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RESUMO 

A partir de um estudo bibliografico reflexivo buscou-se fundamentar e enfatizar 
a necessidade de reconhecimento e efetiva instaura9ao dos novos paradigmas socio-
ambientais nas ciencias juridicas com vistas a construcao do modelo de 
desenvolvimento sustentavel. Para obten9ao de dados pertinentes ao objeto da pesquisa 
recorreu-se aos metodos historico e comparativo. A Pesquisa documental objetivou 
levantar, coletar e analisar os documentos existentes e neeessarios ao estudo. A tutela 
ambiental abrange a elaborafao de nomas protetivas do meio ambiente atraves de uma 
abordagem multidisciplmar, que se fundamenta tanto na legislacao vigente como nos 
conhecimentos das outras areas das ciencias. A partir do Direito Ambiental surge o 
Direito dos Animais que tutela as tecnicas de manejo e abate dos animais criados para 
consumo humano, bem como coibi a crueldade e abandono contra os animais de 
estimacao. O primeiro capftulo conceitua e localiza o leitor nos momentos historicos 
marcantes para o Direito Ambiental, os pensadores, filosofos e cientistas em geral que 
contribufram para sua construcao que constitui a base do Desenvolvimento Sustentavel. 
O segundo capftulo discute a necessaria conscientizacao do cidadao frente ao 
surgimento do Estado Ecologico enquanto unica forma de manuten9ao do bem estar 
humano apos as mudancas do presente seculo. O terceiro capftulo traz a visao geral das 
mais variadas formas de crueldade contra os animais, presentes nos meios: cientifico e 
social. Das causas do Direito Animal mais especificamente quanto as experiencias 
desnecessarias realizadas em animais e as alternativas ja existentes para substitui9ao de 
tais tecnicas. Por fim, a rela9&o mais presente na vida cotidiana, os animais domesticos, 
o abandono, as superpopula9oes de animais nas cidades e o resultado disso para a 
sociedade. 

Palavras-chave: Direito Ambiental, Direito Animal, Tutela Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentavel. 



ABSTRACT 

From bibliografic reflection a study trying to explain and emphasize the need for 
recognition and effective introduction of new paradigms in socio-environmental legal 
sciences with a view to constructing the model of sustainable development. To gather 
data relevant to the object of the search turned to the historical and comparative 
methods. The search documentary aimed to raise, collect and analyze existing 
documents and needed to study. The environmental protection covers the development 
of standards protective of the environment through a multidisciplinary approach, which 
is based both in existing legislation and the knowledge of other areas of science. From 
the Environmental Law is the Law of animals that protection techniques for handling 
and slaughter of ammais bred for human consumption, and curb the cruelty and neglect 
against pets. The first chapter conceptual and the reader finds in significant historical 
moments for Environmental Law, the thinkers, philosophers and scientists in general 
who have contributed to its construction which is the basis for sustainable development. 
The second chapter discusses the necessary awareness of citizens due to the emergence 
of the State Ecological while only way to maintain the well-being after the changes of 
this century. The third chapter brings the overview of all forms of cruelty against 
animals, in ways: scientific and social. Causes of the Animal Law more: specifically 
about the experiments conducted on animals unnecessary and alternatives that already 
exist for replacement of such techniques. Finally, the more present in daily life, 
domestic animals, abandonment, the super-population of ammais in cities and result for 
society. 

K e y w o r d s : Environmental Law, Animal Law, Environmental Protection and 
Sustainable Development. 
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INTRODUCAO 

Esse trabalho monografico desenvolveu-se a partir de um estudo bibliografico 

reflexivo que discute os principais aspectos do surgimento do Direito Ambiental na 

sociedade moderna e dele o desenvolvimento de novos paradigmas que resultam no 

Direito Animal em uma sociedade antropocentrica que caminha para o colapso dos 

ecossistemas existentes. 

A Pesquisa documental objetivou levantar, coletar e analisar os documentos 

existentes e necessarios ao estudo, tais como as Normas do Direito Positivado no 

contexto Nacional e Internacional e a Declaracao dos Direitos dos Animais, que 

representa um marco historico da mudanca de paradigmas nas ciencias juridicas 

para obtencao de dados pertinentes ao objeto da pesquisa. 

Os metodos de procedimento consistem nas etapas da pesquisa 

propriamente dita, atraves das quais se buscou a explicagao geral dos fenomenos; 

especialmente nesse trabalho, recorreu-se aos metodos historico e comparativo. 

A pesquisa bibliografica objetivou utiiizar as publicacoes de trabalhos 

realizados sobre a area de estudo, assim como os artigos disponiveis na internet em 

geral e ainda outros sobre os quais se apoiou o estudo. 

No primeiro capftulo enumerou-se e discutiu-se os principios norteadores e 

momentos historicos marcantes do Direito Ambiental, os pensadores, filosofos e 

cientistas em geral que contribuiram para sua construcao. Esta se constiiui a base 

do Desenvolvimento Sustentavel, tao necessario a sadia qualidade de vida de todos 

os habitantes desse planeta. E encerrou-se com a explanacao do que vem a ser a 

Tutela Ambiental, e a quern cabe dar-lhe a devida aplicacao. 
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No segundo capftulo argumentou-se sobre a necessidade de conscientizagao 

do cidadao frente ao surgimento do Estado Ecologico enquanto unica forma de 

manutencao do bem estar humano apos as mudancas do presente seculo. Na 

sequencia elencou-se as legislacoes referentes ao Direito Ambiental atualmente 

vigente nos paises de mais destaque da America e Europa, acordos tratados e 

legislacoes especificas. E finalmente realizou-se um pequeno levantamento historico 

no que tange ao Brasil, a evolucao legislativa do Direito Ambiental no pais e 

principais cidades, bem como, os tratados realizados entre os paises que compoem 

o Mercosul. 

No terceiro capftulo enumerou-se as mais variadas formas de crueldade 

contra os animais, presentes nos meios: cientifico e social. Das causas do Direito 

Animal mais especificamente quanto as experiencias desnecessarias realizadas em 

animais e as alternativas ja existentes para substituigao de tais tecnicas; o uso de 

animais para o consumo humano e a forma de criacao extensiva que salvaguarda os 

consumidores da producao intensiva (nociva a saude e a dignidade humana e 

animal). E finalmente, discutiu-se a relacao mais direta que se desenvolve com os 

animais, a criacao de animais domesticos e suas conseqiiencias: o abandono, a 

crueidade e as superpopulacoes de animais nas cidades. 
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Capitulo 1 DOS DIREITOS DOS AINIMAIS 

Apresentagao e discussao dos principios norteadores e momentos historicos 

marcantes do Direito Ambiental, os pensadores, filosofos e cientistas em geral que 

contribuiram para sua construgao. O conceito de Desenvolvimento Sustentavel. A 

Tutela Ambiental. 

1.1 CONCEITO E ASPECTOS GERAIS 

O presente capitulo trata da conceituagao e analise de aspectos gerais da 

reiacao direito e educacao ambiental, desenvolveu-se a partir da concepgao teorico-

metodologica do advento das Ciencias Ambientais como revolugao cientifica, assim 

como de todas as respectivas implicagoes e desdobramentos sobre o campo das 

Ciencias Juridicas. 

Se a pratica mostrada pela historia das ciencias e determinada e ate 
delimitada pela vigencia de paradigmas, conforme foi descrito por Thomas 
S. Kuhn em seu texto "A estrutura das revolucoes cientificas" e uma 
'revolugao cientifica' e a fase em que um paradigma (conjunto de principios 
nao enunciados) e substituido por outro, entao e possivei argumentar no 
sentido de que o advento das Ciencias Ambientais configura tal situacao 
extraordinaria. Rohde (1996, p. 17) 

A partir desta concepgao deve-se considerar que a mudanga de paradigmas 

ocorre quando se reconhece as falhas e os equivocos do pensamento vigente. Um 

paradigma consiste num modelo ou padrao de apreciagao e explicagao para orientar 

a descrigao e a compreensao da realidade. 

A transigao se processa da visao reducionista do principio cartesiano 'dividir 

para conhecef para a visao sistemica, integrativa: 
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Que nao reconhece, nas partes, a exist§ncia fragmentada do conteudo do 
todo, que considera a sua divisao em partes um ato de violencia e que 
procura ver em todos os seres e objetos da natureza uma identidade 
cosmica, ou ainda, que ve nesses seres e objetos, distintas manifestagdes 
domesmo cosmos. Branco (1989, p.4) 

A crise ambiental que se apresenta como aquecimento global, redugao da 

camada de ozonio, escassez de agua, poluicao do ar, da agua e dos solos e perda 

da biodiversidade, resulta em sua quase totaiidade das atividades humanas. Essa 

consciencia fez surglr um novo paradigma que pode ser chamado holistico, 

ecologico ou sistemico, onde os seres humanos sao vistos como uma parte 

intrinseca da natureza. 

O agravamento da degradacao ambiental nas ultimas decadas conduziu a 

comunidade cientifica a um novo posicionamento sobre as praticas cientificas de 

producao do conhecimento ou Epistemologia Ambiental. 

Epistemologia: [Do gr. episteme, 'ciencia'; 'conhecimento', + o + logia.] 
Conjunto de conhecimentos que tern por objeto o conhecimento cientifico, 
visando a explicar os seus condicionamentos (sejam eles tecnicos, 
histdricos, ou sociais, sejam logicos, matematicos, ou iinguisticos), 
sistematizar as suas relacoes, esclarecer os seus vinculos, e avaliar os 
seus resultados e aplicacoes. Dicionario Aurelio (1975, p.542). 

A interdisciplinaridade legitima-se, entao, como o desafio cientifico da crise 

ambiental. Na evolueao dos concertos da relacao homem-natureza, a ecologia 

comegou com o estudo das plantas, depois dos animais, e finalmente, tornou-se 

uma reflexao sobre a historia do ser homem e do planeta. As primeiras iniciativas 

ambientalistas e a criacao de entidades em defesa da natureza seguiram com a 

corrente chamada conservacionista, estes estavam interessados apenas em salvar 

amostras significativas de ecossistemas e especies, para uso e gozo das geracoes 

atuais e futuras. Para eles tudo e visto como recurso passivel de exploracao - nem 

sempre etica - como o patenteamento de seres e organismos vivos. Na sequencia, 
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os preservacionistas preconizaram a intocabilidade romantica da natureza nao 

humana. Uma tendencia extremista que sonhava com o mfnimo de interferencia 

antropica nos ecossistemas nativos. Entretanto o movimento ambientalista nao pode 

ser tratado independentemente da realidade economica. A mais recente corrente e a 

denominada ecoiogista, que vem a ser uma postura etica e politica fundamentada na 

interacao de todos os seres viventes entre si e com a Terra; garantindo a constancia 

e harmonia da vida. 

O Direito Ambiental, portanto, tern uma dimensao ecologica e uma dimensao 

economica que se devem harmonizar sob o conceito de desenvolvimento 

sustentavel, ou seja, explorar os recursos naturais em face da sustentabilidade. 

O conceito de desenvolvimento sustentavel refere-se ao modelo de 
desenvolvimento e gestae dos recursos naturais de modo a atender as 
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das geracoes 
futuras atenderem tambem as suas, como esta proposto, no relatorio 
intitulado Nosso Futuro Comum. CM MAD (1991, p. 9) 

E necessario tambem considerar a dimensao humana da mudanca global e a 

dinamica social do aprendizado da mudanca, estabelecer a Educacao Ambiental 

como ponto fundamental na educacao da presente geraeao. 

