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Nunca a natureza e tao aviltada como quando a 
ignorancia supersticiosa tern a anna do poder. 

(Voltaire) 



RESUMO 

A preservacao do meio ambiente consiste em garantia fundamental inerente aos direitos 
humanos, bem como consiste em principio geral norteador do Direito Ambiental. Assim 
sendo, precisa o meio ambiente ter sens bens juridicos tutelados penalmente, sem prejuizo da 
tutela nas esferas civil e administrativa. A Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98), que 
tipifica condutas lesivas ao meio ambiente cominando-lhes sancoes, desempenha bem o papel 
tutelar e se caracteriza por ser inovadora e vigorosa, sendo ate apontada como um marco na 
historia das legislacoes ambientais no Brasil. A escolha do tema do trabalho justifica-se na 
relevancia da lei, dentro do contexto socio-juridico brasileiro, diante da crescente preocupacao 
em nivel mundial da preservacao ambiental. Objetiva o trabalho analisar a aplicabilidade e a 
efetividade da lei no tenitorio nacional no ambito do Supremo Tribunal Federal. No decorrer 
do trabalho, percebe-se que a lei e realmente eficaz, ao menos sob uma perspectiva formal, 
havendo a possibilidade do cumprimento social de sua funcao. No entanto, tern a lei sua 
efetividade ou eficacia social limitada, em virtude da baixa conscientizacao social a respeito 
da importancia da conservacao do meio ambiente, para o bem desta e das futuras gerac5es; e 
das artimanhas politicas que visam, acima de qualquer coisa, o crescimento economico do 
pais mesmo que este nao esteja atrelado ao equilibrio ecologico, e, portanto, sem observancia 
do denominado desenvolvimento sustentavel. Os metodos utilizados na elaboracao do 
trabalho foram o historico-evolutivo, pois o mesmo traz um estudo das leis de carater 
ambiental mais importantes, anteriores a Lei de Crimes Ambientais, desde a epoca do Brasil 
Colonia ate os dias atuais; bem como o exegetico-juridico, ja que ao longo do trabalho se 
analisa a Lei de Crimes Ambientais, atraves do estudo dos seus artigos, contextualizado-os no 
ordenamento patrio. As tecnicas de pesquisa empregadas foram as bibliografica e documental, 
uma vez que o trabalho se fundamenta, no referencial teorico construido a partir do conteudo 
legal e doutrinario de cunho ambiental ou de outros campos do Direito; alem da analise 
quanti-qualitativa de textos jurisprudenciais oriundos do Supremo Tribunal Federal, que em 
geral se apresentam insuficientes, mesmo apos dez anos de vigencia do diploma legal em 
comento. Assim, mediante o uso destes metodos e tecnica de pesquisa, chega-se a 
confirmacao parcial da hipotese relacionada ao problema pertinente ao tema. Pode-se, pois, 
afirmar que a lei e eficaz, eis que atinge um fim em si mesma, todavia a efetividade e topico 
que o diploma ainda deixa a desejar em razao do proprio contexto socio-juridico que esta 
inserida. 

Palavras-chaves: Tutela Penal Ambiental. Lei de Crimes Ambientais. Aplicabilidade. 
Efetividade. 



ABSTRACT 

The preservation of the environment is to guarantee fundamental human rights inherent and 
general guiding principle is to Environmental Law. Therefore, the environment must have 
their property protected legal criminally, without prejudice to the authority in civil and 
administrative spheres. The Law on Environmental Crimes (Law No. 9.605/98), which 
typifies conduct detrimental to the environment applying them penalties, and plays the role 
loomed large and is characterized by being innovative and vigorous, and was even singled out 
as a milestone in the history of laws environment in Brazil. The choice of the theme of the 
work is justified on the relevance of the law, within the socio-legal Brazilian, in the face of 
growing concern in the global environmental preservation. It aims to examine the work the 
applicability and effectiveness of the law on national territory under the Federal Supreme 
Court. During the work, realizes that the law is really effective, at least in a formal 
perspective, with the possibility of the completion of its social function. However, the law has 
its effectiveness or efficiency social limited, because of low social awareness on the 
importance of conserving the environment, for the good of this and future generations; Trick 
and policies aimed, above anything, economic growth of the country even i f it is not tied to 
the ecological balance, and therefore without observing the so-called sustainable 
development. The methods used in preparing the study were the history-changing, because it 
brings a study of laws on environmental more important, prior to the Environmental Crimes 
Act, since the days of colonial Brazil until the present day, and the exegesis - legal, since 
throughout the work examines whether the Law on Environmental Crimes, through the study 
of its articles, contextualized them in order homeland. The techniques were employed to 
search the literature and documentary, because the work is based in theoretical reference built 
from the legal content and doctrinal stamp of environmental or other fields of law, beyond the 
quantitative and qualitative analysis of texts from law the Federal Supreme Court, which in 
general have been insufficient, even after ten years of the law in comment. Thus, through the 
use of these methods and search technique, you get to partial confirmation of the hypothesis 
related to the problem pertaining to the subject. One can therefore say that the law is effective, 
that is afflicting an end in itself, however effective topic is that the act still leaves to be 
desired because of the social and legal context that is inserted. 

Keywords: Criminal Environmental Protection. Law on Environmental Crimes. Applicability. 
Effectiveness. 
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INTRODUCAO 

A humanidade, desde os tempos mais remotos, busca manter uma relacao 

amigavel com a natureza como forma de promover o seu proprio bem-estar. Durante seculos o 

homem explorou a natureza e usou de forma desapropriada os recursos naturais que ela 

oferecia, mas aos poucos foi percebendo que cada ato que realizava gerava um reflexo na 

natureza. Portanto, era necessario agir com cautela para que se mantivesse o equilibrio 

ecologico; contudo, ate os dias atuais o homem nao conseguiu estabelecer uma margem 

segura para que suas acoes nao destruam o meio ambiente. O binomio desenvolvimento-

preservacao, nao se mostra facilmente ajustavel e, na maioria das vezes o meio ambiente 

perde a queda de bracos. 

