m d e uso c o m u m do povo e essenc ia l a sad ia qua l idade d e v ida, 
impondo-se ao Poder Publ ico e a co le t iv idade o dever de de fend§- lo e 
p reserva- lo para as presentes e fu turas geracSes. 
§ 1° - Para assegura r a efet iv idade desse direito, i ncumbe ao Poder Publ ico: 
I - preservar e restaurar os p rocessos eco lbg icos essenc ia is e prover o 
mane jo eco log ico das espec ies e ecoss is temas; 
II - preservar a d ivers idade e a in tegr idade d o pat r imdnio genet ico d o Pa is e 
f iscal izar as en t idades ded icadas a pesqu isa e man ipu lacao de mater ia l 
genet ico; 
III - definir, e m todas a s un idades da Federacao, e s p a c o s terr i tor iais e seus 
componen tes a se rem espec ia lmente protegidos, s e n d o a a l teracao e a 
s u p r e s s i o permi t idas somen te a t raves de lei, vedada qua lquer ut i l izagao 
que c o m p r o m e t a a in tegr idade d o s at r ibutos q u e jus t i f iquem sua protegao; 
IV - exigir, na f o r m a d a lei, para insta lagao d e ob ra o u at iv idade 
potenc ia lmente causadora de signi f icat iva deg radagao d o me io ambiente , 
es tudo previo de impacto ambienta l , a q u e se dara publ ic idade; 
V - contro lar a produgao, a comerc ia l izagao e o e m p r e g o de tecnicas, 
me todos e subs tanc ias q u e compo r t em r isco para a v ida, a qua l idade d e 
v ida e o me io ambien te ; 
VI - p romover a educacao ambienta l e m todos os n ive is de ens ino e a 
consc ient izagao publ ica para a p r e s e r v a g i o do me io amb ien te ; 
VII - proteger a fauna e a f lora, vedadas , na fo rma da lei, as prat icas que 
co loquem e m risco sua fungao ecolog ica, p rovoquem a ext ingao de 
espec ies o u s u b m e t a m os an ima is a c rue ldade. 
§ 2° - Aque le q u e exp lorar recursos minera is f ica obr igado a recuperar o 
me io amb ien te deg radado , de acordo c o m solugao tecn ica ex ig ida pelo 
6 rgao publ ico competen te , na fo rma da lei. 
§ 3° - A s condu tas e a t iv idades cons ideradas les ivas ao me io ambien te 
suje i tarao os infratores, pessoas f fs icas ou jur id icas, a sangSes penais e 
administ rat ivas, i ndependen temen te da obr igagao d e reparar os danos 
causados . 
§ 4° - A Floresta A m a z d n i c a brasi leira, a Ma ta At lant ica, a Ser ra d o Mar, o 
Pantana l Ma to -Grossense e a Z o n a Coste i ra sao pat r imonio nacional , e sua 
u t i l i zag io far-se-a, na fo rma da lei, den t ro de cond igoes que assegu rem a 
preservagao d o me io ambien te , inc lusive quan ta ao uso d o s recursos 
naturais. 
§ 5° - S i o ind ispon ive is as terras devo lu tas ou a r recadadas pe los Estados, 
por agoes d iscr iminatdr ias, necessar ias a protegao dos ecoss is temas 
naturais. 
§ 6° - A s us inas que o p e r e m c o m reator nuc lear deve rao ter sua local izagao 
def in ida e m lei federa l , s e m o que nao poderao ser instafadas. 
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Embora o meio ambiente tenha recebido um capitulo proprio no texto 

constitucional de 1988, ha varios disposit ivos espalhados pelo seu corpo que 

objet ivam garantir a preservagao ambiental , prova disso e o artigo 23, inciso VI , que 

determina ser competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de suas 

formas. A Constituigao estabelece ainda a competencia concorrente da Uniao, 

Estados e Distrito Federal para legislar sobre f lorestas, caga, pesca, fauna, 

conservagao da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, protegao ao meio 

ambiente e controle da po lu ig io , conforme disposto no inciso V I , artigo 24, 

di ferentemente do que existia ate entao, onde era competencia exclusiva da Uniao 

legislar sobre alguns destes temas. 

Outro disposit ivo que demonstra a importancia dada ao meio ambiente e o 

artigo 170 que, ao disciplinar a at ividade economica brasileira, a condiciona a fungao 

social da propriedade e a defesa do meio ambiente. A fungao social da propriedade 

por sua vez, conforme se depreende do inciso II do artigo 186 da Constituigao, so e 

atendida quando houver a utilizagao adequada dos recursos naturais disponiveis e a 

preservagao do meio ambiente. 

Anal isando o capitulo que trata exclusivamente do tema Meio Ambiente, pela 

sua importancia merece destaque o caput do artigo 225, que garante a todos o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equil ibrado, o que enquadra na definigao 

de direito difuso, na medida e m que nao se pode determinar os detentores e, como 

consequencia disso, os prejudicados pelas agoes que a taquem esse direito, 

conforme f icou demonstrado anteriormente. 

Part indo-se para o foco principal deste trabalho, a Constituigao Federal de 

1988 trouxe como inovagao o disposto no §3° do artigo 225, que estabeleceu a 

responsabi l idade penal da Pessoa Juridica pelas condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. 

A o tratar sobre esse importante tema, Machado (2009, p. 705) dispos que: 

A responsab i l idade penal da pessoa ju r id ica e in t roduzida no Brasi l pela 
Const i tu icao Federa l de 1988, q u e mos t ra ma is u m dos seus t racos 
inovadores. Lan?ou-se, ass im, o a l icerce necessar io para te rmos u m a dupla 
responsab i l idade no amb i to penal : a responsab i l idade da pessoa f is ica e a 
responsab i l idade da pessoa ju r id ica . Foi impor tante q u e essa modi f ieacao 
se f izesse por u m a Const i tu icao, q u e foi a m p l a m e n t e d iscut ida n§o so pe los 
prdpr ios Const i tu intes, c o m o e m todo o Pa is , nao s 6 pelos jur is tas, c o m o 
por var ios espec ia l is tas e a s s o c i a t e s tie out ros dom in ios do saber. 



25 

Observa-se que, com a Constituigao de 1988, surge o pilar necessario para a 

responsabil izagao penal dos entes coletivos pela pratica de condutas que 

atentassem contra o meio ambiente, o que ate entao nao existia, faltando apenas 

uma Lei que discipl inasse e m que situagoes e como isso ocorreria, tendo em vista o 

principio constitucional da reserva legal, que assegura a inexistencia de cr ime sem 

lei anterior que o defina e nem pena sem previa cominacao legal, o que f icou 

definido com a publicagao da Lei n° 9.605/1998 em 12 de fevereiro de 1998, Lei de 

Cr imes Ambientais, que sera objeto de estudo nos capitulos seguintes. 



CAPITULO 2 A RESPONSABIL IDADE PENAL DA PESSOA JURIDICA 

No que se refere a possibi l idade de se responsabil izar penalmente a pessoa 

f isica, nao ha contradicao alguma. Seja doutr ina ou jur isprudencia, todos tern o 

entendimento f i rmado de que, salvo nos casos em que o agente aja acobertado por 

a lguma excludente de ilicitude, a pessoa f isica responde pelos cr imes que 

porventura cometa. 

Por outro lado, quando se estuda a possibi l idade ou nao da pessoa jur idica 

cometer crimes e ser responsabi l izada penalmente pelos mesmos, nao ha 

unanimidade de opinioes. Essa discordancia se identifica justamente pelo fato de 

varios doutr inadores entenderem que somente as pessoas f is icas e que podem ser 

sujeitos ativos de cr imes, fundamentados pela teoria da f iccao e, com 

posic ionamento diverso, doutr inadores que entendem ser possivel a 

responsabi l idade penal dos entes coletivos, baseados na doutr ina da realidade. 

Neste capitulo serao anal isadas essas duas teorias que tratam da natureza 

jur idica da pessoa jur idica, bem como sera feito um estudo da responsabi l idade 

penal em outros paises, como tambem dos argumentos contrarios e favoraveis a 

responsabil izagao penal dos entes coletivos. 

2.1 Teor ias da responsabi l idade (Ficcao ou Realidade) 

A Teor ia da Ficcao, cujo principal defensor foi Savigny, entende que a pessoa 

jur idica consiste e m uma criacao artificial da lei para exercer direitos patrimoniais, 

nao tendo existeneia real, t ratando-se tao somente de mera abstracao legal. Seu 

principal fundamento e que so o homem tern capacidade de ser sujeito de direitos. 