No que tange a estrategia de sobrevivencia, a Epistemologia Ambiental 
tera influencia decisiva, pois tanto na escala planetaria (...) como nos 
fenomenos localizados (...) as Ciencias Ambientais sao a &rea do 
conhecimento que esta no nucleo destas questoes. Rohde (1996, p. 17) 

Constata-se entao que os componentes ambientais nao existem apenas para 

servir ao homem. Pelo contrario, ele faz parte dessa cadeia, mas, pelo seu papel 

central, tern o dever de proteger a salubridade desses elementos que se integram e 

interagem, justamente para assegurar a manutencao do equilibrio do meio ambiente 
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em seus mais variados ecossistemas, ate porque se assim nao o fizer, sera 

diretamente afetado pelos danos causados. 

Em sintonia com a atual corrente epistemologica ambiental Jose Afonso da 

Silva define o meio ambiente sob a otica juridica como: 

A interagao do conjunto de elementos naturais, artificials e culturais que 
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. 
Quando se protege o meio ambiente, protege-se, tambem, o homem e as 
geragdes futuras. Silva apud Bechara (2003, p.15). 

Tendo sido observadas as principais teorias e propostas relativas ao meio 

ambiente, conclui-se entao, que a solugao para se estabelecer definitivamente um 

padrao de bem estar da vida na Terra e a implementacao efetiva do 

desenvolvimento sustentavel como forma mais etica, segura e justa da relacao entre 

os seres vivos. 

1.2 FUNDAMENTACAO HISTORICA 

Partindo-se de um dos marcos iniciais da existencia do ser humano sobre a 

Terra, pode-se perceber que desde quando deixamos de ser uma especie nomade, 

passamos a depender do regime dos rios, onde a principio as cidades foram 

surgindo, assim podemos reafirmar a assertiva da Dra. Edna Cardozo Dias, em seu 

Artigo: Cidadania Ambiental, "que o Direito Ambiental antecede aos demais ramos 

do Direito, e que o homem saiu da Idade da Pedra rumo a civilizacao, quando 

associou os conhecimentos de Direito aos de Ecologia" (DIAS, 2001, p.4). 

No passado recente, observa-se a presenga sempre marcante de tratados da 

relagao Homem-Natureza, desde a Magna Carta (Inglaterra -1215) - o primeiro 

documento de que se tern noticia no ocidente sobre os Direitos Humanos - a qual foi 
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divida em dois textos: a Carta das Liberdades e a Carta das Florestas, tornando-se o 

primeiro entrelacamento expresso entre Direito e Ecoiogia da historia. 

Na seqiiencia os grandes filosofos, Sao Francisco de Assis (1182-1226), um 

dos maiores precursores do pensamento ecologico moderno; Santo Tomas de 

Aquino (1225-1274), que estabelece um dualismo ontologico ao afirmar em seu 

"Tratado da Justiga" que ninguem peca por usar uma coisa conforme o fim para o 

qual ela foi feita. (ibid, p. 13). 

A partir do secuio XVI, surge Francis Bacon (1561-1626) que defendeu uma 

atitude experimentalista em face dos animais e a filosofia de dominacao e 

manipulacao da natureza; Hobbes (1588-1679) foi o fundador da filosofia do direito 

individual moderno, do mito do contrato social e da ideia do Estado moderno; para 

John Locke (1632 - 1704) a natureza extra-humana nao tern vontades nem direitos; 

constitui recursos a disposicao de toda humanidade, pertence a quern delas tiver o 

trabalho de se apossar; ao colocar o trabalho como fonte de riqueza e propriedade, 

antecipa-se a Adam Smith e Marx. Na epoca que antecedeu a Revolucao Francesa, 

marco historico na evolucao dos Direitos do Homem, Montesquieu em "Do Espirito 

das Leis" (1748), dedicou quatro capitulos para descrever as relacoes entre as leis e 

a natureza do clima e do terreno. No quadra geral encontramos de um lado, em 

Galileu, Descartes e Newton pensamentos que constituiram a base da revolucao 

tecnologica. De outro, a linha que comeca com Montaigne, Voltaire e Rosseau, que 

defendem o pensamento nao manipulador da natureza. 

Ao secuio XX coube a realizacao de importantes encontros da humanidade 

para a concretizacao de um novo paradigma. Na decada de 1960 os problemas 

ambientais emergentes comecam a ser apreendidos em termos dos impactos das 

atividades humanas sobre o ambiente e consequentemente a busca de solucoes 
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para os problemas decorrentes. Em 1968 a Suecia propos, entao, a ONU a 

realizacao de uma conferencia internacional sobre problemas do meio ambiente 

humano. Nos anos 1970, o conteudo da problematica ambiental torna-se mais 

abrangente, quando se passa a estabelecer relacoes entre as transformacoes do 

meio natural e os modelos de desenvolvimento. O meio ambiente e definido entao 

como sendo "as interacoes entre os sistemas sociais e os sistemas naturais" 

exigindo entao a abordagem interdisciplinar das questoes ambientais. 

Em 1972, em Estocolmo foi realizada a historica conferencia que reuniu 113 

paises (entre eles o Brasil) e 250 Organizacoes Nao-Governamentais. Foi redigida a 

Declaracao sobre o Meio Ambiente Humano. A partir dai, essas nacoes passaram a 

legislar em prol do meio ambiente. Em 1978 a Unesco proclama a Declaracao dos 

Direitos dos Animais, onde esta dito: "Todos os animais nascem iguais perante a 

vida e tern os mesmos direitos a existencia". Incluindo neste meio ambiente humano 

tambem os animais, essenciais para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

(Levai, 1998, p. 21). 

Em 1990, o filosofo frances Michel Serres, em seu livro "Le Contrat Naturel" 

defende que temos de juntar ao contrato exclusivamente social um contrato natural 

de simbiose e de reciprocidade, no qual a nossa relacao com as coisas abandonaria 

o dominio e a posse pela, pela reciprocidade e pelo respeito, um contrato em que o 

conhecimento nao mais suporia a propriedade. 

O termo Desenvolvimento Sustentavel surgiu - como denominacao e 

estrategia - durante a Conferencia Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD); preparatorio para a EC092, que aconteceu no Brasil, em 1992 mais 

precisamente no Rio de Janeiro para celebrar os 20 anos da Conferencia de 
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Estocolmo. Este documento conhecido como "Relatorio Brundtland" tinha por titulo 

oficial "Nosso Futuro Comum" (CMMAD, 1991). 

A Agenda 21, tambem conhecida como a Estrategia da Cupula da Terra, e um 

documento sobre o desenvolvimento sustentavel. O sucesso dessa estrategia 

depende, em grande parte, da atuacao da Administracao Publica no controle e 

fiscalizacao do uso dos recursos naturais, na reparacao dos erros passados e na 

defesa da cidadania plena. O desenvolvimento sustentavel nao ocorrera 

espontaneamente; depende da intervencao estatal. O sucesso dessa interferencia 

exige que sejam abandonadas a ciencia sem etica, a tecnologia onipotente, a 

industria que destroi o meio ambiente e a democracia puramente formal (UNESCO, 

2000). 

O ato politico-administrativo da sociedade sustentavel dependera da liberdade 

(nela incluida a dignidade de todos os seres), mas, sobretudo da responsabilidade 

(entendida como uma expressao de nossa solidariedade, nascida da consciencia de 

nossa unidade com tudo que vive). 

O Estado Ecologico, gestor da diversidade biologica, tera de incorporar em 

seus fundamentos tres principios basicos: respeito, solidariedade e cooperacao. 

Por ultimo, lembramos a Nova Carta da Terra, que comecou a nascer em 

1997 na Rio+5, quando se formou uma comissao da Carta da Terra, com membros 

provenientes de todos os credos. Um primeiro rascunho foi feito para consulta. 

(UNESCO, 2000). 

Em 1997 foi formada uma Comissao Internacional da Carta da Terra, 

composta por 24 lideres, com o objetivo de coordenar o desenvolvimento final do 

texto e alcancar o consenso em torno deste documento global. 
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Apos extenso dialogo, e consideracao de contr ibutes por escrito de 

milhares de pessoas e redaeao de inumeras versoes, o comite redator no ano 2000 

chegou ao consenso em torno da Carta da Terra, em uma reuniao realizada no mes 

de marco, na sede da Unesco em Paris. Alguns meses depois a Carta da Terra foi 

oficialmente lancada durante uma cerimonia realizada no Palacio da Paz, em Haia, 

na Holanda. 

De forma solidaria entre todos e com a comunidade de vida, nos os povos 
do mundo, comprometemo-nos a uma agao orientada pelos seguintes 
principios inter-relacionados: 
Respeitar a Terra e toda vida. Reconhecer o valor intrinseco de todos os 
seres. lz dever da comunidade cuidar da vida em toda sua diversidade, 
aceitando que a Terra e responsabilidade a ser compartilhada por todos 
(entre os principios gerais). 
Tratar todos os seres com compaixao e protege-los da crueldade e 
destruigao desnecess&ria (entre os principios da integridade ecologica, 
inciso II, 7) 
Criar uma cultura de paz e cooperagao(entre os principios de democracia e 
paz — IV, 16). 
Um novo comego: como nunca antes na historia, o destino comum nos 
chama a redefinir nossas prioridades e a buscar um novo comego. [...] Tai 
renovagao 6 a promessa de concretizagSo dos principios da Carta da 
Terra, que sSo resultado de um diSlogo a nivel mundial em busca de um 
fundamento comum de valores compartilhados. [...] Podemos, se for nossa 
vontade, aproveitar as possibilidades criativas entre nos e inaugurar uma 
era de nova esperanga. Que nosso tempo seja recordado como o despertar 
de uma nova reverencia por toda vida, por um firme compromisso de 
restauragao da integridade ecoldgica da Terra, o avivamento da luta pela 
justiga [...]e pela jubilosa celebragSo da vida. Unesco (2000) 

De tudo que foi exposto, pode-se deduzir que o caminho da justiga social nos 

leva a uma etica ecologica. Por ela, expressamos o comportamento justo e a 

maneira correta do ser humano se relacionar com os outros seres vivos, com o 

Planeta e com seus semelhantes. E um compromisso consciente para a criacao de 

uma sociedade fundada no respeito, na harmonia e na solidariedade. Ser etico 

significa ter ilimitada responsabilidade sobre tudo que vive e existe. 
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1.3 TUTELA AMBIENTAL 

A abordagem foi realizada, a partir da concepcao iiustrada por Edis Milare 

sobre tutela ambiental com base no ordenamento juridico, conceituando-o como: 

0 complexo de principios e normas coercitivas reguladoras das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do 
ambiente e sua dimensao global, visando a sua sustentabilidade para as 
presentes e futuras geragdes. Milare (2004, p. 12). 

A tutela ambiental abrange a elaboracao de normas protetivas do meio 

ambiente atraves de uma abordagem multidisciplinar, que se fundamenta tanto na 

legislacao vigente como nos conhecimentos das areas das ciencias, como Ecologia, 

Biologia, Engenharia Fiorestal, entre outras. A estreita interdependencia, que liga 

entre si os seres vivos (animais, vegetais e tambem nos, seres humanos) com os 

demais elementos do ambiente constituindo os ecossistemas e numa esfera mais 

ampla a biosfera necessita ser compreendida em profundidade, pois se trata de um 

campo de estudo da maior complexidade. 