Assim, tanto na esfera social, quanta na juridica, o meio ambiente sempre suscita 

grande discussao e a escolha do tema advem da importancia que deve ser dada a observaneia 

do principio constitucional que assegura a preservacao do meio ambiente, de maneira a 

garantir qualidade de vida a esta e as futuras geracSes e, principalmente devido a problematica 

que gravita em torno da tutela juridica destes bens. 

Esta preocupacao em tentar preservar o meio ambiente vem se tornando cada vez 

maior, principalmente nesta epoca de crescente globalizacao e do surto do fenomeno 

capitalista. A midia tern mostrado dia apos dia as eonsequencias do mau uso dos recursos 

naturais, e, enfatizado incessantemente a necessidade do bom aproveitamento de tudo que a 

mae-natureza dispoe. Dai a relevancia da criacao de dispositivos normativos que visem punir 

aqueles que degradam esse bem juridico coletivo tao importante para a sobrevivencia da 

humanidade. 

No Brasil, esta conscientizacao concemente a preservacao ambiental, ao menos 

sob uma perspectiva formalista, existe ha bastante tempo, comprovadamente desde o 

descobrimento (Brasil Colonia), dispondo o pais de muitos ordenamentos neste sentido. No 

entanto, estes se mostram frageis e ineficazes, nao cumprindo verdadeiramente o papel a que 

se propoe. 

A campanha que vem sendo enormemente reforgada por todos os meios de 

comunicacao levou a criacao de uma lei mais rigorosa e severa na tipificacao e aplicacao de 

penas relativas aos crimes desta ordem. E foi neste contexto de ostensivo combate as 

agressSes ao meio ambiente que foi promulgada no dia 12 de fevereiro de 1998 a polemica 
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Lei de Crimes Ambientais, que tern a fmalidade de proteger os interesses transindividuais 

relacionados a este tema. 

Desde de sua entrada em vigor, a lei em comento foi alvo de infmdaveis criticas 

suscitadas pelos mais renomados juristas brasileiros. Criticas em sua maioria destrutivas, 

acerca de seu conteudo e eficacia. Segundo grande parte destes estudiosos, a lei ja nasceu 

falha uma vez que expunha em seu bojo artigos que tratavam de hipoteses improvaveis, diga-

se de passagem, quase impossiveis, o que tornava a lei em determinados pontes ate burlesca. 

Foi neste momenta que foi colocada a prova sua eficacia e, conseqiientemente, sua 

aplicabilidade e seu alcance social (efetividade) no territorio nacional. 

O presente trabalho tern como objetivo analisar a aplicabilidade da lei e sua 

efetividade no territorio nacional no ambito do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, o 

trabalho trara a colacao jurisprudencias emanadas pelo citado tribunal, a fim de que se faca 

um julgamento, atraves delas, do alcance social da norma em comento. 

Sao objetivos especificos, que possibilitarao chegar-se a uma resposta conclusiva 

sobre o tema: mensurar a eficacia da lei (observaneia do conteudo da lei para saber se ela 

possui um fim em si mesma, se ha possibilidade juridica de executoriedade desta); reconhecer 

a relevancia da lei inserida no contexto historico das legislacoes ambientais e, por fim, 

identificar os possiveis empecilhos impostos para adequada aplicacao da lei. 

O piano de exposicao do trabalho se dara da seguinte forma: no primeiro capitulo 

serao tecidas consideracoes gerais a respeito da norma juridica e algumas caracteristicas que 

lhe sao peculiares, alem da forma como esta deve ser aplicada, bem como mostrara a 

diferenca existente entre eficacia e efetividade da norma juridica, sob o ponto de vista de 

fmalidade e abrangencia social. Trara, ainda, uma explanacao acerca dos meios de integracao 

da norma juridica como forma de garantir a sua aplicabilidade. 

No segundo capitulo, por seu turno, a pesquisa apresentara um esboco historico-

evolutivo dos dispositivos de natureza ambiental existentes no Brasil, dando enfase aos mais 

importantes, especialmente a Lei de Crimes Ambientais, tema central do trabalho, que sera 

esmiucada para analise de seus artigos mais conflitantes no mundo juridico. Constarao adiante 

consideracoes gerais pertinentes ao meio ambiente, como conceito, natureza juridica e 

classificacao; alem disso, questionara o papel do Ministerio Publico no combate a politica de 

degradacao ambiental. 

No ultimo capitulo, a pesquisa mostrara se realmente a lei tem sido efetiva, e a 

forma como ela vem sendo aplicada no territorio brasileiro. O trabalho, como ja mencionado, 

pretende comprovar tais questionamentos atraves de jurisprudencias emanadas pelo Superior 
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Tribunal Federal (STF). Para melhor fundamentar a conclusao, o trabalho analisara a lei 

inserida no contexto socio-economico brasileiro. Esta analise auxiliara na busca de razoes 

para explicar a incerteza que paira sobre a efetividade da lei e apontara se existem 

impedimentos para a execucao social da lei proveniente dos fatores social e economico. 

Os metodos que serao utilizados na elaboracao do trabalho sao o historico-

evolutivo e o exegetico-juridico. O primeiro, porque sera analisada a Lei de Crimes 

Ambientais dentro de uma perspectiva historica para se conhecer o grau de relevancia da lei; 

por ocasiao da analise serao mencionadas leis de cunho ambiental anteriores a lei supracitada. 

O segundo, porque para se chegar a conclusao acerca da aplicabilidade da lei sera efetuada 

uma analise sistematica da mesma, ja que a aplicabilidade da norma esta atrelada a sua 

eficacia, e consequentemente, ao seu conteudo. 