Para essa teoria, apenas o homem e capaz de cometer cr imes, ja que, somente ele, 

teria vontade e capacidade para guiar-se de acordo com sua vontade. Apl icando-se 

portanto o principio societas delinquere non potest (sociedade nao pode delinquir). 
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A o discorrer sobre a Teoria da Ficcao, Jose Henrique Pierangelli (apud VITA, 

2007, p. 216) aduz que: 

Consequen temen te , sendo cr iacao do direi to objet ivo, e laboradas pelo 
Es tado o u u m a concessao deste , as pessoas ju r id icas fa l tam cond igoes 
psfqu icas de imputab i l idade. Quern por e las atua s a o os seus di retores ou 
representantes, que pena lmen te por e las respondem. 

Diante do exposto, faltaria as pessoas jur idicas capacidade de conduta, bem 

como de culpabil idade, de modo que nao poder iam ser responsabi l izadas 

cr iminalmente, ja que nao realizariam acoes ou omissoes, ha nao ser pela f igura dos 

seus representantes, devendo estes e nao os entes coletivos serem 

responsabi l izados. 

Existe, no entanto, uma contradicao na Teoria da Ficcao, que a torna 

inaceitavel, que e o fato de nao explicar a existeneia do Estado como pessoa 

jur idica. Foi visto anter iormente que, para os adeptos dessa teoria, a pessoa jur idica 

consiste e m uma criacao artificial do direito objetivo, e laborados pelo Estado ou uma 

concessao deste, mas e como se explicaria a personal idade jur idica do proprio 

Estado, quern o insistiria de tal capacidade. 

Observa-se uma incongruencia na referida Teoria e em consequencia disso, 

surge a Teoria da Realidade, mais aceita hodiernamente, totalmente contraria a 

teoria da f iccao. 

Para a Teor ia da Real idade, que tern como defensor mais conhecido Otto 

Gierke, di ferentemente do preposto pela Teoria da Ficcao, a pessoa jur idica e um 

ser real, dotado de vontade propria, diferente da vontade individual de seus 

membros, capaz de ser responsabi l izado penalmente pelos ilicitos praticados. 

Sobre esta teoria, Luiz Paulo Sirvinskas (apud VITA, 2007, p. 117), expoe 

que: 

Para a teor ia d a real idade, a pessoa ju r id ica pode del inquir , pois possui 
von tade que pode exter ior izar-se a t raves d a s s o m a s das von tades dos seus 
soc ios ou d i r igentes. Por ser u m o rgan ismo - u m a estrutura -, s u a von tade 
se exter ior iza a t raves de u m a conduta ou de u m ato iesivo ao me io 
ambien te . Para essa teor ia, pessoa nao e s o m e n t e o h o m e m , m a s todos os 
en tes possu idores d e existeneia real, ab rangendo ai a pessoa f is ica e a 
pessoa jur id ica. 
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Deste posic ionamento se depreende que a pessoa jur id ica possui sim 

vontade propria, e que se exterioriza, por exemplo, atraves de uma conduta ou um 

ato lesivo ao meio ambiente no caso de ter sido comet ido no seu interesse. 

Nao poderia deixar de ser dessa forma, seria inaceitavel nao punir a 

vantagem auferida pela pessoa jur id ica pela pratica de cr ime ambiental, mot ivado 

por decisao de quern a represente, visto que, caso se puna penalmente apenas a 

pessoa f isica, a pena se amoldar ia as suas condigoes economicas e nao as do ente 

coletivo que o mesmo representa, que, sem duvida a lguma, trata-se de outra 

realidade f inanceira. 

2.2 Direito comparado 

Para se ter uma nocao mais ampla da possibi l idade de se responsabil izar 

penalmente a pessoa jur idica, e importante fazer um estudo da legisiagao de outros 

paises objet ivando verificar a tendencia pela responsabil izagao ou nao dos entes 

coletivos. 

A Noruega adotou a responsabi l idade penal das pessoas jur id icas atraves da 

Lei de 13 de margo de 1981 , emendada pela Lei de 15 de abril de 1983, atraves do 

seu artigo 80 (MACHADO, 2009). 

E m Portugal, adotou-se a responsabi l idade criminal das pessoas coletivas, 

sociedades e associagoes de fato atraves do Decreto-Lei 28, de 20 de Janeiro de 

1984 (MACHADO, 2009). 

A Franga tambem adotou a responsabi l idade penal da pessoa jur idica, que la 

sao denominadas pessoas morais. O artigo 121 do Codigo Penal Frances dispoe no 

seu caput que "As pessoas morais, excluido o Estado, sao responsaveis, segundo 

as dist ingoes dos arts. 121-4 e 121-7 e nos casos previstos por lei ou por 

regulamento, pelas infragoes cometidas, por sua conta e por seus orgaos ou 

representantes". 

A al inea 3, do artigo 121-2 do Codigo Penal Frances estabelece que " A 

responsabi l idade penal das pessoas jur idicas nao exclui a das pessoas f is icas, 
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autoras ou cumplices dos mesmos fatos". Observa-se, portanto, uma semelhanga ao 

que dispoe o paragrafo unico da Lei de Cr imes Ambientais brasileira, conforme sera 

abordado adiante em topico especif ico. 

Segundo M A C H A D O (2009, p. 716), "O legislador frances decidiu, infragao 

por infragao, se a pessoa jur idica podera ser responsavel". 

O referido doutr inador cita ainda, como exemplo de infragoes onde se 

responsabil izara penalmente a pessoa jur idica francesa, os cr imes de: abandono de 

veiculos na via publica; poluigao atmosferica; delitos sobre a el iminagao de rejeitos e 

sobre a agua. 

Para se responsabil izar a pessoa jur idica no Direito Penal Frances, faz-se 

necessario o atendimento de duas condigoes basicas. A primeira delas, e que a 

infragao obrigator iamente deve ser comet ida por um orgao ou representante da 

pessoa jur idica; a segunda e que o agente aja no interesse ou benef ic io da pessoa 

jur idica. Destarte, nota-se outra semelhanga com a responsabil idade penal 

regulamentada pela Lei de Cr imes Ambientais, na medida em que estabelece 

condicionantes para a responsabil izagao do ente coletivo. 

No Canada, tambem se responsabi l izam penalmente as pessoas jur idicas. 

Merece destaque o caso que f icou conhecido como "Rainha contra Bata Industries 

Ltd." Relativo a uma infragao de poluigao de agua, onde o Professor Pierre Robert 

(apud MACHADO, 2009, p. 717) consigna que tal caso: 

Transmi te a l i c i o de que u m diretor nao pode s imp lesmen te esconder -se 
atras de u m a de legacao de au tor idade ou responsab i l idade para desculpar-
se. Desde q u e o admin is t rador suspe i te d a insuf ic iencia das med idas de 
preveneao de u m a at iv idade poluente, o u q u e e le tenha conhec imen to de 
u m prob lema ambien ta l , deve ele agi r p ron tamente pois nao pode a legar as 
acSes d e seus subord inados a t i tu lo d e de fesa. A i n v e r s i o d o 6nus da prova 
da di l igencia razoave l to rna ma is severa a repressao d o Direi to Penal . 

A Venezuela tambem adota a responsabi l idade penal da pessoa jur idica, 

d ispondo no art. 3° da sua lei penal que (apud MACHADO, 2009, p. 718): 

Art. 3° - I ndependen temente da responsab i l idade das pessoas naturais, as 
pessoas ju r id icas se rao sanc ionadas d e con fo rm idade c o m a presente lei, 
nos casos e m q u e o fato pun ive l descr i to nes ta lei ha ja s ido comet ido por 
decisSo d e seus orgaos, no amb i to da a t iv idade propr ia da en t idade e c o m 
recursos socia is, e sempre que a ja e m seu in teresse exc lus ivo ou 
preferente. 
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Com a leitura do dispositivo, conclui-se que, ass im como acontece na 

legisiagao penal f rancesa, nao se exclui a responsabi l idade penal da pessoa jur idica, 

ainda que a pessoa f isica tenha sido responsabil izada. Observa-se ainda a 

semelhanga no sentido de condicionar a responsabi l idade penal da pessoa jur idica 

ao fato da infragao ter sido comet ida por decisao dos seus representantes, bem 

como no interesse do ente coletivo. 