A acao do homem sobre a biosfera levou a destruicao de numerosas 

especies animais e vegetais e muitas outras se encontram em risco de extincao. A 

conservacao da natureza e uma das tarefas mais desafiadoras para a ciencia e para 

a sociedade. 

A conservacao das especies justifica-se por inumeras razoes, entre elas 

destacaremos as razoes esteticas (conservacao das belas paisagens e dos seres 

notaveis que nelas se encontram) e as razoes cientificas e praticas (a diversidade 

dos seres vivos constitui uma das mais importantes condicoes da estabilidade da 

biosfera no tempo). O meio ambiente ecologicamente equilibrado e fundamental 

para a manutencao da qualidade de vida humana; a protecao da natureza atraves 
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da tutela ambiental e na realidade antropocentrica, ou seja, visa a protegao da 

propria humanidade conforme preconiza a Constituicao Federal de 1988. 

O desenvolvimento sustentive! nao escapa a uma cosmovisao 
antropocentrica (...) embora represente ja um enorme saito de qualidade 
porquanto submete as ac6es antrbpicas em especial aquelas voltadas para 
expioracao e uso dos recursos naturais - a uma condicao primordial, que e 
o respeito a capacidade do ecossistema planetario de atender a tantas e 
tao crescentes demandas por parte da especie dominante, a saber, da 
sociedade humana. Milare e Coimbra (2004, p.4). 

No ambito legislativo, a Lei n° 6.938/1981, em seu art. 3°, inciso I define: 

"Meio Ambiente e o conjunto de condigoes, leis, influencias e integragoes de ordem 

fisica, quimica e biologica que permite, abriga e rege a vida em todas as mais 

variadas formas". Esta lei toma-se base da Polftica Nacional do Meio Ambiente, pois 

for a primeira a definir legalmente um Meio Ambiente uno, ponderando a totalidade 

do mesmo, enquanto interacao da vida em todas as suas formas, legitimando 

definitivamente a visao holistica ja existente. 

Meio Ambiente e o conjunto de elementos fisico-quimicos, ecossistemas 
naturais e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, 
num processo de interagao que atenda ao desenvolvimento das atividades 
humanas, a preservagao dos recursos naturais e das caracteristicas 
essenciais do entorno, dentro de padrdes de qualidades definidas Coimbra 
apud Branco (1989, p.87). 

O Meio Ambiente enquanto interagao da vida em todas as suas formas 

classifica-se em: natural, cultural, artificial e do trabalho. O Meio Ambiente Natural, 

(Lei 6.938/1981, art. 3°, inciso V) "a atmosfera, as aguas interiores, superficiais e 

subterraneas, os estuarios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora". No artigo 225, da Constituigao em seu caput, reconhece 

os recursos naturais como essenciais a sadia qualidade de vida do homem. Ja se 

reconhece que os recursos naturais sao finitos e, portanto, de nossa inteira 

responsabilidade geri-los de forma a conserva-los para que as geragoes futuras 

possam desfrutar tambem de uma "sadia qualidade de vida", dando assim inicio ao 
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Desenvolvimento Sustentavel do ser humano sobre a Terra e a manutengao da 

qualidade de vida as demais especies habitantes de nosso planeta. 

O Meio Ambiente Cultural: segundo o artigo 216 da C. F. /1988, este e 

composto pelos bens de natureza material ou imaterial observados individualmente 

ou em conjunto, e o somatorio de todas as impressoes e expressoes culturais que o 

homem deixou na natureza no decorrer da historia e os sitios de valor historico, 

paisagistico, arqueologico, que nos contam da pre-historia do planeta. O Meio 

Ambiente Artificial: constitui-se em todo o espaco alterado fisicamente pelo homem 

(todo o tipo de construcao), tanto em area urbana quanta em area rural. E por fim, o 

Meio Ambiente do Trabalho: "a ambiencia na qual se desenvolvem as atividades do 

trabalho humano (...) mas se estende ao proprio local de moradia e meio urbano" 

Rocha apud Bechara (1997, p.14). 

No ambito do direito penal, a Lei n° 9.605/1998 trouxe inovacao ao 

disciplinar os crimes ambientais, em atengao ao preceito presente no art. 5°, Inciso 

XLI da Constituigao Federal de 1988, que determina: "a lei punira qualquer 

discriminagao atentatoria dos direitos e liberdades fundamentals". 

Assim, a Tutela Penal do Meio Ambiente foi implantada atraves da citada lei 

no ordenamento juridico brasileiro. A inovacao enquanto norma do Direito Penal esta 

na possibilidade de penalizagao da Pessoa Juridica, baseada no art. 225, §3° da 

Constituigao Federal de 1988, que entendeu serem as grandes degradagoes 

ambientais responsabilidade das grandes corporagoes e portanto estas devem ser 

penalizadas na mesma medida de suas agoes. 

A Constituigao Federal de 1988 reconhece a importancia vital do meio 

ambiente para a obtengao da qualidade de vida humana, onde se inclui a 
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preocupacao com a degradacao ambiental, mas tambem, sua prevencao e 

recuperacao. 
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CAPITULO 2 DOS DIREITOS POSITIVADOS DOS ANIMAIS 

A necessidade de conscientizagao do cidadao frente ao surgimento do Estado 

Ecologico. As legislacoes referentes ao Direito Ambiental atualmente vigente nos 

paises de mais destaque da America e Europa. A evoiucao legislativa do Direito 

Ambiental no Brasil e os tratados realizados entre os paises que compoem o 

Mercosul. 

2.1 O surgimento do Estado Ecologico 

As politicas e determinacoes legais sobre educacao ambiental sao 

instrumentos fundamentals a necessidade de conscientizagao do cidadao frente ao 

surgimento do Estado Ecologico. Um Estado pos-moderno requer, alem das 

mudancas politicas, uma reforma de consciencia dos cidadaos para que uma 

democracia participativa possa atender as suas metas sociais, visando nao so as 

geragoes atuais como as futuras. Essas transformacoes devem abarcar o mundo 

das relacoes sociais, a cultura, a politica, a economia, a geopolitica demandando, 

sobretudo, uma transformagao de valores como a passagem de uma ciencia sem 

etica para uma ciencia eticamente responsavel; de uma tecnocracia que domina as 

pessoas para uma tecnologia que sirva a humanidade e a toda familia planetaria; de 

uma industria que destroi o meio ambiente para uma industria que promova o bem-

estar das pessoas e uma vida harmoniosa do ser humano com o ambiente. 

Um Estado livre precisa de cidadaos livres, pois as leis nao conseguem 

dominar os fatos. O ser humano, a sociedade e o Estado so podem ser concebidos 

dentro de um sistema planetario, juntamente com os animais, as plantas e toda vida 
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que a compoe. O homem so podera se libertar como um todo juntamente com todos 

os demais seres. 

A garantia dos direitos individuals depende do destino de todos e do meio 

social e natural. O verdadeiro fundamento do estado pos-moderno precisa 

reconhecer o homem como um animal bipede intelectualizavel, que divide o espago 

e o alimento da Terra com os outros seres vivos e que, como tal, possui o dever de 

preserva-los e protege-Ios. E preciso superar o individuaiismo, para que nao seja 

danificada a integridade da criacao e do planeta em prol de interesses privados. 

O Estado Pos-Moderno tera de se voltar para a heterogeneidade, a 

alteridade, o pluralismo e a descontinuidade. Este Estado tera de ser produto das 

relacoes socio-biologicas e de ser capaz de implementar mudancas concretas na 

estrutura social vigente para atingir um desenvolvimento sustentavel. O novo modelo 

de Estado deve ter como meta a sustentabilidade da Terra e a mudanca dos 

paradigmas juridicos que pressuponham a etica da sobrevivencia. 

Uma das tarefas urgentes do Direito e a de restaurar a saude etica da 
humanidade e que esta busca de principios eticos deve se realizar nao por 
idealismo abstrato, mas por simpies expedients de sobrevivencia nao mais 
de um povo, mas da humanidade. Sem profundo e duradouro compromisso 
com uma etica planetaria, envolvendo todos os povos, todas as racas, 
todas as religioes, culturas, politicas, linguas, civilizacoes, governos, 
baldados serao nossos esforcos para a viabilidade da paz. Diniz apud 
Maschio (2005, p. 15). 

A concepgao de desenvolvimento sustentavel tera, pois, de estar baseada em 

solidos principios eticos — uma etica da Terra. 

A realizagao pratica do desenvolvimento sustentavel dependera de atos 

politicos capazes de transformara realidade atual, detendo o processo da exploragao 

desenfreada dos recursos naturais. O pensamento cientifico e tecnologico moderno 

mostrou-se incapaz de fundamentar padroes eticos, valores universais e direitos 

para outras especies. 
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O ato politico-administrative- da sociedade sustentavel dependera da 

liberdade (nela incluida a dignidade de todos os seres), mas, sobretudo da 

responsabilidade (entendida como uma expressao de solidariedade, nascida da 

consciencia de unidade com tudo que vive). 

O Estado Ecologico, gestor da diversidade biologica, tera de incorporar em 

seus fundamentos tres principios basicos: respeito, solidariedade e cooperacao. 

A modernizacao e a transformacao das formas politicas comecam na 

conscientizagao. E preciso que os principios se inscrevam na consciencia humana. 

Voltaire, Montaigne, Rousseau e Diderot, trabalharam no mundo das ideias 

abstratas, mas deram vida ao processo revolucionario. As ideias se inspiram nos 

fatos, mas fazem a historia. 

Toda revolucao comeca no mundo das ideias e os principios derivam dos 

valores filosoficos que emanam da comunidade em uma determinada epoca. 

Entretanto, sao dinamicos e devem acompanhar a evolucao das ciencias e o 

aprimoramento etico das ragas. 

Os desastres ecologicos tern demonstrado que a estrutura juridica ate entao 

adotada comega a dar sinais de obsolencia e inoperancia. Foi assim que surgiu um 

novo direito e novos principios, os principios do Direito Ambiental. 

Esse ramo do Direito surge alicergado em varios principios, os quais, 

entretanto, estao longe de esgotar os principios que devem ser adotados. E por isso 

que, ao lado dos principios ja abragados e solidificados na Carta Constitucional e 

outras normas, estamos sugerindo a adogao de novos principios: o principio da 

solidariedade, o principio da interdependencia e o principio do direito das outras 

especies, os quais devem ser perquiridos e cumpridos dentro de uma perspectiva 
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internacional e mundial, para informar a atividade de protecao aos animais, as 

plantas e ao meio ambiente. 

Num momenta em que a qualidade de vida e a protecao do meio ambiente 

emergem para primeiro piano, as declaracoes que se seguirem devem dar 

nascimento a um Estado Ecologico, fundado sobre o direito coletivo de todas as 

especies e sobre uma solidariedade em escala nacional e mundial. 

As revolucoes cientifica e tecnoiogica pelas quais passamos tern contribuido 

para grandes transformacoes sociais e juridicas. A protecao do meio ambiente 

requer uma evolucao conceitual do universo juridico internacional. 