Ao longo do trabalho, observar-se-a que seu conteudo apresenta suma relevancia 

social, tendo em vista que o tema ora enfocado, relacionado a questao ambiental, vem sendo 

amplamente discutido nao so no Brasil, mas em todo o planeta. Eis a importancia da 

investigacao da efetividade da Lei de Crimes Ambientais, que tem a funcao de zelar pelo 

meio ambiente no territorio brasileiro. 



CAPITULO 1 DA NORMA JURIDICA 

Para melhor compreensao do significado e da dimensao do termo efetividade, faz-

se necessario primeiramente tecer breves consideracoes acerca da norma juridica, abordando 

seus aspectos basicos tais como: defmicao, natureza juridica e algumas caracteristicas que lhe 

sao peculiares; bem como analisar a norma dentro de uma perspectiva maior: o ordenamento 

juridico. 

A norma funciona como uma especie de "esquema de interpretacao", conferindo a 

determinados fatos o status de atos juridicos (ou antijuridicos). Para tanto, esses fatos hao de 

ter uma signiiicacao objetiva, ou seja, deverao ter um sentido juridico para se transformarem 

em atos juridicos, nao bastando para isso simplesmente a sua facticidade. 

Ocorre que, e por intermedio das normas que determinados fatos se revestem de 

juridicidade. Isto acontecera toda vez que uma norma se refira com seu conteudo a um dado 

fato, de forma que o fato possa ser interpretado segundo o que nela se dispoe. 

As normas juridicas nao se bastam em si mesmas. Elas nunca existem 

isoladamente, necessitando sempre estar em meio a um contexto de normas que tenham 

relacoes particulares entre si para que tenham um real sentido juridico. A este contexto da-se 

o nome de ordenamento. 0 Direito nao e "norma", trata-se de um conjunto coordenado delas, 

ja que, como foi dito anteriormente, uma norma jamais se encontra so, mas sempre esta ligada 

a outras formando com estas um sistema normativo. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o Direito, sob um ponto de vista 

normativo, nada mais e do que uma compilaeao de normas que visam regular o 

comportamento humano, um complexo sistema, composto por um conjunto de dispositivos 

normativos que ditam a maneira como deve o homem se conduzir, bem como regula a forma 

como deve se conduzir este a conduta de outrem. 

Este e em suma o verdadeiro sentido da norma, que tern dentre outras funcoes nao 

so prescrever condutas (comando), como tambem permitir que determinadas condutas se 

realizem (atribuindo um poder do proprio homem estabelecer nonnas), pois como se vera 

mais adiante uma norma nao tern o objetivo exclusivo de comandar, mas tambem de permitir 

ou conferir certo poder ou competencia. 
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1.1 Conceito de norma juridica 

0 doutrinador Arnaldo Vasconcelos (1996, p.26) define com objetividade e 

clareza o seu conceito de norma juridica: "[ . . . ] norma juridica e noraia de Direito, isto e, 

norma de fazer direito. A norma juridica e regra de fim". 

O autor invoca com a defmicao ora dada os aspectos formal e material do Direito. 

Explica que a norma e formula ou forma do Direito e que, portanto, deve ter Direito 0 }, pois a 

fmalidade precipua da norma e realizar direito. Para ele, so existe direito se houver normas 

que o preveja. 

Para uma melhor defmicao do conceito de norma, serao mencionadas tambem as 

palavras do jurista Hans Kelsen (2000, p.6), que assim a define: 

"Norma" e o sentido do ato atraves do qual uma conduta e prescrita, permitida ou, 
especialmente facultada no sentido de adjudicada a competencia de alguem. Neste 
ponto importa salientar que a norma, como sentido especifico de um ato intencional 
dirigido a conduta de outrem, e qualquer coisa de diferente do ato de vontade cujo 
sentido ela constitui. Na verdade a norma e um dever-ser e o ato de vontade de que 
ela constitui o sentido e um ser. 

Em sentido mais geral e teraios mais simplorios, a norma para ele significa tao 

somente "algo que deve ser" (Kelsen, 2003, p. 29); residindo o ato de vontade na esfera do ser 

e o significado deste ato na esfera do dever-ser. 

Em outras palavras, o que o autor quis dizer com a expressao "algo que deve ser" 

foi simplesmente que quando um sujeito exprime a vontade ou desejo de que outrem se 

comporte de determinada maneira, quando lhe ordena ou permite determinada conduta, ou 

ainda quando lhe confere um poder de realizar-se esta conduta, nao esta dizendo que o 

individuo se conduzira desta forma, mas sim que o outro deve se conduzir desta forma. Entao, 

partindo desta analise, uma norma nao estabelece "o que e", mas o que "deve ser" (Kelsen, 

2003). 

Para Kelsen (2003), todo "ato de vontade de um individuo que intencionalmente 

visa a conduta de outrem" tem seu sentido objetivo e seu sentido subjetivo. Mas nem sempre 

este ato comporta simultaneamente os dois sentidos do dever-ser. Assim, tal ato so se 

caracterizara como norma quando nele se incorporar, alem do sentido subjetivo, o sentido 

objetivo do dever-ser. 

( l ) O Direito aqui tratado e o positivo, aquele que se opoe atraves de normas. Ja o Direito posto na norma e o 
Direito-previsao onde: se acontece o fato normativo, realiza-se a previsao, surgindo entao o Direito. 
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Para melhor ilustrar as situagoes supramencionadas, considere-se o exemplo dado 

por Hans Kelsen (2000, p.9) em sua doutrina, a fim de que nao restem diividas a respeito do 

assunto: 

A ordem de um gangster para que lhe seja entregue uma determinada soma de 
dinheiro rem o mesmo sentido subjetivo que a ordem de um funcionario de financas, 
a saber, que o individuo a quern a ordem e dirigida deve entregar uma determinada 
soma de dinheiro. No entanto, so a ordem do funcionario de financas, e nao a ordem 
do gangster, tem o sentido de uma norma valida, vinculante para o destinatario; 
apenas o ato do primeiro, e nao o do segundo, e um ato produtor de uma norma, pois 
o ato do funcionario de financas e fundamentado numa lei fiscal, enquanto que o ato 
do gangster se nao apoia em qualquer norma que para tal lhe atribua competencia. 