2.3 Argumentos contrarios e favoraveis a responsabil izagao penal da pessoa jur idica 

Aqueles que sustentam a tese da impossibi l idade de se responsabil izar 

penalmente as pessoas jur id icas fundamentam-se em uma serie de argumentos. 

Dentre estes, merecem destaque o de considerar a pessoa jur idica uma mera ficgao 

legal, conforme ja foi expl icado no primeiro topico do presente capitulo, e a adogao 

do principio da responsabi l idade penal pessoal pela Constituigao brasileira. 

Este principio, t ambem conhecido como principio da pessoal idade ou da 

intranscendencia da pena, esta previsto no artigo 5°, inciso XLV, da Constituigao 

Federal de 1988, que preceitua que "Nenhuma pena passara da pessoa do 

condenado, podendo a obrigagao de reparar o dano e a decretacao do perdimento 

de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

ate o limite do valor do patr imonio transferido". 

O referido principio estabelece que apenas o sujeito que cometeu o fato 

considerado como cr ime e quern sofrera a pena. Desta forma, a pena nao podera 

passar da pessoa do condenado a terceiros alheios a conduta criminosa. 

De acordo com esse entendimento, apenas as pessoas f is icas e quern 

poderao ser sujeitas ativas de cr ime. De modo que, jamais se poderia 

responsabil izar penalmente o ente coletivo, mas sim o seu administrador, gerente ou 

outra pessoa que o represente. 

A o elencar os argumentos contrarios a sua posigao, que e a que os entes 

coletivos devem ser responsabi l izados cr iminalmente, Sergio Sa lomao Shecaira 

(apud CAPEZ, 2005, p. 147), expoe que: 
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A condenacao d e u m a pessoa ju r id ica poder ia at ingir pessoas inocentes 
c o m o os soc ios minor i tar ios (que vo ta ram cont ra a d e c i s i o ) , os ac ionis tas 
que nao t i veram par t ic ipacao na acao del i tuosa, en f im, pessoas f is icas que 
ind i re tamente se r iam at ingidas pela sen tenca condenator ia . 

Outro argumento sustentado por aqueles que entendem da impossibi l idade da 

responsabil izagao penal do ente coletivo, e a ausencia de vontade propria da pessoa 

jur idica, e como a vontade e um dos elementos da conduta, nao se poderia falar em 

cr ime sem a existeneia desta. 

Para os adeptos da irresponsabil idade penal da pessoa jur idica, esta nao tern 

conduta, portanto nao pratica cr ime, ja que a conduta, seja ela dolosa (quando o 

agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo) ou culposa (quando o 

agente der causa ao resultado por imprudencia, negligencia ou impericia) sao 

elementos do crime. Bem como pelo fato de a conduta ser atributo inerente as 

pessoas humanas, conforme expressa Damasio Evangelista de Jesus (1999, p. 227) 

ao dizer que conduta seria "a a g i o ou omissao humana consciente e dirigida a 

determinada finalidade". 

O terceira argumento defendido e que nao existe culpabi l idade das pessoas 

jur idicas. Culpabi l idade que, segundo Capez (2005, p. 297) "costuma ser definida 

como ju izo de censurabi l idade e reprovagao exercido sobre a lguem que praticou um 

fato t ipico e ilicito". Destarte, seria a possibi l idade de se considerar a lguem culpado 

ou nao pela pratica de uma infragao penal. 

Sao tres os e lementos que compoem a culpabi l idade no Codigo Penal 

brasileira: a imputabil idade, a potencial consciencia sobre a ilicitude do fato e a 

exigibi l idade de conduta diversa. 

O conceito de imputabi l idade se depreende da anal ise do artigo 26 do Codigo 

Penal Brasileira, que dispoe: 

E isento de pena o agen te q u e por doenca menta l ou desenvo lv imen to 
menta l incomple to ou re tardado, era, ao t e m p o da aeao ou d a omissao , 
in te i ramente incapaz d e en tender o carater i l icito do fato ou de determinar-
se d e aco rdo c o m esse en tend imento . 

A imputabi l idade e, portanto, a capacidade de entender o carater cr iminoso do 

fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. 
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No que se refere a potencial consciencia sobre a ilicitude do fato, faz-se 

necessario reproduzir o disposto no artigo 21 do Codigo Penal brasileiro: 

Art. 2 1 - 0 desconhec imen to d a lei e inescusave l . O er ro sobre a i l icitude d o 
fato, se inevi tavel , isenta d e pena; se ev i tavel , podera d iminui - la de u m 
sexto a u m terco. 
Paragrafo unico - Cons idera -se evi tavel o erro se o agen te a tua ou se omi te 
s e m a consc ienc ia d a i l ic i tude do fato, q u a n d o Ihe era poss ive l , nas 
c i rcunstancias, ter ou at ingir essa consc ienc ia . 

Com a leitura do dispositivo, nota-se que o desconhecimento da lei e 

inescusavel, ou seja, n inguem podera dispensar o seu cumprimento alegando nao a 

conhecer. 

Por outro lado, vale destacar o que seria erro de proibicao, que e quando 

determinado agente tern uma errada compreensao da norma legal, de modo que 

acredita que a conduta que esta prat icando e justa, so que na realidade se trata de 

uma conduta injusta. 

No entanto, o fato do agente alegar ter agido motivado por acreditar estar 

prat icando a coisa certa nao exclui a sua culpabil idade. E nesse ponto que entra a 

potencial consciencia da ilicitude, ou seja, a possibi l idade do agente ter o 

conhecimento da justeza da sua conduta no momento da sua acao ou omissao. 

Conforme expoe Capez (2005, p. 324): 

O q u e impor ta e invest igar se o sujei to, ao prat icar o c r ime, t inha a 
poss ib i l idade de saber que fazia a lgo e r rado ou injusto, de aco rdo c o m o 
me io socia l que o cerca, as tradicSes e cos tumes locais, sua f o r m a c i o 
cul tural , seu m'vel intelectual , res is tencia emoc iona l e ps iqu ica e inumeros 
out ros fatores. 

Sendo assim, caso o sujeito tenha condigoes de saber se a sua acao ou 

omissao eram ilicitas, tera direito a reducao de um sexto a um terco da sua pena, 

caso contrario, o agente f icaria isento da pena, conforme se depreende da analise 

do paragrafo unico do artigo 21 do Codigo Penal. 

Quanta ao ultimo elemento da culpabil idade, a exigibi l idade de conduta 

diversa, Capez (2005, p. 326) af irma que "consiste na expectat iva social de um 

comportamento diferente daquele que foi adotado pelo agente. Somente havera 

exigibi l idade de conduta diversa quando a coletividade podia esperar do sujeito que 

t ivesse atuado de outra forma". 
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Diante de todo o exposto a respeito da culpabil idade, os adeptos da 

irresponsabil idade penal da pessoa jur idica af i rmam que nao existe culpabi l idade 

desta, ja que, se fundamentar iam conforme cita Sergio Salomao Shecaira (apud 

CAPEZ, 2005, p. 149) e m que "[...] nao e possivel exercer sobre ela ju izo de 

culpabil idade, uma vez que nao e imputavel, nao tern potencial consciencia da 

ilicitude, nem tampouco pode-se falar e m exigibi l idade de conduta diversa". 

Outro argumento sustentado pela doutrina tradicional, antagonico a 

responsabi l idade penal das pessoas jur idicas, e que nao existe pena que Ihes possa 

ser apl icada. 

Em resumo, observam-se como principais argumentos contrarios a 

responsabil izagao penal das pessoas jur idicas: o fato de ser um ente ficto; o 

principio da responsabi l idade penal pessoal, que estabelece que a pena nao 

passara da pessoa do condenado; a ausencia de vontade propria, ja que, segundo 

essa corrente, a vontade e exclusiva da pessoa natural; a ausencia de culpabil idade, 

ja que somente o homem seria imputavel e a inexistencia de penas aplicaveis ao 

ente coletivo. 