Os elementos necessarios para a implementacao de uma etica mundial de 

maneira a vivermos de forma sustentavel se fundamenta no respeito. Cada forma de 

vida deve ser respeitada, independentemente de seu valor para o homem. O 

desenvolvimento nao deve ameaeara integridade da natureza ou a sobrevivencia de 

outras especies. As pessoas devem tratar dignamente todas as criaturas e protege-

las da crueldade, evitando o sofrimento e a morte desnecessarios. 

Todos devem ser responsaveis por seu proprio impacto sobre a natureza. As 

pessoas devem conservar os processos ecologicos e a diversidade da natureza. Os 

recursos devem ser usados apenas nos niveis necessarios e com eficiencia, 

atentando para que o uso dos recursos renovaveis seja sustentavel. 

Todos devem ter como objetivo compartilhar os beneffcios e custos do uso de 

recursos entre as comunidades e grupos interessados, entre as regioes pobres e 

ricas, e entre as geracoes presentes e futuras. Cada geracao deve deixar para sua 

sucedanea um mundo diverso e produtivo quanta aquele que herdou. O 

desenvolvimento de uma sociedade ou geraeao nao deve limitar as oportunidades 

de outras sociedades ou geracoes. 
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A protecao dos direitos humanos e do restante da natureza e uma 

responsabilidade de ambito mundial, que transcende as fronteiras culturais, 

ideologicas e geograficas. A responsabilidade e tanto coletiva quanto individual. 

2.2 Da Tutela Ambiental no ordenamento juridico Estrangeiro 

O estudo da legislagao estrangeira aponta para a classificacao dos animais 

em duas categorias: a que considera o animal como propriedade de outro, 

configurando-se como bem que a lei assegura conservagao; e aquela que 

reconhece direitos proprios para os animais, mas exatamente embrioes de direitos, 

tais como o direito a vida e a supressao de seu sofrimento. 

A ideia de protecao aos animais se estendeu dos animais domesticos aos 

silvestres. O progresso intelectual desenvolvido durante o secuio XVIII teve como 

consequencia o surgimento de algumas leis protetoras dos animais no secuio XIX. 

Foi da Gra-Bretanha que sairam as primeiras leis nesse sentido. 

A primeira proposicao de lei que surgiu foi para impedir as lutas entre touros e 

caes, introduzida na Camara dos Comuns em 1800. George Canning, Ministro de 

Assuntos Exteriores, julgou um absurdo e ela foi rejeitada, sob a alegacao de que se 

teria que proibir, entao, o boxe. O assunto mereceu um editorial no jornal The Times 

que condenou a intromissao da lei no direito de propriedade e no modo como a 

pessoa dispunha de seu tempo. 

Em 1821, Richard Martin fez uma proposicao de lei para impedir os maus-

tratos a cavalos. Essa proposicao foi igualmente rechacada. So em 1822 Martin 

triunfou, com a aprovagao da primeira lei de protecao aos animais. Esta proibia que 
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alguem submetesse a maus-tratos o animal, que fosse propriedade de outra pessoa. 

Pela primeira vez a crueldade contra os animais tornava-se uma infracao punivel. 

Como interessados maiores, os animais nao podiam postular em juizo, a lei 

nao estava sendo cumprida, Foi fundada na Inglaterra a primeira sociedade de 

protecao aos animais, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, sob 

os auspicios da Rainha Vitoria. Surgiu para postular em juizo o cumprimento da lei. 

Depois de 1970 a conservacao da natureza passou a ser uma grande 

preocupacao da politica ambiental na Uniao Europeia. O reconhecimento pela 

ciencia da inter-relacao do homem com todo o universo e tudo que vive resultou na 

promulgagao da Declaragao dos Direitos do Animal, em 27 de Janeiro del978, que 

cria obrigacoes para os Estados signatarios, como todos os demais pactos 

internacionais. Em seu art. 1° ela declara que o direito a vida e extensivo aos 

animais: "Todos os animais nascem iguais diante da vida e tern o mesmo direito a 

existencia" Em seu derradeiro artigo estatui que "os Direitos do animal devem ser 

defendidos por leis, como os Direitos dos homens" Levai (1998, p.21 e 23). 

A Diretiva 79/409/CEE, de 2/4/1979, dispoe sobre a conservacao dos 

passaros selvagens, surgiu com o intuito de evitar o exterminio de passaros na 

Europa, mantendo o equilibrio da populacao. Sendo os problemas ambientais 

transfonteiricos e as especies selvagens da Europa populacoes migratorias, estas 

especies sao consideradas patrimonio comum, exigindo para sua conservacao uma 

legislagao comum. 

Na Inglaterra o Wildlife Countryside Act, de 1981, dispoe sobre a vida 

selvagem, a conservacao da natureza, o campo, os parques nacionais, a estrada e 

os direitos publicos. Em seu art. 1°, imputa como ofensa a matanga e injuria dos 
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passaros, a danificagao ou destruigao de seus ninhos e ovos, bem como sua posse, 

salvo no caso das excegoes previstas e regulamentadas no ato. 

Em 1989, aniversario de 200 anos da Declaragao dos Direitos Humanos, 

novo documento em defesa dos animais foi redigido, pelo Partido Verde Alemao, e 

adotado por diversas entidades protecionistas em todo mundo. O segundo 

documento contem principios bem mais evoluidos que o primeiro: apresenta como 

inovagoes a condenagao da classificagao dos animais de acordo com os interesses 

humanos, gerando diferentes categorias de Direitos; recomenda que a custodia de 

animais deve ser radicalmente restrita; condena a matanga de animais para 

consumo: defende a aboligao dos experimentos em animais vivos; e prega a 

garantia dos Direitos do animal pelas Constituigoes das Nagoes. 

A Diretiva 92/43/CEE, de 21/5/1992, que dispoe sobre a conservagao dos 

habitats naturais, assim como a fauna e a flora selvagens, foi elaborada diante da 

necessidade de se definir como prioritaria a conservagao de certos tipos de habitats 

naturais e de certas especies, e, tambem, devido ao custo das medidas de 

conservagao para estabelecer uma responsabilidade comum de todos Estados-

Membros, tornando-se, muitas vezes, necessario um co-financiamento. A Diretiva 

dos Habitats estabelece um quadro juridico para a protegao de um conjunto de 

locais, formando uma ramificagao de areas protegidas. 

O direito europeu desempenha importante papel junto aos paises da 

Comunidade Economica Europeia, a qual impoe normas severas quanta ao dominio 

do meio ambiente, por regulamentos e diretivas. O Tratado da Comunidade 

Economica Europeia, em seu preambulo (arts. 164, 189 e 192), edita a primazia do 
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Direito Europeu sobre o nacional. Isso da as diretivas europeias um carater 

obrigatorio para todos os Estados-Membros. 

Em O olhar distante, no capitulo Reflexoes sobre a liberdade, Levi Strauss, 

defende a ideia de que a definicao do homem como ser moral deve ser substituida 

pela do homem como um ser vivo: 

Ora, se o homem comeca por ter direito sao titulo de ser vivo, daqui resulta 
imediatamente que esses direitos, reconhecidos a humanidade enquanto 
especie encontre os seus limites naturais nos direitos das outras especies. 
Os direitos da humanidade cessam assim no momento preciso em que seu 
exercicio poe em perigo a existencia de uma outra especie. O direito a vida 
e ao iivre desenvolvimento das especies vivas ainda representadas sobre a 
Terra pode ser o unico a declarar imprescritivel, pela simples razao de que 
a desaparicao de uma especie qualquer cria um vazio irreparavel a nossa 
escala, no sistema de criacao. Strauss apud Milare (2004, p.3). 

A Declaragao Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada na sede da 

Unesco em 1978 na cidade de Bruxelas. Seu texto foi redigido apos varias reunioes 

internacionais, por personalidades do meio cientifico, juridico e filosofico, e por 

representantes das associates protetoras dos animais. Constituiu uma tomada de 

posicao filosofica no sentido de estabelecer diretrizes para o relacionamento do 

homem com o animal. Esta nova filosofia se respalda nos conhecimentos cientificos 

recentes que reconhecem a unidade de toda vida e exige uma postura igualitaria 

frente a vida. Seus artigos propoem uma nova etica biologica, uma nova postura de 

vida e uma postura de respeito para com os animais. 

A biologia que nos demonstra a unidade entre os animais. As mesmas 

necessidades fundamentals sao encontradas no ser humano e no animal, 

principalmente a de se alimentar, a de se reproduzir, a de ter um habitat e a de ser 

Iivre. A cada necessidade fundamental corresponde um direito fundamental inerente 

ao conjunto de seres vivos. Todos os seres tern direitos biologicos e psicologicos. O 
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homem deve conceder aos animais os mesmos direitos que legitimamente se 

confere. Isto significa que, aos criarmos normas a respeito dos animais, devemos 

levar em conta a sua natureza morfologica, seus instintos sociais e sua 

sensibiiidade. 

A conduta que a Declaragao Universal dos Direitos dos Animais propoe nao 

pretende esquecer a luta contra a miseria, o sofrimento moral da humanidade, a 

tortura, a dominacao politica ou o racismo. Pelo contrario, a protecao do animal faz 

parte da protecao humana, tanto que o respeito pelos animais esta ligado ao 

respeito dos seres humanos entre si. 

2.3 Evolucao das normas da Tuteia Ambiental no ordenamento juridico 

Brasileiro e a influencia no MERCOSUL 

A primeira legislacao brasileira, em ambito federal, a coibir a crueldade contra 

os animais que se tern noticias foi o Decreto 16.590, de 1924; mas o 

reconhecimento, no Brasil, de que os animais de qualquer especie nao podem ser 

submetidos a maus-tratos remonta a 1934, mais precisamente ao Decreto-lei n° 

24.645/34, editado pelo entao Presidente Getuiio Vargas. No decreto sao 

relacionadas as praticas caracterizadoras de maus-tratos contra os animais, entre 

eles: 

I - Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; II - Manter 
animais em lugares anti-higienicos ou que Ihes impecam a respiracao, o 
movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz; III - Obrigar animais a 
trabalhos excessivos ou superiores as suas foreas e a todo ato que resulte 
em sofrimento para deles obter esforcos que, razoavelmente, n§o se Ihes 
possam exigir senao com castigo. 
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O Decreto em comento tambem preve: 

Art. 8° - Consideram-se castigos violentos, sujeitos ao dobro das penas 
cominadas na presente lei, castigar o animal na cabeca. baixo ventre ou 
pernas. 

Sete anos apos a edicao do Decreto n° 24.645/34, mais precisamente em 3 

de outubro de 1941, foi editado o Decreto-lei n° 3.888 - a Lei das Contravencoes 

Penais. Nele fez-se inserir o art. 64 visando a protecao dos animais. 

Art. 64 - Tratar animal com crueldade ou submete-lo a trabalho excessive 
Pena - prisao simples, de 10 (dez) dias a 1 (um) mes ou multa; 
1° - Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didafcos ou 
cientificos, realiza, em lugar publico ou exposto ao publico, experiencia 
dolorosa ou cruel em animal vivo. 
2° - Aplica-se a pena com aumento de metade se o animal e submetido a 
trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibicao ou espetaculo 
publico. 

O Decreto-lei n° 24.645/34 foi expressamente revogado pelo Decreto n° 11, 

de 1991, do entao Presidente Fernando Colior de Mello. 