No exemplo exposto acima, encontramos duas situacoes distintas: a primeira 

comporta apenas o sentido subjetivo do dever-ser, pois nao existe respaldo juridico que 

obrigue o cumprimento da ordem emanada (sentido objetivo); ja a segunda, comporta os dois 

sentidos do dever-ser, pois existe tanto a obrigacao legal de cumprimento da ordem emanada 

como tambem a obrigacao moral do individuo. 

A discussao acerca do dever-ser resguarda sua importancia, no entanto e mais 

apropriada a doutrina jusfilosofica, e nao sera aqui vista detalhadamente. O trabalho dara 

continuidade apresentando os aspectos gerais da norma juridica, como sua natureza juridica e 

suas principals caracteristicas. 

1.2 Natureza juridica e principals caracteristicas das normas juridicas 

Existe uma problematica acerca da defmicao da natureza juridica da norma. Nao e 

facil tratar do assunto que vem sendo examinado de modo dispar e discutido sob varios 

pretextos na apreciacao de diversas materias. 

Para compreender-se o verdadeiro sentido da expressao natureza da norma 

juridica e importante primeiramente saber no que consiste o termo natureza, componente da 

citada expressao. Utilizaremos para isso as palavras do jus-doutrinador Arnaldo Vasconcelos 

(1996, p.47) que assim explica o sentido do termo natureza: 

As coisas apresentam-se como essencia (razao de ser) e como existencia (modo de 
ser). A essencia condiciona a existencia, isto e, o existente existe em razao da 
essencia. Presta-se a essencia a identificar a coisa, distinguindo-a das demais. Essa 
distincao e perduravel, porque fundada na imutabilidade da essencia. 
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Segundo o autor, para entender-se a natureza da norma juridica deve-se 

precipuamente buscar seu "sinal individualizador", que caracterize e discrimine a norma 

juridica de maneira permanente. O que define a natureza da norma e justamente uma nota 

essencial ou essencia, de carater puramente individual e intrinseco. Spinoza, citado por 

Arnaldo Vasconcelos (1996, p. 48), com muita objetividade explica o conceito de essencia: 

"Digo que pertence a essencia de uma coisa aquilo que, sendo dado, faz necessariamente com 

que a coisa exista, e que, sendo suprido, faz necessariamente com que a coisa nao exista". 

Ora, todo e qualquer ser existente tern um sinal particular que o distingue e o 

identifica. Nao e prudente entao confundirmos a natureza do Direito com a natureza da norma 

juridica, compreendendo-as como coisas identicas, como faz Hans Kelsen. Como ensina 

Amaldo Vasconcelos (1996, p. 48) em sua obra: 

Nao ha identificar-se norma juridica e lei. Se assim pudesse ocorrer, qual o motivo 
de denomina-las, uma e outra, com palavras diferentes? Norma juridica nao e lei, 
conquanto lei seja norma juridica. Com efeito, o genero norma juridica envolve as 
especies de norma legal, consuetudinaria, jurisprudencial e doutrinaria. 

Dentre as normas existentes, nem todas podem ser classificadas como sendo 

normas juridicas. Existem tambem outros tipos de normas que tratam, por exemplo, de moral 

e costumes. Sao as chamadas normas consuetudinarias. A principal diferenca entre ambas e 

que as normas juridicas consistem em normas que, no caso de serem violadas ou nao 

cumpridas, preveem uma saneao como forma de penalizar o individuo que a transgrediu, sao 

normas previstas em um sistema legalista organizado. 

Esta caracteristica, que a distingue das demais normas, constitui a denominada 

natureza juridica da norma. Alguns doutrinadores entendem que a natureza juridica da norma 

e intrinseca, e se confunde, com o seu carater imperativo, assunto a ser explanado a seguir. 

1.3 Carater imperativo da nonna 

Os expoentes do positivismo juridico sao unanimes ao definir estruturalmente as 

normas juridicas como um comando. Contudo, ha divergencia na determinacao do carater 

cientifico deste. Para Luis Roberto Barroso (1999, p. 242), que segue esta linha de 

pensamento, toda norma: 
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Contem um mandamento, uma prescricao, uma ordem, com forca juridica e nao 
apenas moral. Logo, a sua inobservancia ha de deflagrar um mecanismo proprio de 
coacao, de cumprimento forcado, apto a garantir-lhe a imperativida.de, inclusive pelo 
estabelecimento das consequencias da insubmissao ao seu comando. 

A teoria imperativista da norma esta intimamente relacionada com a concepcao 

legalista-estatal do direito ( 2 ). No entanto, basta desconsiderarmos esta perspectiva legalista-

estatal para que a teoria nao mais exista. Do mesmo modo, se tornara a teoria inocua se 

considerarmos o ordenamento internacional inves do estatal. 

O que ocorre e que tal ordenamento (internacional) se exprime atraves de 

costumes e tambem dos tratados, que consistent em vontade determinante e pessoal, mas 

falta-lhes um requisito fundamental para a existencia de um comando: a relacao de 

subordinacao(3). 

Ao observarmos uma nonna consuetudinaria, notaremos que esta tambem nao 

configura um comando, tendo em vista que o comando constitui-se numa manifestacao de 

vontade determinada e pessoal, enquanto que o costume nao passa de uma manifestacao 

espontanea de conviccao juridica, ou mesmo, pode constituir-se numa manifestacao de 

vontade, so que neste caso indeterminada e impessoal. 