Em sentido contrario, estao os que sao adeptos da responsabi l idade penal 

dos entes coletivos, segundo eles, com a Constituigao Federal de 1988 passou-se a 

consagrar de forma expressa a responsabi l idade penal da pessoa jur idica atraves do 

disposto nos artigos 173, §5° e 225, §3°, que estabelecem: 

Art. 173 - Ressa lvados os casos prev is tos nesta Const i tu icao, a exp loragao 
direta d e a t iv idade economica pelo Estado s6 sera permit ida quando 
necessar io aos imperat ivos d a seguranca nacional ou a re levante interesse 
colet ivo, con fo rme defmidos e m lei. 
[...] 
§5° A lei, s e m pre ju izo da responsab i l idade individual dos d i r igentes da 
pessoa ju r id ica , es tabe lecera a responsab i l idade des ta , su je i tando-a as 
pun icoes compat i ve is c o m sua conduta , nos atos prat icados cont ra a o r d e m 
economica e f inancei ra e cont ra a economia popular. 

Art. 225 . Todos tern direi to ao me io amb ien te eco iog icamente equi l ibrado, 
b e m de uso c o m u m do povo e essenc ia l a sad ia qua l idade de v ida, 
impondo-se ao Poder Publ ico e a co le t iv idade o dever d e defende- lo e 
preserva- lo para as p resentes e fu turas geracoes . 
[ - ] 
§3° A s condu tas e a t iv idades cons ide radas les ivas ao me io amb ien te 
suje i tarao os infratores, pessoas f fs icas ou jur id icas, a sancoes penais e 
adminis t rat ivas, i ndependen temen te da obr igacao d e reparar os danos 
causados . 
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Segundo eles, di ferentemente do que e considerado pelos que sao contrarios 

a responsabi l izacao, a pessoa jur idica e um ser real e, devido a esta caracterist ica, 

possui vontade propria que e distinta da dos seus membros e por isso pode ser 

responsabi l izada penalmente. 

Em contrapart ida ao argumento do principio da responsabi l idade penal 

pessoal, como impedimento para se responsabil izar o ente coletivo, Sergio Salomao 

Shecaira (apud CAPEZ, 2005, p. 150) consigna que "a pena nao ultrapassa a pessoa 

da empresa, o que tern havido e uma eonfusao entre a pena e suas consequencias 

indiretas sobre terceiros". 

O mesmo autor conclui d izendo que: 

O s soc ios que n§o t i ve rem cu lpa nao e s t i o receber tdo pena pe la infragao 
comet ida pe la empresa , m a s apenas supor tando efe i tos que deco r rem 
daque la condenacao , d o m e s m o m o d o que a fami l ia do p reso padece 
ma io res d i f icu ldades e c o n d m i c a s enquan to este, a r r imo do lar, cumpre a 
sua pena. 

O posicionamento exposto expl ica de forma clara o principio da 

responsabi l idade penal pessoal, tendo, inclusive, supedaneo no artigo 2° da Lei de 

Cr imes Ambientais que, conforme sera exposto adiante, responsabil iza a pessoa 

f isica na medida da sua culpabi l idade pelas infracoes ambientais prat icadas pela 

pessoa jur idica. 

O segundo argumento rebatido e a inexistencia de vontade propria da pessoa 

jur idica. Conforme se observou anter iormente, os adeptos da irresponsabil idade 

penal dos entes coletivos, af i rmam que estes nao tern vontade propria e por isso nao 

poder iam cometer cr imes. No entanto, os que sao contrarios a essa corrente refutam 

esse argumento af i rmando que as pessoas jur id icas possuem s im vontade propria, 

vontade esta que e distinta da de seus membros. 

Logicamente a vontade da pessoa jur idica e manifestada atraves do seu 

representante legal ou orgao colegiado que a represente. No momento em que seus 

representantes agem ou decidem, os mesmos nao atuam em face dos seus proprios 

interesses, e s im do ente coletivo que representam. 

Sobre esse assunto, Sergio Salomao Shecaira (apud CAPEZ, 2005, p. 149), 

ao citar o entendimento da doutr ina f rancesa, expoe que: 
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A pessoa colet iva e per fe i tamente capaz de vontade, porquanto nasce e 
v ive d o encont ro d a s von tades indiv iduais d e seus membros . A von tade 
colet iva que a an ima nao e u m mito e caracter iza-se, e m cada etapa 
impor tante de sua v ida, pela reuni§o, pe la de l iberagao e pe lo vo to da 
assemb le ia gera l d o s seus m e m b r o s ou dos Conse lhos de Admin is t racao, 
de Gerenc ia ou d e Direcao. Essa von tade colet iva e capaz de comete r 
c r imes tanto quan ta a von tade indiv idual . 

A Lei de Cr imes Ambientais da o necessario suporte a esse entendimento. 

Conforme sera abordado no proximo capitulo, a pessoa jur idica so sera 

responsabi l izada penalmente pela pratica de cr imes ao meio ambiente, nos casos 

e m que a infracao seja comet ida mediante decisao de seu representante, no 

interesse ou beneficio do ente coletivo. Desta forma, caso a vontade manifestada 

venha beneficiar individualmente determinada pessoa, esta quern respondera e nao 

a pessoa jur id ica que ele representa. 

O terceiro argumento combat ido e a ausencia de culpabil idade do ente 

coletivo. Segundo Milare e Costa Junior (2002, p. 20), a culpabil idade da pessoa 

juridica nao se define a partir do Direito Penal tradicional, e s im atraves da 

reprovabi l idade da sua conduta. Os referidos doutr inadores af i rmam que: 

Apl i cados os c a n o n e s t rad ic ionais q u e conce i tuam a culpabi l idade, no 
ambi to penal , imposs ive l reconhecer -se a responsabi l idade pena l da pessoa 
jur id ica. Nesse ponto, para a tender a p revenc3o e repressao de c r imes, cu ja 
prat ica t em-se perpetuado ent re nos, mis ter a re formulacao do concei to . A 
cu lpabi l idade da pessoa ju r id ica n i o es ta adstr i ta a von tade, enquan to laco 
psieoldgico entre a condu ta e o agente, o u a sua consc ienc ia da i l icitude, 
m a s a reprovabi l idade de s u a conduta . 

Segundo esses doutr inadores, a responsabi l idade penal da pessoa jur idica 

esta vinculada a responsabi l idade social, cujos elementos sao a capacidade de 

atribuicao e a exigibi l idade de outra conduta. 

A capacidade de atribuicao consiste em verif icar se a infracao cometida deve 

ser atr ibuida a pessoa jur idica e nao ao seu representante, ja que, conforme 

observar-se-a adiante, ha possibi l idade do sujeito atuar e m beneficio proprio. Para 

chegar essa conelusao, deve-se observar se a empresa obteve a lgum beneficio em 

virtude da acao praticada, caso essa resposta seja positiva, imputar-se-ia a conduta 

a pessoa jur idica. 

Quanto ao segundo elemento da responsabi l idade social, a exigibi l idade de 

outra conduta, Milare e Costa Junior (2002, p. 23), af i rmam que "A valoracao da 
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exigibi l idade de outra conduta se refere ao fato e a um modelo abstrato, que atua 

como paradigma". Modelo este que, segundo os referidos autores, presume-se que 

a pessoa jur idica o conhega, conforme se observa abaixo: 

E m mater ia de responsab i l idade penal d a pessoa jur id ica, o conhec imen to 
das no rmas , in ternas e ex ternas, e p resumido. Isso e m decorrenc ia da 
propr ia est rutura e o r g a n i z a c i o d a pessoa jur id ica, q u e a obr iga a contar 
c o m in fo rmacoes tecn icas e jur id icas. 

Ainda sobre esse tema, Milare e Costa Junior (2002, p. 23), concluem que 

"[...] somente o erro inevitavel sobre elemento descrit ivo do t ipo ou sobre causa de 

just i f icacao afasta a exigibi l idade da conduta conforme o dever. O erro de proibicao 

nao tern lugar, ja que o conhecimento das normas e presumido". 

Conclui-se, portanto, que a capacidade de atribuicao do fato a pessoa 

jur idica, al iada a exigibi l idade de outra conduta, efetuada mediante a valoragao 

social e o conhecimento tecnico do ente coletivo, importa na responsabi l idade penal 

da pessoa jur idica. 

O ult imo argumento defend id o pelos que sao contrarios a responsabil izagao 

penal das pessoas jur idicas, e o fato de, segundo eles, inexistirem penas a serem 

apl icadas a mesma. 