A fauna brasileira, nos termos da Lei 5.197/67, pertence a Uniao. A fauna 

esta sob o dominio eminente da Uniao; ou seja, a ela compete cuidar e protege-la. 

A politica de protecao a fauna ainda nao esta definida, existindo apenas 

algumas regras a esse respeito (Lei 5.197, de 3 de Janeiro de 1967). Ao Poder 

Publico incumbe a tarefa de criar areas especialmente protegidas para sua 

preservacao, como parques, reservas biologicas e outras. Tambem devem ter a 

finalidade de preservacao os jardins zoologicos, os refugios da vida siivestre e as 

reservas particulares do ambiente natural. 

Desde 1979, com a introducao no ordenamento brasileira da Lei Federal n° 

6.638, que regulamenta a vivissecao, as questoes relacionadas aos experimentos 



33 

com animais passaram a ter relevancia para cientistas e legisladores, a tai ponto de 

estabelecer-se uma especie de codigo de etica para a atividade. A Lei n° 6.638/79, 

dentre outras proibigoes, aponta ser vedada a pratica da vivissegao sem que se 

ministre anestesia ao animal. 

Orgaos do SISNAMA, segundo o art. 6° da Lei 6.938/81, sao aqueles 

responsaveis pela protecao e melhoria da qualidade ambiental, nos ambitos federal, 

estadual e municipal. 

Jardim zoologico e qualquer eolegao de animais silvestres mantidos vivos em 

cativeiro ou em semi-liberdade e expostos a visitagao publica (Lei N° 7.173/83). 

Os refugios da vida silvestm sao as areas em que a protecao e o manejo sao 

necessarios para assegurar a existencia ou a reproducao de determinadas especies 

residentes ou migratorias, ou comunidades da flora e da fauna. (Decreto 88.421, de 

21/6/83) A legislacao fala ainda na protecao dos pousos das aves de arribacao, um 

local onde elas se alimentam, se reproduzem, pernoitam ou descansam (art. 2° — 

Resolucao CONAMA 4/85). 

A Constituigao Federal, com o objetivo de efetivar o exercicio ao meio 

ambiente sadio, estabeleceu uma gama de incumbencias para o Poder Publico, 

arroladas nos incisos I / VII do art. 225. Os animais, independentemente de serem 

ou nao da fauna brasileira, contam agora com garantia constitucional, que da maior 

forca a legislacao vigente, pois todas as situagoes juridicas devem se conformar aos 

principios constitucionais. 

Incumbe ao Poder Publico: proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 
da lei, as praticas que coloquem em risco sua funcao ecologica, provoquem 
a extincao de especies ou submetam os animais a crueldade. (Art. 225, § 
1, inciso VII). 
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O legislador constitucional, consciente da posigao privilegiada que ocupa o 

Brasil em termos de ecossistema, biodiversidade, fauna e flora mundiais, dedicou 

um capitulo inteiro da Constituigao Federal de 1988 a preservagao do meio 

ambiente, inserindo nele a protecao dos animais. Especificamente o inciso VII do § 

1° do art. 225 da Constituigao da Republica Federativa do Brasil trata do tema, 

estabelecendo: 

Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-!o para as futuras geracoes. 
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 
[...] 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 
coloquem em risco sua funcao ecologica, provoquem a extincao de 
especies ou submetam os animais a crueldade. 

A Lei 9.605, de 12/2/98, que disp5e sobre as sangoes administrativas por 

danos causados ao meio ambiente, coloca a fauna sob sua tutela, seja ela silvestre, 

exotica, domestica ou domesticada. No capitulo que trata das infragoes 

administrativas, conceitua como infragao ambiental toda agao ou omissao que viole 

regras juridicas de uso, gozo, promogao, protegao e recuperagao do meio ambiente. 

A Associagao Latino-Americana de Integragao (ALADi), com o Acordo de 

Integragao Parcial. Em 23/3/1991, foi assinado, em Assungao, o Tratado para a 

Constituigao de um Mercado Comum entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 

que entrou em vigor em 29/11/1991. Em 17/12/1994, foi assinado, em Ouro Preto, o 

Protocolo Adicional ao Tratado de Assungao sobre a Estrutura Institucional do 

Mercosul. 

Mais recentemente, em 1998, foi editada a Lei n° 9.605, que ficou conhecida 

como Lei dos Crimes Ambientais, que, em seu art. 29, § 3°, conceituou como 

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

O Capitulo V da mencionada lei trata dos Crimes contra o Meio Ambiente. Na 

Secao I, que compreende os arts. 29 a 40, estao especificados os crimes contra a 

fauna e as respectivas penas. Dentre os crimes contra a fauna destacam-se: 

Matar, perseguir, cacar, apanhar, utilizar especimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratoria, sem a devida permiss§o, licenca ou 
autorizacao da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida; 
modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural; vender, 
expor, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou deposito; Praticar 
ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domesticos 
ou domesticados, nativos ou exoticos. 

Apesar de a Lei dos Crimes Ambientais referir essencialmente aos atos 

praticados contra os animais silvestres, em seu art. 32 preve saneoes para a pratica 

de abuso contra qualquer animal. 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domesticos ou domesticados, nativos ou exdticos: Pena -
detencao, de tres meses a um ano, e multa. 
§ 1°. Incorrem nas mesmas penas quern realiza experiencia dolorosa ou 
cruel em animal vivo, ainda que para fins didaticos ou cientfficos, quando 
existirem recursos alternativos. 

O dispositivo em comento demonstra a preocupacao do legislador ordinario 

com a adocao de posturas eticas minimas na realizacao de experiencias com 

animais. Veda assim o uso dos animais vivos, mesmo que para fins cientificos ou 

didaticos, se outros metodos se mostraram igualmente adequados para a obtencao 

dos resultados desejados. 

As saneoes administrativas e penais para as infracoes contra a fauna, seja 

ela silvestre, nativa, exotica ou domestica, estao previstas na Lei 9.605/98, 

regulamentada pelo Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999, que especifica as 

sangoes administrativas aplicaveis as infracoes ambientais. 
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Nos municfpios brasileiros o Estado de Sao Paulo, adianta-se ao editar, ainda 

em 19 de fevereiro de 1992, a Lei n° 7.705, que estabelece normas para o abate 

humanitario (de animais destinados ao consumo), bem como providencias 

correlatas. Na tentativa de solucionar o crescente problema do abandono animal, 

aprovou a Lei n° 13.131, de 18 de maio de 2001, que disciplina a criacao, a 

propriedade, a posse, a guarda, o uso e o transports de caes e gatos. Preve a 

legislacao a expedicao de documento de identificacao - uma especie de carteira de 

identidade - para os animais. 

O Rio de Janeiro criou a Lei n° 2.284/95, que proibe a realizacao de eventos 

ou espetaculos que promovam o sofrimento ou sacrificio de animais; a Lei n° 3.166, 

de 27 de dezembro de 2000, que proibe favores oficiais a entidades que promovam 

ou ajudem no sofrimento ou sacrificio fisico de animais; e a Lei n° 3.174, de 02 de 

Janeiro de 2001, que proibe a vivissecao e as praticas cirurgicas experimentais nos 

estabelecimentos municipals. 

Em 1996, foi editada a Lei n° 7.769, que regulamenta a conducao de caes em 

Porto Alegre e um ano apos, foi regulada a circulacao de veiculos de tragao animal 

nas vias daquele municipio, por meio da Lei n° 7.976/97. 

I - transportar, nos veiculos de tragao animal, carga ou passageiros de 
peso superior as suas forcas; II - carregar animais ou carga superior a 150 
(cento e cinquenta) quilos; III - montar animais e respectivo veiculo que ja 
tenham a carga permitida; IV - abandonar, em qualquer ponto, animais 
doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos; V - utilizar guizos, 
chocalhos ou campainhas, ligadas aos arreios ou ao veiculo, para produzir 
ruidos constantes; VI - utilizar relhos ou similares nos veiculos de tracao 
animal; VII - infligir maus-tratos, nas mais diversas formas, aos animais (Lei 
n° 7.976/97, art. 11). 

Para efeitos da Lei 7.976/97, consideram-se maus-tratos: 

I - praticar atos de abuso ou crueldade com qualquer animal; II - obrigar 
animais a trabalhos excessivos ou superiores as suas forcas e a todo ato 
que resulte em sofrimento; III - golpear, ferir ou mutilar violentamente 
qualquer orgao ou tecido do animal, exceto a castracao; IV - abandonar 
animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de 
ministrar-lhe tudo que, humanitariamente, se Ihe possa prover, inclusive 
assistencia veterinaria; V - nao dar morte rapida, Iivre de sofrimentos 
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prolongados, a todo animal cujo exterminio seja necessario; VI - fazer 
trabalhar animais em perfodo de gestac§o; VII - atrelar animais a veiculos 
carentes de apetrechos indispensiveis, tais como balancins, ganchos e 
lancas; VIII - arrear ou atrelar animais de forma a molesta-los; IX - manter 
animais atrelados e sedentos (art. 16). 

Observando-se o Brasil no contexto de pais latino americano, tem-se os 

tratados em que este se envolve, caminhando em diregao ao desenvolvimento de 

uma politica externa de tratados e normas ambientais. Na America Latina, os paises 

firmaram os seguintes atos: 

Acordo para a Conservagao da Flora e da Fauna dos Territories Amazonicos 

da Republica Federativa do Brasil e da Colombia. Promulgada pelo Decreto 78.017, 

de 12/7/1976. 

Acordo para a Conservagao da Flora e da Fauna dos Territories Amazonicos 

da Republica Federativa do Brasil e da Republica do Peru. Promulgado pelo Decreto 

78.802, de 23/11/1976. 

Tratado de Cooperagao Amazonica, celebrado entre as Republicas da 

Bolivia, do Brasil, da Colombia, do Equador, da Guiana, do Peru, do Suriname e da 

Venezuela. Promulgado pelo Decreto 85.050, de 18/8/1980. 

Acordo para a Conservagao da Fauna Aquatica nos Cursos dos Rios 

Limitrofes. Celebrado entre o Brasil e o Paraguai (Brasilia, em 1/9/1994). 

Promulgado pelo Decreto 1.806, de 6/2/1996. 

Depois, foi criada no Mercosul a Reuniao Especializada do Meio Ambiente 

(Rema), com o objetivo de formular recomendagoes ao grupo Mercado Comum que 

assegurassem uma adequada protegao do meio ambiente. As diretrizes basicas em 

materia de politica ambiental para o Mercosul estao contidas na Resolugao 10/94, 

Dentre as tarefas prioritarias do Rema, encontra-se o projeto da criagao de um selo 

verde para o Mercosul. 
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Fecha-se assim o ciclo que envolve o Brasii nas legislacoes ambientais 

existentes, fica claro que mais do que criar legislacoes, e extremamente necessario 

que as leis ja existentes sejam devidamente fiscalizadas e aplicadas. 
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CAPlTULO 3 DA NATUREZA ANIMAL TUTELADA 

As mais variadas formas de crueldade contra os animais, presentes nos 

meios: cientifico e social. Das causas do Direito Animal. A relacao mais direta que 

desenvolvemos com os animais: o abandono, a crueldade e as superpopulacoes de 

animais nas cidades. 

3.1 Uma analise das acoes de Etica Experimental 

Este capitulo trata da analise do respeito aos direitos dos animais os quais 

devem ser encarados como uma atitude etica e moral. 