A doutrina que estuda a lei como um comando e de suma impoilancia no periodo 

medieval, no que tange a distincao entre comando (praeceptum) e conselho (consolium). 

Entretanto, esta concepcao imperativista do direito, continuou a ser elaborada mesmo no 

periodo pos-medieval. 

A distincao entre comando e conselho tinha relevancia nao meramente escolastica, 

como tambem pratica, pois de certa forma tentava justiflcar a subordinagao da Igreja ao 

Estado, ratificando que nao existia outro poder a nao ser o estatal. A teoria defmia a natureza 

das prescrigoes do Estado e da Igreja: o Estado tinha a fungao de dar comandos enquanto que 

a Igreja tinha a fungao de apenas dar conselhos. 

Sob uma perspectiva hobbesiana apud Norberto Bobbio (1995, p. 183), temos a 

seguinte defmigao do termo comando, que se confunde com o conceito de lei: 

A lei e o comando daquela pessoa (individuo ou assembleia) cujo preceito contem 
em si a razao da obediencia. Assim chamam-se leis os preceitos de Deus para os 
homens, dos magistrados para os cidadaos e geralmente de todos os poderosos para 
quem nao lhes possa opor sua resistencia. 

< 2 ) "A concepfao legalista-estatal do direito considera o Estado como unica fonte do direito e determina a lei 
como a unica expressao do poder normativo do Estado" (Norberto Bobbio, 1995, p.181) 
( 3 ) As relacdes internacionais sao estabelecidas de modo que haja paridade entre os paises, igualdade perante as 
na?5es, inexistindo rela?ao de subordina9ao entre os paises. 

http://imperativida.de
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Sao muitas as diferencas entre comando e conselho, dentre elas destaquem-se as 

mais importantes: quern da um comando deve estar investido de autoridade, enquanto quem 

da um conselho esta desprovido de qualquer poder; ao comando se obedece pelo seu valor 

formal (vontade do superior), enquanto que ao conselho se obedece pelo seu valor substancial 

(respeitabilidade ao conteudo da mensagem); quem desrespeita um comando estara sujeito a 

uma sancao (conseqiiencia institucional e organizada desejada por quem a comanda), 

enquanto quem nao acata um conselho estara sujeito a uma conseqiiencia natural (nao 

institucionalizada e nao desejada pelo conselheiro). 

Para um melhor entendimento, cite-se um exemplo pratico das conseqiiencias 

negativas sofridas pelo sujeito (tanto no caso do comando, quanto no caso do conselho) com 

seu inadimplemento, conforrne Norberto Bobbio (1995, p. 185): 

Assim, por exemplo, os avisos da sinalizacao rodoviaria sao de dois tipos: aqueles 
(circulares) que simbolizam um comando juridico (exemplo; proibicao de 
estacionar) e aqueles (triangulares) que simbolizam um perigo (exemplo: uma curva 
perigosa); a conseqiiencia da violacao das advertencias dadas pelas placas do 
primeiro tipo e a multa; a conseqiiencia da violacao das advertencias das placas do 
segundo tipo e (ou pode ser) um acidente automobilistico. 

Agora, observe-se a teoria imperativista do direito (teoria esta largamente 

elaborada e produzida pelo positivismo juridico) pela visao de August Thon, o principal 

teorico que defende a norma juridica como sendo um comando, em sua obra "Norma Juridica 

e Direito Subjetivo" de 1878, citado por Norberto Bobbio (1995, p.185-186): 

Por meio do direito o ordenamento juridico ... tende a dar aqueles que estao sujeitos 
as suas estatuicoes um impulso para um determinado comportamento, consista tal 
comportamento de uma acao ou mesmo de uma omissao. Tal impulso e exercido por 
meio de preceitos de conteudo ora positivo ora negativo. [...] Todo o direito de uma 
sociedade nao e mais do que um conjunto de imperativos, tao estreitamente ligados 
entre si que a desobediencia a uns constitui frequentemente o pressuposto daquilo 
que por outros e comandado. 

Partindo-se do pressuposto de que o direito e um "conjunto de imperativos", 

pode-se concluir entao que a teoria imperativista nao e exata, na medida em que encontram-se 

no direito nao so normas imperativas, como tambem as chamadas normas permissivas. 

As normas permissivas subdividem-se em duas categorias a se saber, conforrne 

ensina o doutrinador Norberto Bobbio (1995, p. 186): "as normas permissivas em sentido 

proprio, que atribuem uma faculdade ou licitude e as normas atributivas, que conferem um 

poder . Enquanto nas primeiras poder significa ser licito, nas segundas poder significa deter o 

poder. As normas permissivas em sentido estrito ou proprio atribuem ao individuo a 
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permissao de ter ou nao ter um determinado comportamento, limitando ou negando um 

imperativo preexistente, ja anteriormente estabelecido, que proiba ou ordene este 

comportamento. 

Na licao de Luis Roberto Barroso (1999, p.246), "vulnera-se a imperatividade de 

uma nonna de direito, quer quando se faz aquilo que ela proibe, quer quando se deixa de fazer 

o que ela determina". Da afirmativa, tem-se que existem duas categorias de normas 

permissivas em sentido proprio: as positivas, que estabelecem um comando; e as negativas, 

que estabelecem uma proibieao. Citem-se as palavras do jurista Norberto Bobbio (1995, 

p. 187), que atraves de exemplos, explica como funcionam as proposigoes permissivas 

positivas e negativas: 

Para negar um imperativo positivo (por exemplo, o dever de pagar impostos) e 
necessaria uma proposicao permissiva negativa (e permitido nao pagar impostos); 
para negar um imperativo negativo (por exemplo, nao se deve matar, ou melhor, 
deve-se nao matar) e necessaria uma proposicao permissiva positiva (e-lhe permitido 
nao matar). 