Tal argumento e faci lmente vencido. Logicamente nao e possivel aplicar uma 

pena privativa de l iberdade ao ente coletivo. Todavia, existem varias especies de 

penas que se adaptam aos mesmos, como por exemplo: as restritivas de direitos e 

as pecuniarias. Modal idades estas que serao alvo de estudo em topico proprio do 

capitulo seguinte, quando forem abordadas as sangoes aplicaveis as pessoas 

jur idicas. 



CAPITULO 3 A RESPONSABIL IDADE PENAL DA PESSOA JURIDICA NA 

LEGISLACAO AMBIENTAL BRASILEIRA 

Ao tratar das inovagoes trazidas pela Constituigao Federal de 1988 em 

materia de protegao ao meio ambiente no primeiro capitulo deste trabalho, 

observou-se que, com a promulgagao da referida Carta, surgiu no ordenamento 

jur idico brasileira o suporte necessario para a responsabil izagao dos entes coletivos 

pela pratica de condutas e at ividades lesivas ao meio ambiente. 

Faltava, entretanto, uma legisiagao que discipl inasse quais as at ividades e 

condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, bem como quais penal idades 

ser iam api icadas nos casos em que houvesse essa agressao. Conforme f icou 

demonstrado no primeiro capitulo, as leis que tratavam de materias ambientais eram 

esparsas. Havia uma lei que regulava a pesca, outra a caga, outra as f lorestas, etc. 

Todas elas, infel izmente, preocupavam-se mais com a regulamentagao da 

exploragao desses recursos do que com a sua protegao, de modo que pouco 

discipl inavam a respeito de penal idades por atos que ocasionassem alguma 

degradagao aos recursos naturais. E nesse contexto que e cr iada a Lei n° 

9.605/1998, a Lei de Cr imes Ambientais. 

3.1 Lei n° 9.605/1998 - Lei de Cr imes Ambienta is 

Com a promulgagao da Lei n° 9.605/1998, esse vazio foi preenchido. Passou-

se a disciplinar em uma unica lei quais as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente, bem como as sangoes penais e administrativas api icadas 

aos infratores. 

Tamanha foi sua importancia que grande parte da doutr ina brasileira, seja ela 

penalista ou ambiental ista, passou a admitir a possibi l idade de se responsabil izar 

penalmente a pessoa jur id ica pela pratica de cr imes ambientais. Ha situagoes 

inclusive, em que doutr inadores eram contrarios, mas, com as inovagoes trazidas 
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pela Consti tuicao de 1988 e a Lei de Cr imes Ambientais, passaram a reconhecer a 

possibi l idade da responsabil izagao dos entes coletivos, como prova disso Damasio 

E. de Jesus (1999, p. 168 e 169) af irma: 

Hoje, e m vez de crit icar, d e v e m o s reconhecer que a legis iagao penal 
brasi leira admi te a responsab i l idade cr imina l da pessoa ju r id ica e procurar 
me lhorar a nova s is temat ica. E m suma , a l terando a pos igao anter ior, hoje 
r econhecemos invencive l a tendenc ia de incr iminar-se a pessoa jur id ica 
c o m o ma is u m a fo rma de repr imir a cr iminal idade. 

Coadunam com o mesmo entendimento, Milare e Costa Junior (2002) 

tambem sao favoraveis a responsabil izar penalmente os entes coletivos. Para eles a 

responsabi l idade penal da pessoa jur id ica hodiernamente, especialmente no ambito 

do direito privado, no qual estao presentes os grandes conglomerados economicos e 

as grandes mult inacionais, torna-se necessaria como forma de combater nao 

apenas a pratica de cr imes ambientais, como tambem a criminal idade econdmica, 

f inanceira e tributaria. 

No mesmo sentido, Machado (2009, p. 704) consigna que: 

O aco lh imento d a responsab i l idade pena l d a pessoa ju r id ica na Lei 
9 .605/1998 most ra q u e houve atua l izada percepgao d o papel d a s empresas 
no m u n d o con temporaneo . Nas u l t imas decadas , a poluigao, o 
desma tamen to intensivo, a caga e a pesca predator ia nao s§o ma is 
pra t icados s6 e m pequena escala. O c r ime ambienta l e pr inc ipa lmente 
corporat ivo. 

Observa-se que doutr inadores consagrados passaram a admitir e defender a 

responsabil izagao penal da pessoa jur idica, como forma de proteger o meio 

ambiente, ja que sao as grandes empresas que mais degradam os recursos 

naturais, pr incipalmente atraves dos grandes desmatamentos que devastam a 

Amazon ia diariamente, atraves do langamento de residuos industrials nos mais 

diversos corpos hidricos existentes, atraves da desenfreada exploragao dos 

recursos minerals encontrados no subsolo brasileira, dentre outras devastagoes que 

avassalam o meio ambiente. 

Como forma de combate a esse drastico problema, a referida lei previu nos 

artigos 2° e 3° a responsabi l idade penal das pessoas f is icas e jur idicas, pela pratica 

dos cr imes ambientais, estabelecendo que: 
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Art. 2 ° Quern , de qua lquer fo rma, concor re para a prat ica d o s c r imes 
prev is tos nesta Lei , inc ide nas penas a es tes cominadas , na med ida da sua 
culpabi l idade, b e m c o m o o diretor, o adminis t rador , o m e m b r a de conse lho 
e de orgSo tecnico, o auditor, o gerente, o p reposto ou mandatar io de 
pessoa ju r id ica , que , s a b e n d o da condu ta c r im inosa de ou t rem, deixar de 
impedi r a sua prat ica, quando pod ia agi r para evi ta- la. 

Art. 3° A s pessoas ju r id icas se rao responsab i l i zadas administ rat iva, civil e 
pena lmen te con fo rme o d isposto nesta Lei, nos casos e m que a inf racao 
seja comet ida por dec isao d e seu representante legal o u contratual , ou de 
seu o r g i o co leg iado, no in teresse ou benef ic io da sua ent idade. 
Paragrafo unico. A responsab i l idade das pessoas ju r id i cas nao exc lu i a das 
pessoas f is icas, autoras, co-au toras ou parti 'cipes do m e s m o fato. 

Com a leitura do paragrafo unico do artigo 3°, nota-se que a Lei de Crimes 

Ambientais adotou o s istema da dupla imputacao pela pratica de infragoes 

ambientais, na medida e m que a responsabi l idade das pessoas jur idicas nao exclui 

a das pessoas f is icas autoras, co-autoras ou part icipes do mesmo fato, de modo que 

responderao de acordo com a sua culpabil idade. 

Vale destacar, como ponto principal deste trabalho, o disposto no caput do 

artigo 3°, que estabelece a responsabi l idade penal da pessoa jur id ica pela pratica de 

cr imes ambientais, conforme se observa adiante. 

3.2 Condicionantes para a responsabil izagao penal da pessoa jur idica 

Relembrando o disposto no caput do art igo 3° da Lei n° 9.605/1998, o referido 

disciplina que: 

Art. 3° A s pessoas ju r id i cas se rao responsab i l i zadas adminis t rat iva, civil e 
pena lmen te con fo rme o d ispos to nesta Lei, nos casos e m que a infracao 
seja comet ida por dec isao de seu representante legal ou cont ratua l , ou d e 
seu o rgao co leg iado, no in teresse ou benef ic io da sua ent idade. 

Inicialmente, merece destaque a grande importancia dada ao meio ambiente, 

na medida em que estabelece uma tripla responsabil izagao do infrator, que, nesse 

caso, e a pessoa jur idica, pela pratica das condutas previstas nesta lei. 

Responsabi l idade esta que se dara da seguinte forma: a pessoa respondera 
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administrat ivamente, atraves de lavratura de Auto de Infragao por autoridade 

competente do SISNAMA, documento este fundamentado no Decreto n° 6.514/2008, 

que dispoe sobre as infragoes e sangoes administrat ivas ao meio ambiente, cuja 

autor idade competente no Estado da Paraiba, a lem do Instituto Brasileira do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis ( IBAMA), que por ser o orgao 

nacional executor da Polit ica Nacional do Meio Ambiente, atua e m todo o Brasil, 

existe ainda a Superintendencia de Administragao do Meio Ambiente (SUDEMA), 

que e o 6rgao estadual; civi lmente, na medida em que e obr igada a reparar o dano 

que porventura tenha causado e ainda penalmente, pela pratica de atividade 

considerada cr ime ambiental. 