A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em seu art. 32, § 1°, tipifica como 

crime a realizacao de experiencia dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para 

fins didaticos ou cientificos, quando existirem recursos alternatives. A realizacao de 

experiencia dolorosa em animal vivo e denominada vivisseccao, que consiste no uso 

de seres vivos, principalmente animais, para o estudo dos processos da vida e de 

doencas, e todo tipo de manipulacao sofrida pelos seres vivos em diversos tipos de 

testes e experimentos. Algumas praticas sao: Draize Eye Irritancy Test onde 

shampoos, pesticidas, herbicidas, produtos de limpeza e da industria quimiea sao 

testados em olhos de coelhos conscientes. Este teste existe desde 1944, as 

substancias sao testadas nos olhos de coelhos albinos presos em aparelho de 

contencao, que nao recebem sedativos para aliviar a dor, sendo que o teste dura 

varios dias, durante os quais a cornea e a iris sao examinadas para se verificar 

ulceracao, hemorragia, irritacao, inchacao, e cegueira. O Draize Test e tambem 
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condenado cientificamente, pois os olhos dos coelhos sao estruturalmente diferentes 

dos olhos humanos (MASCHIO, 2005, p. 30). 

O LD 50 (dose letal em 50%), introduzido em 1927, consiste em administrar 

nos animais uma dose de certos produtos tais como pesticidas, cosmeticos, drogas, 

produtos de limpeza, para verificar a toxidade. Ocorre a morte em 50% das 

aplicagoes. A forma comum e a ingestao forcada por via bucal, usando-se um tubo, 

que vai ate o intestine Outras formas incluem injecoes, inalacao forcada de vapores 

e aplicacao de substantias na pele. Os sinais de envenenamento incluem lagrimas, 

diarreia, sangramento dos olhos e boca, convulsoes. Nao se da medicamento para 

aliviar o sofrimento dos animais. Os resultados variam de uma especie para outra e 

de individuo para indivfduo. 

Mesmo ja conhecendo os efeitos nocivos do alcool e do tabaco no organismo, 

animais sao forcados a inalar fumaca e se embriagar para depois serem dissecados. 

Muitos dos mais crueis experimentos se realizam na area da psicologia, no estudo 

comportamental. Tais experimentos incluem privacao da protecao materna e 

privacao social na influicao de dor, para observacao do medo; no uso de estimulos 

aversivos, como choques eletricos, para aprendizagem; e na inducao dos animais a 

estados psicologicos estressantes. Os animais sao, ainda, submetidos a operacoes 

para retirada de parte do cerebro, para observacao das alteracoes comportamentais. 

Choques eletricos, dor, privacao de alimento e agua sao usados para a 

aprendizagem. A inducao ao estresse e utilizada para testar drogas conhecidas 

como antidepressivos, soniferos, sedativos, estimulantes e tranquilizantes. 

Nos experimentos armamentistas os animais sao submetidos a radiagoes de 

armas quimicas e biologicas, assim como a descargas de armas tradicionais. Sao 

expostos, ainda, a gases e sao baleados na cabeca, para estudo da velocidade dos 
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mfsseis. Usa-se a descuipa de que tais testes sao feitos por razoes defensivas, mas 

na realidade sempre podem ser usados com propositus ofensivos. E nao se justifica 

o uso de animais para a guerra, cuja unica responsabilidade cabe a especie 

humana. Nao se justifica infligir dor ao animal com o proposito de destruir a nos 

mesmos (ibid, p. 45). 

Consideram-se absolutamente desnecessarios os testes que pretendem 

demonstrar fatos ja conhecidos, devendo-se usar metodos modernos como o 

computador e o video. O uso de curare como anestesico tambem e muito cruel, pois 

o animal fica paralisado, mas inteiramente consciente e sensivel. Costuma-se, 

ainda, usar um mesmo animal para mais de um experimento, assim como para 

experimentos prolongados, o que e inadmissivel. 

Nas pesquisas dentarias os animais sao forcados a manter dieta nociva com 

acucares, e habitos alimentares erroneos para, ao final, adquirirem caries e terem 

gengivas descoladas e a arcada removida. Isso tudo depois de sabermos que 

prevengao e higiene sao a base para uma boa saude. 

O teste de coiisao" onde animais sao iancados contra paredes de concreto. 

Babuinos femeas gravidas e outros animais sao arrebentados e mortos nesta 

pratica. Testes com bonecos de ultima geracao, aliados ao bom senso dos 

motoristas, podem, oferecer resultados muitos melhores. 

Os Experimentos onde animais sao dissecados vivos nas universidades e o 

mesmo experimento e repetido milhares de vezes, quando hoje ja existem videos e 

outros metodos audiovisuais disponiveis. 

Nas faculdades de medicina, milhoes de animais sao submetidos a cirurgias. 

O servico de zoonoses costuma suprir essas Faculdades com caes e gatos, que 

serao usados por alunos no treinamento cirurgico de cisoes, suturas e ressecgao de 



42 

orgaos. Muitos morrem durante a cirurgia, outros recebem dose insuficiente de 

anestesia e sofrem todas as dores da operacao. 

A legislacao recente traz em seu bojo a determinacao de que a partir do 

momento em que passa a existir metodos alternatives, a vivisseccao passa a ser 

considerada crime, por forca da Lei 9.605/98. 

Tecnicas alternatives sao as que recorrem a quimica, matematica, radiologia, 

microbiologia e outros meios que permitem evitar o emprego de animais vivos em 

experiencias de iaboratorio. 

Depois que se descobriu ser impossivel ajustar ao homem as informacoes 

obtidas em experiencias praticadas em animais vivos, em razao da especificidade 

das especies, esforcou-se para se encontrar metodos de experimentacao mais 

eficazes. Os metodos que substituem a vivisseccao recorrem a um grande numero 

de disciplinas, dentre as quais se citam: biogenetica, matematica, virologia, 

bioqufmica, radiologia, microbiologia, e cromatografia de gas e espectrometria de 

massa. Podemos ressaltar; entre os metodos desenvolvidos: cultura tissular, 

utilizacao de microorganismos e invertebrados inferiores, elaboracao de modelos 

matematicos, assim como levantamentos junto ao publico e estudos 

epidemiologicos. Modelos de computador, engenharia genetica, ovos de galinha, 

placenta humana, modelos mecanicos, modelos matematicos, e audio visuais sao 

metodos alternatives a disposigao da ciencia. 

Culturas celulares sao cada vez mais usadas pelos laboratories industrials e 

de pesquisa (sobretudo para vacinas) no estagio dos primeiros ensaios. Chama-se 

cultura celular a tecnica que consiste em cultivar celulas isoladas fora de seu meio 

normal. Essas celulas sao provenientes de fontes humanas, animais e vegetais. Os 

tecidos humanos podem ser obtidos na ocasiao das operacoes cirurgicas, biopsias e 
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autopsias, ou retirados de fetos ou placentas. Os tecidos animais podem ser 

buscados nos matadouros ou em animais de laboratorio abatidos humanamente. As 

celulas podem viver, crescer e multiplicar, mediante recebimento de substancias 

nutritivas, fora de seu meio natural. Algumas tern um potencial de vida limitado, 

outras podem viver indefinidamente, permifindo estudos de varios meses. Um so 

doador e necessario. A cultura celular e, tambem, menos onerosa, alem de produzir 

resultados cientificos mais confiaveis. O inconveniente e que o meio artificial da 

cultura pode provocar transformagoes estruturais e bioquimicas nas celulas ou a 

perda de alguma funcao especifica. Outras pesquisas se fazem necessarias para 

solucionar este obstaculo. 

Uma segunda tecnica que implica a cultura de tecidos vivos e a cultura 

organica. Como o nome indica, exige a conservagao em vidro de parte ou de todo 

um orgao, de maneira a salvaguardar sua estrutura fundamental e seus caracteres 

bioquimicos. As culturas organicas sao mais dificeis de conservar e sao utilizaveis 

apenas durante algumas semanas. 

As bacterias e os organismos unicelulares sao frequentemente utilizados 

como instrumentos de experiencia. A utilizagao combinada desses testes com outros 

metodos tais como ensaios quimicos, modelos matematicos, e enquetes 

epidemiologicas, nao so reduzira o numero inaceitavel de animais empregados em 

escoias, laboratories industriais e universidades, nos centros de pesquisas, como 

sera proveitosa para os estudantes, os homens de ciencia e o grande publico. 

A farmacologia quantica pode utilizar-se da mecanica quantica e, atraves do 

entendimento da estrutura molecular e da computadorizagao, buscar explicagoes 

sobre o comportamento das drogas com base em suas propriedades moleculares. 
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A principal alternativa, sem duvida, e o estudo das doencas humanas em 

individuos infectados ou em populacoes especificas. Esse tipo de pesquisa usa 

voluntaries, estudo clinico de casos, relatorio de autopsias e analise estatistica 

aliada a observacao mais acurada. Permite observar os fatores ambientais ligados a 

doenca, o que nao e possivel em animais confinados. 

O desenvolvimento de tecnicas nao invasivas tern revolucionado a pesquisa 

clinica. Esses equipamentos permitem a avaliagao de doencas humanas nos 

pacientes. Por exemplo, estes equipamentos escaneadores tern servido para fazer 

diagnostico precoce na avaliagao da doenca de Alzhheimer, da doenca de 

Huntington, de tumores muscoesqueletais, do mal de Parkison, e de doencas 

cerebrovasculares. Tern tambem, contribuido, para o conhecimento do corpo em 

ciencias basicas. O CAT utiliza computadores na reconstrucao de imagens 

tridimensionais do corpo humano atraves dos Raios X. O MRI (Magnetic Resonance 

Imaging) permite a visualizaeao de imagens detalhadas do interior do corpo humano, 

sem injecao de substancias radioativas. O PET (Positron Emission Tomograph) e o 

SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomograph) sao usados em estudos 

de doengas cerobrovasculares e disturbios psiquiatricos (MASCHIO 2005, p. 45). 

O Teste AMES, inventado pelo Dr. Bruce Ames, da Universidade da 

California, em Berkeley, este teste in vitro checa substancias cancengenas usando a 

bacteria salmonella, a qual produz cancer nos seres humanos e outros mamiferos. O 

teste dura cerca de 2-3 dias e o custo e muito menor que o realizado com o modelo 

animal. 

A placenta humana, que geralmente e descartada apos o nascimento de uma 

crianga, pode ser usada na pratica de cirurgia microvascular e no teste de toxidade 

de qufmicas, drogas e poluentes. Nao tern custo, e o material e 100% humano. 
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Farmacologia quanta e uma tecnica computadorizada usada na quimica 

teorica do estudo da estrutura molecular de drogas e seus receptores no organismo. 

Usando o conhecimento existente, e possivel predizer atraves da estrutura da droga 

qual o efeito no orgao humano em epigrafe. 

O Eyetex em substituicao ao Draize eye irritancy test, preve o uso de uma 

proteina liquida que imita a reacao do olho humano. 

A Cromotografia e espectroscopia sao usadas para separar drogas no nivel 

molecular para identificar suas propriedades, podendo detectar a trajetoria de drogas 

e seus danos aos humanos. 