Ja nas normas atributivas, inves de encontrar-se uma faculdade que e oposta ao 

dever, encontra-se o poder que e correlato ao dever. Em outras palavras, a nonna atributiva 

confere a um determinado individuo um dado poder que estara necessariamente atrelado a 

uma obrigagao ou dever por parte de outro individuo. Trata-se de uma relacao reciproca onde 

um poder implica um dever e vice-versa. Exemplo disto seria uma relagao de compra e venda, 

onde o comprador tern o poder de exigir o recebimento do produto em condicoes perfeitas e o 

vendedor, em contrapartida, tern o dever de cobrar ao comprador a importancia devida pela 

compra do produto. 

1.4 Integragao da norma juridica na aplicagao da lei 

Na conceituagao dada por Maximilianus Claudio Americo Fiihrer (1997, p. 17) 

"chama-se integragao da norma juridica o recurso a certos criterios suplementares, para 

solugao de eventuais duvidas ou omiss5es da lei". 

Segundo ele, o juiz deve sempre aplicar o direito a situagao concreta que se 

apresenta, nao podendo deste modo o juiz alegar lacuna ou obscuridade da lei para eximir-se 

da tarefa que lhe incumbe, qual seja, sentenciar ou despachar. E os principals meios de 
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integragao da norma juridica pelos quais pode o juiz sanar os eventuais problemas sao a 

analogia, o costume, a equidade e os principios gerais do direito, assim como dispoe o art. 126 

do Codigo de Processo Civil (CPC), dispositivo fundamental na compreensao da aplicagao da 

lei. 

A analogia e a aplicagao, ao caso concreto nao previsto legalmente, de regra que 

rege hipotese semelhante. O costume e a reiteragao constante de conduta, que passa a ser 

aceita com um certo carater de obrigatoriedade pela sociedade. Serve como criterio 

complementar de integragao da norma juridica, alem de ser considerado fonte direta do 

direito ( 4 ). A equidade e a adaptagao ou o ajustamento da lei ao caso concreto ou mesmo a 

criagao de solugoes proprias as hipoteses em que a lei e omissa. Os principios gerais do direito 

sao os criterios maiores a serem observados e estao presentes em cada ramo do direito; sao 

percebidos por indugao, e nem sempre sao escritos. 

E obvio que o legislador, quando da elaboragao das normas, nao e capaz de prever 

todas as hipoteses ou situagoes sociais que chegarao aos tribunals apos sua formulagao. 

Entretanto, o jurisdicionado nao podera deixar de receber solugoes legais por este motivo 

(ordenamento omisso ou lacunoso). Neste caso, devera o magistrado aplicar a lei ao caso 

concreto utilizando-se, alem dos meios ja citados, da doutrina e da jurisprudencia quando 

assim for necessario. 

Consiste a doutrina em interpretagao das leis pelos estudiosos da materia em 

comentarios, pareceres, monograilas, aulas, livros, etc. A jurisprudencia e a interpretagao da 

lei pelos juizes e tribunais nas suas decis5es. Quando uma determinada questao e julgada e 

decidida reiteradamente do mesmo modo, diz-se estar firmada a jurisprudencia. Silvio de 

Salvo Venosa (2007, p. 112), em sua obra de Direito Civil, faz um comentario acerca da 

relevancia do uso da jurispradencia no direito moderno: 

A globalizacao que tambem reflete no direito tern feito emergir um fenomeno 
palpavel atualmente. Os paises de direito romano-germanico, como o nosso. 
passaram nas ultimas decadas a conceder muito maior importancia aos precedentes 
judiciais, inclusive com a consolidacao em siimulas. Os paises dessa familia juridica, 
nacoes da Europa Continental e de toda America Latina, sempre tiveram na lei a 
fonte primaria. Cada vez mais. porem. os julgados que formam jurisprudencia 
ganliam importancia na aplica9ao do Direito. Por outro lado, os paises de lingua 
inglesa, da familia do Common Law ou do direito anglo-saxao, vem dando 
importancia maior a lei escrita, eles que sempre dependeram quase exclusivamente 
dos precedentes. Ha que se prever, portanto, em futuro mais ou menos proximo, uma 
globalizacao tambem do pensamento juridico e da aplicagao do Direito. Nao resta 

< 4 ) "Fontes do direito sao os meios pelos quais se formam as regras juridicas. Podem ser diretas (lei e costume) ou 
indiretas (doutrina e jurisprudencia)". (Maximilianus Claudio Americo, 1997, p. 16) 
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duvida de que concorre para essepatamar a unificacao europeia, que tende a 
harmonizar ambas familias juridicas ( ; , ). (grifo nosso) 

E uma tarefa dificil aplicar e interpreter o Direito. O interprete (juiz), deve ser 

cauteloso, pois deve aplicar a norma de forma a adapta-la as necessidades sociais de cada 

momento historico, sem esquecer-se de que o ponto de partida sera sempre a lei, o 

ordenamento juridico positivado. Somente nos casos em que a lei for obscura ou omissa, se 

buscarao as demais fontes do direito na solucao do problema. 

1.5 Eficacia da norma processual no tempo e no espaco 

O Direito, como forma de controle social, tende naturalmente a acompanhar as 

evolucoes sociais. Sua influencia e incessante, pois incessantes sao as contingencias sociais. 

Devem as normas juridicas aperfeicoar-se e adequar-se as constantes mudangas no 

comportamento humano, o que acarreta, conseqtientemente, as mudangas na legislagao. Logo, 

uma lei so dura tanto tempo quanto lhe permitir a situacao momentanea. 