Com a analise do disposit ivo anteriormente citado, verif ica-se que para se 

responsabil izar penalmente a pessoa jur idica, ha um condic ionamento no sentido de 

que o cr ime ambiental seja comet ido por decisao do seu representante legal ou 

contratual ou ainda por decisao do orgao colegiado. Faz-se necessario tambem que 

essa infragao seja cometida no interesse ou benef ic io da entidade. 

Segundo Machado (2009 p. 707) "O representante legal e normalmente 

indicado nos estatutos da empresa ou associagao. O representante contratual pode 

ser o diretor, o administrador, o gerente, o preposto ou o mandatar io da pessoa 

juridica". 

Em sentido contrario, Vladimir e Gilberto Passos de Freitas (apud VITA, 2007, 

p. 133), disciplina que: 

Representan te legal e aque le que exerce a fungao e m vi r tude da lei. A 
h ipotese p ressupoe q u e a lei, e nao o a juste d o s sdc ios, indique o 
representante da pessoa ju r id ica . E ma is faci l d e ser imag inada no ambi to 
do Direi to Publ ico. Por exemp lo , o prefei to e quern representa o munic ip io , 
a inda q u e even tua lmente e le possa ser representado por ou t ra pessoa 
(v.g., u m secretar io) . M a s pode ocor rer t a m b e m e m caso de pessoa ju r id ica 
de Direi to Pr ivado. Se o cont ra to for omisso , t odos se rao cons iderados 
habi l i tados a ger i r e, consequen temen te , se r§o representantes da pessoa 
jur id ica. E o que de termina o art. 1.013 d o C6d igo Civi l de 2002 . 

Quanta ao representante contratual, o Codigo Civil de 2002 estabelece no 

artigo 997, inciso V I , que o contrato social mencionara as pessoas naturais 

incumbidas da administragao da sociedade, e seus poderes e atribuigoes. 

Outra requisite previsto no artigo mencionado, e que a infragao cometida em 

virtude de decisao dos sujeitos anter iormente citados, tenha algum interesse ou 

beneficio para a pessoa jur idica. 
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C o m relacao a expressao interesse, Machado (2009, p. 707) expoe que 

"'Interesse' nao diz respeito so ao que traz vantagem para a ent idade, mas aquilo 

que importa para a entidade". O mesmo conclui d izendo que: 

[...] Nao e, portanto, somen te a ideia de v a n t a g e m ou de lucro q u e ex is te 
no te rmo " interesse". Ass im , age c r im inosamente a en t idade e m que seu 
representante ou seu 6 rg§o co leg iado de ixa d e t omar med idas de 
p revencao do dano ambienta l , por exemp lo usando tecno log ia u l t rapassada 
ou impropr ia a qua l idade d o ambien te . [...] 

Ainda sobre o assunto, Milare e Costa Junior (2002, p. 22) a legam que: 

Para ident i f icar se a acao e inst i tucional ( isto e, se e da pessoa ju r id ica e 
nao da pessoa f is ica) , o ponto crucia l e o in teresse economico . Ha casos 
e m que o compor tamen to c r im inoso d o s d i retores, quase sempre a 
m a r g e m dos estatutos socia is , s o m e n t e t raz benef ic ios a e les propr ios. 
Entretanto ha casos nos qua is a e m p r e s a aufere benef ic ios. O benef ic io 
para e m p r e s a permi te a atr ibuigao da acao ao ente colet ivo. Por tanto o 
benef ic io e de terminante para impu tacao da condu ta a pessoa jur id ica. 

Para esses doutr inadores, portanto, deve-se levar em consideragao se a 

infracao prat icada deve ser atr ibuida a pessoa Juridica ou a pessoa f isica. Ja que, 

segundo eles, havera situagoes e m que o benef ic io auferido sera exciusivo da 

pessoa f is ica que praticou a irregularidade. 

Diante de todo o exposto a respeito das condicionantes previstas no artigo 3° 

da Lei 9.605/1998, e possivel concluir que a responsabi l idade penal da pessoa 

jur idica advem de uma decisao do seu representante ou do orgao que a represente, 

decisao essa que pode ser, por exemplo, de determinar que um funcionario faca ou 

deixe de fazer determinada atividade, de modo que a pessoa jur idica podera 

responder tanto por uma acao, quanta por uma omissao de qualquer empregado, 

bastando apenas que este esteja obedecendo a ordens daquelas pessoas que 

representem o ente coletivo, ou entao, nos casos em que tenha havido uma falta de 

f iscal izacao por parte destes, desde que e m virtude de tudo isso, logicamente, a 

pessoa jur idica venha lograr a lgum interesse ou beneficio. 
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3.3 A responsabi l idade penal das pessoas jur idicas de direito publico 

Outro ponto importante a ser discutido, e o que se refere a possibi l idade de se 

responsabil izar uma pessoa jur idica de direito publico. 

An tes de se discutir a possibi l idade ou nao da responsabil izagao do ente 

coletivo de direito publico, vale lembrar a classif icacao trazida pelo artigo 40 do 

Codigo Civil de 2002, que divide a pessoa jur idica como de direito publico interno ou 

externo. 

No artigo 41 do referido diploma legal, e exposto o rol de pessoas jur idicas de 

direito publico interno, conforme se observa: 

Art. 4 1 . Sao pessoas ju r id i cas de direi to publ ico interno: 
I - a Uniao; 
II - os Estados, o Distr i to Federa l e os Terr i tor ios; 
III — o s Munic ip ios ; 
IV - as autarqu ias, inc lusive a s assoc iacoes publ icas; 
V - as dema is en t idades d e carater publ ico cr iadas por lei. 

No que se refere a responsabil izagao penal desses entes, nao ha um 

consenso no posic ionamento da doutrina. Ha doutr inadores que sustentam a tese da 

responsabi l idade penal, como por exemplo, Machado (2009, p. 709) que expoe: 

A Admin is t ragao Publ ica di reta c o m o a Admin is t ragao Indireta p o d e m ser 
responsab i l i zadas pena lmente . A lei brasi le ira nao co locou n e n h u m a 
excegcio. A s s i m , a Uniao, os Es tados e os Munic ip ios , c o m o as autarquias, 
as e m p r e s a s publ icas, as soc iedades de economia mista, as a g e n d a s e as 
fundagQes de Direi to Publ ico, poderao ser incr iminados pena lmente . 

Luiz Regis Prado (apud MACHADO, 2009, p. 709), por seu turno, af irma que 

"O termo pessoa jur idica deve ser entendido e m sentido lato; isso significa que, a 

excegao do Estado em si, qualquer pessoa jur idica de direito publico ou de direito 

privado pode ser responsabil izada, mesmo porque a lei n i o faz distingao alguma". 

Por sua vez, Sergio Salomao Shecaira (apud MACHADO, 2009, p. 709) 

entende que, excluido o Estado e as autarquias "as empresas publicas, as 

sociedades de economia mista, as fundagoes instituidas pelo Poder Publico e os 
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servigos sociais autonomos devem ser abrangidos pela regra geral, qual seja, a 

incriminagao do ente coletivo". 

Nota-se que nao ha uma conformidade de opinioes, ha doutr inadores que 

entendem que a pessoa jur idica de direito publico, sem restrigoes, deve ser 

responsabi l izada penalmente, por outro lado, ha aqueles que acreditam que, 

excluidas a lgumas modal idades, ha pessoa jur idica de direito publico pode sim ser 

penal izada. 

3.4 Sancoes penais apl icaveis as pessoas jur id icas 

No capitulo anterior, ao abordar sobre os argumentos contrarios e favoraveis 

a responsabil izagao penal da pessoa jur idica, observou-se que um dos argumentos 

contrarios a responsabil izagao e o fato de, segundo os que sao contrarios a 

responsabil izagao, nao existir no ordenamento jur id ico brasileira penas que Ihes 

possam ser api icadas. 

Na oportunidade f icou clara a existeneia de penas compativeis, prova disso e 

o disposto nos artigos 2 1 , 22, 23 e 24 da Lei n° 9.605/1998, que estabelece as 

penas aplicaveis as pessoas jur id icas pela pratica de cr ime ambiental . 

O artigo 21 estabelece que: 

Art. 2 1 . A s penas ap l icaveis isolada, cumula t i va ou a l ternat ivamente as 
pessoas jur id icas, de aco rdo c o m o d isposto no art. 3° , sao: 
I - mul ta; 
II - restr i t ivas de direi tos; 
III - p res tacao d e servigo a comun idade . 