Corrositex um teste in vitro para avaliagao do potencial de corrosividade 

dermica de quimicas diversas. Desenvolvido pelo In Vitro Internacional Inc., a 

tecnica possibilita testar substancias quimicas em uma barreira de pele artificial feita 

de colageno. Abaixo daquela camada ha um liquido contendo um corante indicador 

de PH, o qual muda a cor quando entra em contato com a quimica a ser testada. A 

corrosividade quimica e determinada pelo tempo que leva para penetrar na pele 

artificial e provocar a mudanga de coloragao. 

Segundo Rosely Acosta Bastos, presidente da Frente Brasileira da Aboligao 

da Vivissecgao, existem mais de 500 tecnicas alternativas. Com a ajuda dos humane 

researchers, novas tecnicas, sem o uso de modelo animal vem surgindo a cada dia. 

(ibi, p. 47). 

O Instituto Internacional de Biologia Humana, de Paris, e a Liga Internacional 

dos Direitos do Animal, de Genova, proclamaram, durante o Congresso 

Internacional, realizado em Genova, de 12 a 20 de junho de 1981, uma Declaragao 

sobre a etica experimental. O documento proclama que todos os seres vivos nascem 

iguais. A desigualdade entre especies e ragas constitui crime contra a vida. O 
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homem de ciencia deve dedicar-se ao respeito pela vida humana e nao humana que 

a tecnologia substitutiva e a unica compativel com os direitos do ser vivo. 

3.2 Uma retrospectiva das praticas de criacao animal frente as tecnicas de 
manejo humanitario 

Galinhas, porcos, gado, ovinos, caprinos, abelhas, bicho-da-seda, em fim, 

todos os animais que o homem mantem para consumo de sua came ou de seus 

derivados sao considerados animais de criacao. O mais grave no costume de 

criarem determinados animais para o consumo, nao e tanto a morte do animal, pois, 

cedo ou tarde todos os seres vivos morrem (a morte e inexoravel), mas a maneira 

cruel como os animais sao manejados e/ou abatidos. Os animais devem ser criados 

sem privagoes sociais ou qualquer outro tipo de privacao. 

Na Criagao intensiva, alem de serem mortos de forma cruel para servirem de 

alimento, os animais criados para consumo vivem vidas miseraveis. Quando 

observamos especificamente os vertebrados, ve-se que eles ja nao usufruem de 

pasto, liberdade de movimento nem para limpar-se, cuidar de suas crias e nem um 

minimo contato com qualquer dos elementos naturais. 

A criagao intensiva de aves e uma revolugao recente, tern menos de 50 anos 

e comegou pouco antes da II Guerra Mundial, nos EUA. Ministrando vitamina A e D 

as aves, descobriram que era possivel criar um grande numero delas dentro de 

galpoes fechados. Com a adigao das vitaminas, determinaram que os animais nao 

precisassem mais de sol ou exercicio para que os ovos se desenvolvessem. Com o 

descobrimento dos antibioticos, julgaram que essas aves podiam viver sem sucumbir 

a enfermidades que uma vida tao insalubre Ihes impunha. Assim, doses macigas de 

antibioticos foram acrescidas diariamente em sua agua e comida, o chamado 

sistema de criagao de galinhas em bateria. 
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Nesse sistema geralmente o bico das aves poedeiras e cortado por um alicate 

muito quente que causa as feridas e dias depois um outro muito frio causando ulcera 

na raiz do bico; aves com a lingua cortada ou queimada e muito comum. Alguns 

criadores cortam-lhes, tambem, os dedos de suas patas, para que nao possam usar 

suas garras. Nas gaiolas as aves nao podem sequer esticar as asas e a cabeea e 

tern que permanecer agachadas em postura antinatural. 

O local de criacao das aves no manejo industrial e um antra de contaminacao 

e microbios. Os gases fortes de amoniaco que emanam das toneladas de fezes, 

atraem ratos e insetos. 

O ambiente insalubre somado a grande quantidade de antibioticos 

ministrados a esses animais, torna sua carne e derivados perigosos a saude dos 

consumidores, por isso nos paises que pertencem a Comunidade Economica 

Europeia ha um regulamento, desde 1985, que obriga que em cada caixa de ovos 

haja a inscricao: "Ovos de Galinhas Enjauladas" ou "Ovos de Galinhas em 

Liberdade". A Suica (primeira pais a fazer desaparecer progressivamente o sistema 

de criagao de galinhas em bateria) obrigou os criadouros de criagao intensiva a 

converterem suas instalagoes em criagao extensiva ate 1991. A Alemanha Ocidental 

e a Suecia tern seguido essa politica e se espera que todos os paises da 

Comunidade Economica Europeia sigam-lhe o exemplo. 

Nos paises menos desenvolvidos a criagao extensiva esta ficando no 

passado, apesar de ser comprovadamente a forma mais saudavel para animais e 

consumidores. 

A maior parte dos porcos tambem e criada em total confinamento. O rabo e 

cortado porque o estresse do confinamento leva-os a morder o proprio rabo. Vivem 

em espagos pequenos com o minimo de conforto. Muitos sofrem de obesidade, 



48 

artrite e infertilidade. Para economizar trabalho e tempo, as porcas sao inseminadas 

artificialmente e conduzidas a uma jaula estreita, onde ficam presas com correntes 

curtas e sao mantidas na escuridao para se acalmarem. A comida e servida a cada 

dois ou tres dias e Ihes dao a metade da racao para aumentar o lucro. Com tres 

semanas de nascidos, os leitoes sao separados, desdentados e enviados a outra 

instalacao. Duas ou tres semanas apos o parto, a mae regressa a area de 

inseminacao, onde recebe doses macicas de hormonio para entrar no cio 

novamente. 

Os animais nao tern alivio para o tedio e falta de movimento. A carne desses 

animais e palida e gelatinosa, eontem muita agua e adrenaiina, nao e passivel de 

uma boa sangria apos o abate e se decompoem rapidamente. As patas dos animais 

confinados sobre pisos de concreto desenvolvem lesoes dolorosas causando artrite. 

O ambiente fechado e um foco de contaminacao por microorganismos, os 

animais em confinamento total tern pouca resistencia as bacterias, o que leva a 

administracao de antibioticos na comida e na agua. Para que comam mais, Ihes dao 

arsenico e para engordar Ihes dao hormonios. 

O gado e o unico que ainda tern algum contato direto com os elementos 

naturais, mas nem por isso sua vida e menos miseravel, a pecuaria moderna confina 

o animal em pequenos espacos e estimula seu crescimento com doses macicas de 

hormonios. Fora a crueldade a que sao submetidos os animais este sistema 

contamina o produto com residuos de antibioticos e hormonios cancerigenos. 

Na America Central e America do Sul a industria de carne vem destruindo as 

florestas tropicais. A agroindustria tern obrigado milhoes de animais silvestres a 

abandonarem seu habitat, com a derrubada das matas. e destruicao do 

ecossistema. 
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A criacao de bovinos no interior do Brasil e em grande parte responsavel pela 

fome, desemprego e a desertificacao. O solo e calcinado pelo fogo durante a 

estacao seca, o pasto nao e considerado cultura, e portanto, nao recebe adubacao e 

manutengao do solo, perdendo a produtividade, qualidade e prejudicando a 

alimentagao e saude do gado. A agroindustria leva ao desemprego e ao exodo rural. 

Os matadouros sao grandes poluidores de rios e lagos, derramando neles residuos 

venenosos e restos de animais. 

Para diminuir o sofrimento animal, tambem e necessario que se realize o 

abate humanitario, que segundo a organizacao mundial de saude: "e aquele que 

torna inconsciente os animais, previamente a sangria, e esta insensibilizacao e 

instantanea e eficaz". 

Podemos dividir os metodos de insensibilizacao modernos em tres tipos: 

Quimico (Gas CO2), eletrico (Choque Eletrico) e percussao mecanica. O quimico 

trata da insensibilizacao pelo CO2 ou Dioxido de Carbono, um gas inodoro, incolor e 

nao inflamavel. "E um processo altamente eficaz em julgado por experimentacoes 

feitas no homem, a perda de consciencia e rapida e total". Matheus apud Dias 

(2000). 

O eletrico e a passagem da corrente eletrica pelo cerebro do animal, 

causando morte cerebral instantanea. Estes primeiros sao mais indicados para 

animais de porte pequeno como: suino, ovinos, caprinos e tambem bezerros. 

A percussao mecanica consiste na utilizacao de armas especiais que 

munidas de um cartucho propulsionam um embolo central que penetra 

instantaneamente no cerebro do animal. A arma e sempre encostada na cabeca, 

num local exato, fazendo a res entrar imediatamente em coma cerebral e pronta 

para ser sangrada de forma indolor. 
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Para os especialistas da Organizacao Mundial de Saude o estado fisico e 

psiquico do animal no momento do abate influi na qualidade da carne. 

O estresse deve ser abolido no momento da morte, porque causa 
diminuicao da taxa de glicogenio muscular, importante na formacao de 
acido latico, que por sua vez e necessario para obtencao do PH ideal da 
carne (5,6 a 6,2), e assim diminuir o crescimento de bacterias responsaveis 
pela putrefacao. A agonia prolongada acumulara toxinas que se depositam 
no produto final causando certos tipos de cancer no consumidor. Nao 
podemos deixar de citar a contaminacao do sangue e do corte provocado 
pela sangria, motivada pela rejeigao de materials estomacais e dejecoes. 
OMS apud Maschio (2005, p. 3). 

E ao consumidor que cabe se opor a estas praticas. A criagao industrial, 

embora ilegalmente, vem usando tecnicas e drogas que martirizam os animais e 

alteram a qualidade do produto cuja absorgao se torna nociva ao consumidor. Lutar 

contra a criagao industrial e defender os direitos do homem (particularmente do 

Terceiro Mundo), e defender os direitos do animal, e do produtor que quer vender 

produtos de qualidade, manter no campo aqueles que ainda deseja permanecer 

ligados a terra e que pode se utilizar de forma sustentavel dos animais e suas 

capacidades. 

Alem de alimentagao os animais sao utilizados como meio de transporte e 

forga motriz, nas areas rurais. Uma "fonte de energia" natural, limpa e renovavel. Os 

equideos e o gado utilizados dentro de suas capacidades dao ao homem do campo 

a mobilidade necessaria para permanecer nas zonas rurais. As vacas e cabras, por 

sua vez, fomecem o leite, riquissima fonte de alimento e derivados. 

Das ovelhas retira-se a la, utilizada na industria do vestuario, das galinhas 

utilizam-se tambem as penas, para a confecgao de travesseiros e acolchoados, que 

abrigam os humanos nos invernos rigorosos. Do bicho-da-seda se obtem os fios 

para a confecgao desse finissimo tecido. 
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Ate mesmo os dejetos de alguns desses animais sao largamente utilizados, 

quer como adubo natural, quer como combustivel, para serem queimados depois de 

secos. 

As abelhas produzem mel, propolis (poderosissimo antibiotico natural) e cera. 

Em fim, ao que couber a natureza, nossa vida na Terra pode ser sempre farta, basta 

que mudemos a forma de manejo dos animais, e nao nos faltara materia prima e 

alimentos. 

Aos operadores do Direito, defensores dos direitos dos homens e dos animais 

cabe a tarefa de conscientizagao de cada individuo e da sociedade, para garantir 

saude a humanos e animais de consumo. 