Com as transformag5es sociais, surge a necessidade de mudanca. Dai surge 

tambem a possibilidade de substituicao de uma lei por outra (se ja existir materia 

regulamentada a respeito) ou a possibilidade da criagao de uma nova lei (se a materia e nova e 

nao existir regulamentacao a respeito em lei anterior). "Assim, pode-se dizer, as leis tern 

comego, duragao (que e o periodo de sua vigencia) e fim". (Jose Milton da Silva, 1997, p.62) 

A vigencia da lei tern seu inicio com a publicagao. O periodo compreendido entre 

a publicagao da lei e o inicio de sua vigencia e denominado vacatio legis(6>. Iniciada a sua 

vigencia ela nao retroage sobre a materia regulada pela lei revogada, quer seja totalmente (ab-

rogagao), quer seja parcialmente (derrogagao). Nisto consiste o principio da irretroatividade 

das leis, imposto por dispositivo de ordem constitutional (art. 5°, XL, CF). As normas 

juridicas em geral sao irretroativas, assim como as normas processuais. 

< 5 ) "Sistemas juridicos ou "familias juridicas" (tenninologia empregada por Rene David) e um agrapamento de 
ordenamentos unidos por um conjunto de elementos comuns, tanto pelo regulamento da vida em sociedade, 
como pela existencia de instituicoes juridicas e administrativas semelhantes". (Silvio de Salvo Venosa, 2007, 
p.68) 
( 6 ) "Neste periodo a lei nao surte efeito juridico algum, continuando validos todos os atos praticados de acordo 
com a lei revogada". (Jose Milton da Silva, 1997, p.62) 
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No tocante a eficacia e a aplicagao da lei processual no espago, o principio da lex 

fori ou locus regit actum(7) expressa a territorialidade da norma processual, ou seja, 

'estabelece o funcionamento da atividade jurisdicional por limites do territorio nacional, com 

autonomia e independencia, sem influencia da "legislagao estrangeira'". (Jose Milton da 

Silva, 1997, p.64) 

1.6 Diferengas entre eficacia e efetividade da norma juridica 

Antes de adentrar ao assunto em enfoque, e imprescindivel conceituar os institutes 

eficacia e efetividade. Leib Soibelman (1994, p. 142), de forma objetiva, assim os define: 

EFICACIA. Em sentido generico ignal a validade ou vigencia. Assim e que fala-se 
de eficacia da lei no tempo ou no espaco, de um ato administrative de um negocio 
juridico [...]; EFETIVIDADE. O mesmo que eficacia. Validez sociologica ou fatica 
da norma juridica. Cumprimento efetivo da norma na sociedade em que vige. 

De Placido e Silva (1994, p. 138), em sua acepgao, conceitua os institutos da 

seguinte forma: 

EFICACIA. Derivado do latim efficacia, de efficax (que tem virtude, que tern 
propriedade, que chega ao fim), compreende-se como a forqa ou poder que possa ter 
um ato ou um fato, para produzir os desejados efeitos; EFETIVIDADE. Derivado de 
efetivo, do latim effectiviis, de effieere (executar, cumprir, satisfazer, acabar), indica 
a qualidade ou o carater de tudo que se mostra efetivo ou que esta em atividade". 

Explica De Placido e Silva (1994, p.138) que advem a eficacia juridica "da forga 

juridica ou dos efeitos legais atribuidos ao ato juridico", o que acarreta o dever de ser o ato 

observado segundo as detenrunagSes nele contidas. Quanta a efetividade, esta relacionada 

com "o que esta em vigencia, esta sendo cumprido", ou seja, "o que esta realizando os seus 

proprios efeitos", designando desta maneira toda norma que esteja sendo cumprida e surtindo 

os efeitos esperados pelo legislador. 

Existe certa diferenciagao entre eficacia e efetividade com relacao aos atos 

juridicos. Trata-se a eficacia da aptidao destes de produzir efeitos e atingir as conseqiiencias 

que lhe sao proprias, ou seja, atingir a fmalidade para a qual foi gerado. 

( 7 ) O Codigo de Processo Penal (CPP) trata da territorialidade da lei processual penal no seu artigo 1°, incisos I a 
V e paragrafo unico. 
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No tocante as normas, traduz-se a eficacia na capacidade de surtir, em maior ou 

menor grau, os seus efeitos tipicos. Para Jose Afonso da Silva (1999, p.66) "a eficacia diz 

respeito a aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de 

sua aplicagao juridica". Em suma, refere-se a eficacia a aptidao, a idoneidade do ato para 

producao de seus efeitos, nao visando em seu contexto verificar se realmente os efeitos se 

produzem. 

No entendimento do doutrinador, existem dois sentidos para o termo eficacia. A 

eficacia social corresponde ao que tecnicamente se chama de efetividade da norma e designa 

uma conduta que esteja de acordo com o que preve a norma. Assim, resume-se a eficacia 

social ao fato de uma norma ser devidamente obedecida e aplicada. 

Ja a eficacia, em sentido estrito, consiste na possibilidade de se atingir os 

objetivos na norma estipulados, ou seja, consiste na possibilidade de realizacao dos ditames 

juridicos objetivados pelo legislador. O alcance real e social destes objetivos e justamente o 

sentido da efetividade. 

Diante do exposto, temos que a efetividade (eficacia social da norma), nada mais e 

do que "a realizacao do Direito, o desempenho concreto de sua funcao social", segundo Luis 

Roberto Barroso (2000, p.85), representando a materializacao dos preceitos legais; a 

concretizacao do comando normativo; efeitos decorrentes do cumprimento de determinada 

regra normativa. 

Em suma, os dois sentidos apresentados tem significacao diversa, pois o termo 

eficacia social relaciona-se com efetividade, ou seja, com o fato de o objeto pretendido pela 

norma se consubstanciar no controle social que ele visa, enquanto que a eficacia juridica e 

apenas a possibilidade de que isso venha a suceder. 

Pode-se afirmar entao que a efetividade normativa depende de sua eficacia 

juridica, pois se o efeito juridico de tal forma for irrealizavel nao havera efetividade desta. 