Com a leitura do dispositivo, constata-se que a primeira modal idade de pena 

apl icada a pessoa jur idica e a multa. Diferentemente das outras penal idades 

expostas no artigo acima, a pena de multa nao foi discipl inada pela Lei 9.605/1998, 

de modo que o artigo 18 do referido diploma legal expos que a multa sera calculada 

segundo os criterios do Codigo Penal; caso seja considerada ineficaz, a inda que 
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apl icada no valor maximo, podera ser aumentada ate tres vezes, tendo em vista o 

valor da vantagem economica auferida. 

O Codigo Penal por sua vez, ao tratar da pena de multa, dispoe no seu artigo 

49 que: 

A pena de mu l ta cons is te no pagamen to ao fundo peni tenciar io da quant ia 
f ixada na sen tenca e ca lcu lada e m d ias-mul ta . Sera , no m in imo , de 10 
(dez) e, no max imo , de 360 ( t rezentos e sessenta) d ias-mul ta . 
§1° - O va lor d o d ia-mul ta sera f ixado pelo ju iz n§o podendo ser inferior a 
um t r iges imo d o maior salar io m i n i m o mensa l v igente ao t e m p o do fato, 
n e m super ior a 5 (c inco) vezes esse salar io. 

[...] 

Vale ressaltar que a pena de multa prevista no artigo 2 1 , nao se confunde 

com a pena de prestacao pecuniaria prevista no artigo 12, ja que esta e restritiva de 

direito aplicavel somente a pessoa f isica, sendo o valor pago dest inado a vi t ima ou a 

ent idade publica ou privada com f im social. Diferentemente do que ocorre com a 

primeira, no qual a quantia paga a t itulo de multa e dest inada ao fundo penitenciario 

nacional, nao tendo, portanto, conforme expoe Machado (2009), efeito direto na 

reparacao do dano comet ido contra o meio ambiente. 

Anal isando todo o conteudo que discipl ina a pena de multa como sancao 

penal aplicavel a pessoa jur idica e fazendo os devidos enquadramentos com os 

valores atuais do salario min imo vigente no Brasil, R$ 465,00, conclui-se que a pena 

min ima cominada sera de R$ 155,00 e a max ima de R$ 837.000,00, podendo ser 

tripl icada e m conformidade com o disposto no artigo 18 da Lei n° 9.605/1998, 

at ingindo o valor de R$ 2.511.000,00. 

Apesar do valor aparentemente elevado, comparando-se com o disposto no 

artigo 75 da Lei de Cr imes Ambientais, que dispoe sobre os valores da multa como 

sancao administrativa, observa-se que ha uma desproporcao significativa se 

comparada com a sancao penal, ja que, conforme se observa no disposit ivo citado, 

a multa min ima sera de R$ 50,00 e a maxima de R$ 50.000.000,00. 

Outra especie de sancao penal imposta a pessoa jur idica e a pena restritiva 

de direitos, prevista no inciso II do artigo 21 da Lei n° 9.605/1998. 

A lei penal ambiental tratou de disciplinar quais ser iam essas penas restritivas 

de direitos, d ispondo no seu artigo 22 que: 
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Art. 22 . A s penas restr i t ivas de dire i tos da pessoa ju r id ica sao: 
I - suspensao parcial ou total d e at iv idades; 
II - i n t e rd i c i o temporar ia d e es tabe lec imento , obra ou at iv idade; 
III - p r o i b i g i o d e cont ratar c o m o Poder Publ ico, b e m c o m o dele obter 
subsfd ios, subvengoes ou doagSes. 
§1° A suspensao d e at iv idades sera ap l icada quando estas nao es t iverem 
obedecendo as d ispos igoes legais ou regu lamentares , relat ivas a protegao 
do me io ambien te . 
§2° A interdigao sera ap l icada q u a n d o o es tabe lec imento , obra ou at iv idade 
est iver func ionando s e m a dev ida autor izagao, ou e m desacordo c o m a 
conced ida , ou c o m violagSo de d ispos igao legal ou regu lamentar . 
§3° A proibigao de cont ra tar c o m o Poder Publ ico, b e m c o m o de obter 
subs id ios , subvengSes o u doagSes n i o podera exceder o prazo de dez 
anos. 

A primeira pena restritiva de direito prevista e a suspensao parcial ou total de 

at ividades. Penal idade esta que se aplicara quando as disposigoes legais ou 

regulamentares relativas a protegao do meio ambiente nao est iverem sendo 

cumpridas. 

A o versar sobre essa modal idade penal, Machado (2009, p. 711), af irma que 

"Mesmo em epoca de dif iculdades economicas e ate de desemprego, nao se pode 

descartar sua aplicagao". 

O mesmo autor conclui d izendo que: 

Con fo rme a potenc ia l idade do dano ou sua o r igem, u m a empresa podera 
ter suas at iv idades suspensas somen te n u m setor, ou seja, d e fo rma 
parcial . A lei n i o indica a o ju iz o t e m p o m i n i m o ou m a x i m o da pena. O ju iz 
podera, con fo rme o caso, f ixar e m horas, e m u m d ia ou e m u m a s e m a n a a 
suspensao das at iv idades. 

Constata-se, portanto, que apesar da importancia social de uma empresa, na 

medida em que gera inumeros empregos, ainda assim devera ser responsabi l izada 

com a pena de suspensao de atividades. 

A interdigao temporar ia do estabelecimento, obra ou atividade, conforme se 

observa no §2° do artigo 22, tern cabimento quando houver o funcionamento desses 

sem que haja autorizagao ou caso haja o funcionamento e m desacordo com a 

licenga obtida, bem como quando houver violagao de disposigao legal ou 

regulamentar. 

Diferentemente do que ocorre com a pena de suspensao parcial ou total de 

atividades, onde nao e estabelecido o tempo min imo ou max imo da pena, na 

interdigao temporar ia de estabelecimento, obra ou atividade, como a propria 

nomenclatura deixa claro, trata-se de uma pena sujeita a prazos. 
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Sobre essa modal idade penal, Machado (2009, p. 712), entende que "No caso 

da interdigao essa pena somente e prevista como temporar ia. Sera imposta v isando 

a levar a ent idade a adaptar-se a legisiagao ambiental , isto e, a somente comegar a 

obra ou iniciar a at ividade com a devida autorizagao". 

No que se refere ao prazo apl icado na interdigao temporar ia, o mesmo autor 

opina no sentido de que diante do silencio da lei quanta ao prazo da vigencia da 

interdigao temporar ia de direitos para a pessoa jur idica, e razoavel aplicar-se os 

prazos do referido art. 10. 

O artigo 10 da Lei de Cr imes Ambientais estabelece a pena maxima de cinco 

anos no caso de cr imes dolosos e de t ies anos no de cr imes culposos. 

A ult ima pena restritiva de direito prevista no artigo 22, e a proibigao de 

contratar com o Poder Publico, bem como dele obter subsidios, subvengoes ou 

doagoes. Penal idade esta que se sujeita ao limite legal estabelecido no §3° do 

referido disposit ivo, que e o prazo max imo de 10 (dez) anos. 

Conforme disposto no artigo 2 1 , sao tres as penas aplicaveis as pessoas 

jur idicas. A primeira (multa) e a segunda (restritivas de direitos) j a foram abordadas, 

de modo que se tratara agora da terceira, a pena de prestagao de servigos a 

comunidade. 

O artigo 23 da Lei n° 9.605/1998 estabelece as modal idades de penas de 

prestagao de servigo a comunidade, dispondo que: 

Art. 23 . A pres tagao d e servigos a comun idade pe la pessoa ju r id ica 
consist i ra e m : 
I - custe io d e p rog ramas e de pro jetos ambienta is ; 
II - execugSo d e ob ras de recuperagao de a reas degradas ; 
III - manu teng§o de espagos publ icos; 
IV - cont r ibu igoes a en t idades ambienta is ou cul turais publ icas. 

Anal isando essa especie de pena, Milare e Costa Junior (2002, p. 68), 

af i rmam que "referida modal idade apresenta a vantagem de nao suspender ou 

interditar as at ividades da pessoa jur idica, penas que, inexoravelmente, conduzem a 

perdas sociais e eeonomicas (empregos, produgao, etc)". 