3.3 Levantamento historico e analise das praticas de abandono dos animais 
domesticos 

A historia da humanidade certamente nao seria a mesma, nao fosse a 

presenga dos animais. Desde os tempos mais remotos, os animais tern contribufdo 

de alguma forma. Pouco a pouco, os seres humanos descobriram outras formas de 

utilizagao dos animais. Com o crescimento das cidades passou a conviver, apenas, 

com aqueles animais que trouxe para viver consigo; os caes, que trouxe para 

guardar a casa; os gatos, que trouxe para proteger os celeiros contra os roedores; 

as vacas, porcos, galinhas e outros animais que cria para consumo; os cavalos, 

burros e jumentos, que utiliza para transportes. 

Com a chegada da era industrial o animal de estimagao foi se tornando cada 

vez mais importante na vida do homem moderno. Sua fungao social na celula 

familiar cresce dia a dia, pois ele e uma compensagao para o estresse, a solidao e a 

carencia afetiva da vida hodierna. A evidencia mostra que sao ate mesmo vitais para 

a saude humana, dizem os cientistas. Podem baixar a pressao alta e prolongar a 
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vida dos cardiacos. Ele e, as vezes, o unico interlocutor de um fim de vida sem 

esperangas, fazendo o idoso se sentir util. E o companheiro da crianga deixada so 

em casa. 

Em todos os niveis de escala social o homem tern sempre mais necessidade 

da companhia afetiva e desinteressada do animal. Mas, isto Ihe impoe deveres que 

esta longe de assumir plenamente. O numero catastrofico de animais abandonados 

da o testemunho cruel deste fate. Na mesma proporgao em que cresce o numero de 

animais de estimagao, aumenta o de animais abandonados. Muitas pessoas, 

movidas por impulso, adquirem um animal de estimagao, no mais das vezes ainda 

filhote, mas depois, no primeira problema que surge, nao fazem a menor cerimonia 

em descartar o animal. 

Segundo o Codigo Civil Brasileira de 2002, os animais domesticos sao bens 

moveis suscetiveis de movimento proprio ou de remogao por forga alheia. Em direito, 

recebem o nome de semoventes. Sao considerados propriedade de seus donos e os 

abandonados estao sujeitos a apropriagao. No caso de lesao a um animal 

domestico, o agressor respondera, no Juizo Civel, a toda agio ou omissao 

voluntaria, negligencia ou imprudencia infligida. 

Preocupadas com o crescimento da populagao de rua desses animais, muitas 

entidades protetoras dos animais langam campanhas de esterilizagao em massa. No 

Rio Grande do Sul, por exemplo, atuam no controle populacional de caes e gatos 

por meio de esterilizagao entidades como o IMEPA - Institute Metropolitano de 

Protegao aos Animais, a ARPA - Associagao Riograndense de Protegao aos 

Animais, a UDEVA - Uniao de Defesa da Vida Animal, SOAMA - Sociedade Amigos 

dos Animais, SOS Animal - Associagao Pelotense de Cidadania, GABEA - Grupo 

de Apoio e Bem-estar Animal. Em Sao Paulo, dentre outras, atuam a ANIMA, a 
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Animais do Quintal de Sao Francisco, a AILA - Alianga Internacional do Animal, a 

Associagao Protetora de Animais Sao Francisco de Assis, Associagao Vida Animal -

Caes e Gatos sem lar e a UIPA - Uniao Internacional de Protegao aos Animais. 

Tambem os municipios tern legislado sobre o tema da superpopulagao de 

animais de rua, as vezes de forma truculenta, como foi o caso do municipio de 

Florianopolis. A Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal da Saude e Bem Estar 

Social da Capital do Estado de Santa Catarina, com base na Lei Municipal n° 1.224 

- Codigo de Posturas do Municipio - pretendeu por em pratica o sistema de 

apreensao e sacrificio de caes capturados nas ruas. A referida lei, acerca do tema, 

dispoe: 

Art. 98 - Todos os proprietaries de caes sao obrigados a 
matricula-los na Prefeitura Municipal, pagando a taxa prevista em 
Lei. 

Art. 99 - Para cada cao matriculado o proprietario 
fornecera uma coleira e/o respectivo acaino, sendo gravado na 
coleira o numero da matricula. 

§ proibida a permanencia de caes nos logradouros 
publicos, sem que traga acaino e coleira com o numero de 
matricula. 

§ 2°-Os caes de vigia ou de caca, nem mesmo acainados, 
poderao permanecer nos logradouros publicos. 

Art. 100-Os caes encontrados nos logradouros publicos 
fora das condieoes do artigo anterior serao apreendidos e levados 
para o deposito municipal ou para o Bioterio da Universidade 
Federal de Santa Catarina, sendo mortos se nao forem reclamados 
no prazo de 3 (tres) dias e os nao matriculados se nao forem 
reclamados dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1°-Os caes de raca n§o reclamados no prazo de 3 (tres) 
dias serao levados a leilao, como o disciplinado neste capitulo. 

§ 2°-Os donos de caes retirados do deposito ficam sujeitos 
ao pagamento de multa 1/10%° de SM, alem das despesas de 
depdsito e recolhimento dos tributos devidos. 

§ 3°-Os c§es portadores de molestias serao mortos, e, se 
matriculados notificados os proprietaries. 

Ao lado da esterilizagao gratuita ou a prego simbolico dos animais, 

especialmente daqueles que ja se encontram nas ruas e dos que pertencem a 

pessoas de baixa renda, cuja prole tern grandes probabilidades de tornar-se animal 

de rua, o poder publico, em associagao com as entidades de protegao dos animais, 
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deve promover campanhas de conscientizagao contra o abandono de animais, bem 

assim como de incentivo a adogao de animais de rua. 

Uma das questoes que mais tern batido as portas dos tribunals e a 

possibilidade de permanencia ou nao de animais em apartamentos. Inumeras 

decisoes judiciais conferem o direito aos condominos, mesmo contra a convengao 

do edificio, de manterem seus animais de estimagao, conquanto sejam animais 

doceis, de pequeno porte, saudaveis e nao perturbem o sossego dos vizinhos. Eis 

algumas decisoes: 

Cominatoria: Animal domestico em apartamento - Acao do condomfnio -
Decisao proibitiva aprovada em assembleia - Inexistencia de prova quanta 
a perturbagao, ao sossego, e a seguranca. Decisao acertada. Apelo 
improvido. A decisao condominial aprovada em assembleia geral e 
regulamentar havera de ser acatada pelos condominos. Porern, n§o 
subsiste a mandamento judicial quando questionada. Provado nos autos 
que o animal domestico de pequeno porte e docil, nao perturba o sossego 
e a seguranca dos demais condominos, a proibicao decidida em 
assembleia nao pode prevalecer, pois viola o direito de propriedade e de 
liberdade do cidadao. Apelo conhecido e improvido. Legislacao: C.P.C. -
art. 20, § 4° (Ap. Civ. 67796700; Londrina; j . 06.06.1994; unanime; publ. 
17.06.1994). 

A generica proibigao de manter animais no apartamento, constante da 

convengao, tern sua finalidade explicitada no regulamento interno: 

Impedir a permanencia daqueles que causem incomodos, perturbem o 
sossego e se constituam em ameaca a saude e a seguranca dos demais 
moradores. Se o animal mantido pelo morador nao provoca nenhuma 
dessas situacoes, sua permanencia deve ser tolerada. O simples fato do 
morador, a despeito da vedacSo contida na convengao ou regulamento, 
manter cachorrinho em seu apartamento, nao autoriza a aplicacao da multa 
e nao e suficiente para sustenta-la. (Ap. Civ. 189111313; Porto Alegre; 6 a 

Cam. Civ.). 

Efetivamente, nao ha por que impedir que os moradores em condominio 

permanegam com seus animais. O fato de as convengoes proibirem a presenga de 

animais nos predios, sem duvida alguma, tern contribuido sobremaneira para o 

abandono de caes e gatos nas grandes cidades. 
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Como se observou, as decisoes judiciais que reconhecem os direitos dos 

animais vem, mesmo que timidamente, se consolidando. A despeito de se constituir 

em um avanco importantissimo, toda a jurisprudencia favoravei aos animais nao e 

suficiente para garantir a efetiva observancia de seus direitos. Alias, se questoes 

relativas aos direitos dos animais batem as portas dos tribunais, isso significa que os 

animais nao estao tendo seus direitos respeitados. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Entre os objetivos expianados, destacou-se a necessidade de entender as 

leis e alteragoes legais que surgem, com vistas a construcao do modelo de 

desenvolvimento sustentavel e protegao animal. Os principals fundamentos teoricos 

relativos ao Direito Ambiental, ao Direito Animal e ao desenvolvimento sustentavel 

estao diretamente relacionados a manutencao do bem estar humano, sendo assim 

uma postura essencialmente antropocentrica que portanto, nao necessitaria de 

grandes reformas Constitucionais para ser plenamente praticada estando em 

absoluta concordancia com os principios legais vigentes. 

O primeiro capitulo localizou o leitor nos momentos historicos marcantes para 

o Direito Ambiental, e conceitos que contribufram para sua construgao da base do 

Desenvolvimento Sustentavel, tao necessario para a vida de todos os habitantes do 

planeta. 

Em segundo lugar o objetivo de impelir os juristas quanta a urgencia de 

aplicacao das leis e chama-los a responsabilidade enquanto guardioes da justiga 

social e do direito a sadia qualidade de vida. Observou-se que mesmo as legislagoes 

mais remotas ja apontavam para a necessidade de protegao ambiental, por 

exemplo, a caracterizagao da crueldade contra animais aparece no Brasil nas 

legislagoes do inicio do secuio XX, entretanto o historico desinteresse juridico as 

causas ambientais e a disputa interna entre antropocentristas e biocentristas gerou o 

profundo desconhecimento por parte dos cidadaos das necessidades ambientais o 

que fizeram permanecer ate hoje o desafio da aplicagao efetiva das legislagoes. 

O segundo capitulo discutiu a necessaria conscientizagao do cidadao frente 

ao surgimento do Estado Ecologico enquanto unica forma de manutengao do bem 
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estar humano apos as mudangas do presente secuio. Na sequencia enumerou-se as 

legislagoes referentes ao Direito Ambiental atualmente vigente nos paises de mais 

destaque, bem como, realizamos um pequeno levantamento historico especifico no 

que tange ao Brasil e Mercosul. 

A crescente necessidade de atuar junto a reforma de consciencia dos 

cidadaos abarcando o mundo das relacoes sociais, culturais, politicas e eeonomicas 

para melhoria da qualidade de vida, bem como a transformagao de valores para uma 

ciencia eticamente responsavel. 

O terceiro capitulo encerrou o trabalho com a visao geral das mais variadas 

formas de crueldade contra os animais, presentes nos meios: cientifico e social. Das 

causas do Direito Animal mais especificamente quanta as experiencias realizadas 

em animais e as alternativas ja existentes para substituigao de tais tecnicas; o uso 

de animais para o consumo humano e as formas de criagao. Por fim, a relagao mais 

presente na vida cotidiana, os animais domesticos, o abandono, as superpopulagoes 

de animais nas cidades e o resultado caotico disso para a sociedade afetando 

diretamente os direitos a sadia qualidade de vida. De humanos e animais. 

Desta forma buscou-se trazer uma pequena contribuigao ao Campus do 

CCJ-S, que atraves de seus professores e alunos realiza constantemente agoes, 

dando o devido provimento a justiga social junto a sociedade local. 
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