Por sua vez, Machado (2009, p. 713), ao versar sobre a pena de prestagao de 

servigos a comunidade cominada a pessoa jur idica, comenta que: 

O Minister io Publ ico ou a propr ia en t idade re poderao apresentar 
p r o p o s i g i o a o ju iz sol ic i tando a com inacao de qua lquer desses t ipos de 
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prestagao de servigos. Sera opor tuno que se levan tem os cus tos dos 
servigos prev is tos no art. 2 3 para que haja proporc iona l idade ent re o c r ime 
comet ido , as van tagens aufer idas do m e s m o e os recursos econom icos e 
f inancei ros da en t idade condenada . O jus to equi l ibr io havera d e conduz i r o 
ju iz na f ixagao da duragao da prestagao de serv igos e do q u a n t u m a ser 
despend ido. 

Como ult ima penal idade aplicavel a pessoa jur idica, o artigo 24 da Lei n° 

9.605/1998, traz uma especie de "pena de morte" para o ente coletivo, d ispondo 

que: 

Art. 24. A pessoa ju r id ica const i tu ida ou ut i l izada, p reponderan temente , 
c o m o f im de permit ir , faci l i tar ou ocul tar a prat ica d e c r ime def in ido nesta 
Lei tera decre tada sua l iquidagao forgada, seu pat r imonio sera cons ide rado 
ins t rumento do c r ime e c o m o tal perd ido e m favor do Fundo Peni tenciar io 
Nacional . 

Sobre esta punigao, Vladimir e Gilberto Passos de Freitas, (apud VITA, 2007 

p. 157), atentam que a l iquidagao e uma verdadeira pena acessoria e devera, por 

isso mesmo, ser objeto de expresso pedido na denuncia. Se assim nao for, nao 

podera o juiz impo-la na sentenga, pois estaria sacri f icando o direito de ampla 

defesa da re. 



CONSIDERACQES FINAIS 

Ao discorrer sobre o bem jur idico meio ambiente, observou-se que o mesmo 

se trata de um interesse difuso, tendo em vista pertencer a todos indistintamente, 

nao sendo possivel de se est imar os prejuizos porventura causados pela pratica de 

infragoes que atentem contra o mesmo, motivo pelo qual se faz necessaria a sua 

preservagao. 

Apesar de sua grande importancia, f icou claro que os recursos ambientais 

sempre foram tratados como materia pr ima a ser explorada, de forma que poucas 

foram as legislagoes que efet ivamente buscaram protege-lo. Caracterist ica essa que 

perdurou ao longo da historia brasileira, so sofrendo alteragao substancial com a 

publicagao da Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente, em 31 de agosto de 1981. 

Transcorr idos pouco menos de quinhentos anos de exploragao, o meio 

ambiente passou a receber protegao constitucional. Com a promulgagao da 

Constituigao Federal de 1988, foi dest inado um capitulo exclusivo para tratar sobre o 

tema, a lem de outros disposit ivos espalhados pelo texto constitucional. 

Dentre as inovagoes trazidas pela Constituicao, uma causou grande 

discussao, que foi a prevista no §3° do artigo 225, que inseriu no ordenamento 

jur idico brasileira a possibi l idade de se responsabil izar cr iminalmente as pessoas 

jur idicas pelas condutas e at ividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 

Faltava, entretanto, uma lei que regulamentasse esse disposit ivo, o que aconteceu 

com a publicagao da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei de Cr imes 

Ambientais. 

Apesar da regulamentagao da responsabi l idade penal da pessoa jur idica, 

mant iveram-se ainda varias discussoes doutrinarias a respeito dessa 

responsabil izagao. Discussoes estas que foram alvo do segundo capitulo deste 

trabalho, momento em que foram expostos os argumentos contrarios e os favoraveis 

a responsabil izagao penal dos entes coletivos, a lem de ter sido demonstrada a 

apl icagao dessa responsabi l idade na legisiagao de outros paises. 

No capitulo f inal, tratou-se da responsabi l idade penal da pessoa jur idica na 

Lei de Cr imes Ambientais, ocasiao e m que foram demonstrados os disposit ivos que 

a fundamentam, bem como as condicionantes para que se torne possivel tal 
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responsabil izagao. Abordou-se ainda a possibi l idade de se responsabil izar 

penalmente as pessoas Juridicas de Direito Publico, bem como quais sancoes 

passiveis de apl icagao aos entes coletivos. 

O presente trabalho objetivou analisar a possibi l idade de se responsabil izar 

penalmente a pessoa Juridica pelo comet imento de cr imes ambientais. Neste 

sentido, conclui-se que com a inovagao trazida pela Constituigao Federal de 1988 

permit iu-se que os entes coletivos fossem responsabi l izados cr iminalmente pelas 

suas condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, fato este que so 

comegou a ter aplicagao com a publicagao da Lei de Crimes Ambientais, que 

regulamentou o disposit ivo consti tucional e preencheu o vazio existente a respeito 

da responsabil izagao. 

Observou-se que desde que a infracao praticada tenha sido comet ida por 

decisao do representante legal ou do orgao que represente a pessoa jur idica e que, 

e m virtude desta infracao, ela venha a auferir a lgum beneficio, sera responsabil izada 

penalmente, sem excluir, entretanto, a responsabi l idade das pessoas f is icas que 

concorreram para o comet imento da mesma. 

Com relagao as sangoes aplicaveis aos entes coletivos, conclui-se que, pela 

natureza da pessoa juridica, torna-se impossivel a apl icagao da pena restritiva de 

direitos, no entanto existem uma serie de outras modal idades que se adequam ao 

ente coletivo, a exemplo da pena de multa, das restritivas de direitos, da prestagao 

de servigos a comunidade e da liquidagao forgada. 

Apesar dos fortes argumentos levantados em desfavor da responsabil izagao 

penal dos entes coletivos, os argumentos favoraveis sao mais contundentes e, como 

ficou demonstrado, corroboram-se com os disposit ivos constitucionais. Merece 

destaque, entretanto, a questao da culpabil idade, que, da forma que esta inserida no 

Codigo Penal brasileira, de fato torna impossivel a responsabil izagao penal dos 

entes coletivos, tendo em vista nao se poder falar em imputabil idade e potencial 

consciencia da ilicitude do fato quando se trata de pessoas jur idicas. 

No entanto, o Direito e uma ciencia que esta em constante evolugao, prova 

disso foi a Constituigao Federal de 1988 ter trazido a possibi l idade de se 

responsabil izar penalmente os entes coletivos pelas condutas e at ividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente e, mais recentemente, a Lei 9.605/1998 ter 

acolhido e regulamentado essa responsabil izagao. Torna-se necessario, portanto, 

que o Direito Penal sofra uma adequagao dos seus concertos e principios para que 
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possa proporcionar uma efetiva prevengao e repressao aos cr imes, pois, conforme 

f icou demonstrado no decorrer deste trabalho, as pessoas jur idicas atualmente sao 

as principais responsaveis pelo comet imento de infragoes contra o meio ambiente e, 

como consequencia, seu principal devastador. 

Isso nao implica dizer que as conquistas auferidas pelo Direito Penal devem 

ser deixadas de lado, pelo contrario, elas devem ser mant idas, entretanto, faz-se 

necessaria a lgumas modif icagoes para enfrentar de forma efetiva a criminalidade, 

que a cada dia que passa sofre mutagoes. 

Neste sentido, a doutr ina atual sugere a vinculagao da responsabi l idade penal 

da pessoa jur idica nao a sua culpabil idade, e sim a sua responsabi l idade social, 

responsabi l idade esta que se configuraria atraves da capacidade de atribuicao do 

fato ao ente coletivo, ou seja, se gerou algum beneficio para a pessoa jur idica, e a 

exigibi l idade de outra conduta, que, no caso da pessoa jur idica, seria presumido, ja 

que pela sua estrutura, composta por varias pessoas especial izadas em diversas 

areas, presume-se que tenha conhecimento das suas obrigagoes. 

Evidentemente que ha cr imes que so poderao ser prat icados por pessoas 

f is icas, como o estupro, o homicidio, o roubo, entre outros. Mas, por outro lado, ha 

uma serie de infragoes que sao comet idas quase que exclusivamente por pessoas 

juridicas, a exemplo das previstas na Lei de Cr imes Ambientais. Diante deste fato, 

deixar de responsabil izar os entes coletivos, seria deixar de lado o principal objetivo 

do Direito, a Justiga. 
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