Importante salientar que o preceito legal deve ser cumprido voluntariamente, ja que a 

efetividade das normas juridicas e resultante de seu cumprimento espontaneo. Cite-se como 

exemplo as normas que se confrontam com tendencias prevalecentes na sociedade. Se isto 

acontecer, podera a norma cair em desuso ou ter sua efetivacao condicionada a freqiiente 

utilizacao do aparelho estatal. 

Nenhuma norma e editada para nao ser cumprida e toda ela deve basear-se na 

realidade social a que se destina. Sao estes os elementos que tornarao um ordenamento 

juridico socialmente eficaz. O Direito existe para realizar-se, e cabe ao jurista formular os 
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mecanismos aptos a dar efetividade as normas juridicas, sendo sua atuacao fiscalizada pelo 

Estado. 

Toda norma e dotada de eficacia juridica devendo ser interpretada e aplicada de 

maneira a buscar sua maxima efetividade, pois, como reza Jose Afonso da Silva (1999, p.66) 

"uma norma pode ter eficacia juridica sem ser socialmente eficaz, isto e, pode gerar certos 

efeitos juridicos, como, por exemplo, o de revogar normas anteriores, e nao ser efetivamente 

cumprida no piano social". 

1.7 Aplicabilidade da norma juridica 

As normas juridicas sao elaboradas para regular as condutas humanas, as relacoes 

sociais, enfim, para serem aplicadas. Consoante Jose Afonso da Silva (1999, p.51), a 

"aplicabilidade exprime uma possibilidade de aplicagao". No contexto sociologico, diz-se que 

e eficaz e aplicavel a norma que e efetivamente observada e cumprida. Juridicamente, 

entretanto, a eficacia de uma norma esta atrelada a sua vigencia, legitimidade e eficacia, 

condigoes gerais para a aplicabilidade das normas. Carlos Maximiliano apud Jose Afonso da 

Silva (1999, p.51) expoe em que consiste a aplicabilidade: 

[...] no enquadrar um caso concreto em uma norma juridica adequada. Submete as 
prescricoes da lei uma relacao da vida real; procura e indica o dispositivo adaptive! 
a um fato determinado. Por outras palavras: tern por objeto descobrir o modo e os 
meios de amparar juridicamente um interesse humano. 

A aplicabilidade da norma pode ser observada a partir do comportamento do 

individuo a que se destina: analisando-se se este age ou nao em conformidade com o 

estabelecido na nonna, indiferente de ser a prescrigao um comando, uma pennissao ou uma 

atribuigao de competencia ou poder. 

Pode-se afirmar que sao a eficacia e a aplicabilidade da norma fenomenos 

conexos, uma vez que uma nonna so e aplicavel na medida em que e eficaz. Segundo Jose 

Afonso da Silva (1999, p.60), sao eficacia e aplicabilidade "aspectos talvez do mesmo 

fenomeno, encarados por prismas diferentes: aquela como potencialidade; esta como 

realizabilidade, praticidade"; continua o autor: 
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Se a norma nao dispoe de todos os requisites para a sua aplicabilidade aos casos 
concretes, falta-lhe eficacia, nao dispoe de aplicabilidade. Esta se revela, assim, 
como possibilidade de aplicagao. Para que haja essa possibilidade, a norma ha que 
ser capaz de produzir efeitos juridicos. 

Nenhuma lei e criada para nao ter seus preceitos observados. E, ao menos em tese, 

em toda ela havera um embate entre o dever-ser tipificado na norma e o ser da realidade social 

para a qual foi criada. Isto porque nao teria sentido algum se impor legalmente algo que ja 

fosse obedecido voluntariamente por uma sociedade. Por outro lado, esta lei nao pode estar 

em total desacordo com o sentimento social a que se destina. Sera o equilibrio entre esses dois 

extremos que fara com que o diploma juridico venha a ser realmente eficaz, e 

consequentemente, passivel de aplicabilidade. 



CAPITULO 2 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (LCA) 

Existe no Brasil uma infmidade de leis que visam a tutela ambiental, tanto na 

esfera civil, como nas esferas administrativa e penal. No entanto, estas leis se mostram frageis 

e ineficazes. Apos a promulgacao da Constituicao Federal (CF), que elevou a preservacao do 

meio ambiente ao status de principio constitutional, houve a necessidade de se implementar 

leis mais contundentes nesse sentido, a fim de que fosse garantida a execucao do principio. 

A Lei de Crimes Ambientais e um exemplo da reacao do poder legislativo 

brasileiro que, ao sentir a seriedade que gravitava em torno do tema e preocupado em dar uma 

resposta ao anseio popular, implementou a citada lei. A LCA constitui um verdadeiro avango 

na area e promove por meio de seus artigos a defesa da natureza, para que esta possa ser 

usufruida pelas futuras geracoes. 

2.1 Conceito, natureza juridica e classificacao de Meio Ambiente 

Antes de se fazer comentarios acerca da Lei de Crimes Ambientais, e interessante 

tecer breves consideracSes sobre meio ambiente, definindo, por ocasiao, sua conceituacao 

legal e doutrinaria, natureza juridica e classificacao. No contexto da disciplina ecologica, o 

ambiente ou meio ambiente, compreende o lugar, o recinto, o espaco fisico que envolva 

organismos vivos ou coisas, englobando ainda a relacao entre o patrimonio natural e os seres 

vivos. 

Percebe-se a ausencia de uma defmicao legal do termo meio ambiente ate o 

advento da Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81). Esta lei, em seu art. 

3°, I , conceituou o meio ambiente como "o conjunto de condicoes, leis, influencias e 

interag5es de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga, e rege a vida em todas as 

suas formas"; considerando o meio ambiente como "um patrimonio publico a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo" (art. 2°, I). 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado (1999, p. 92-93), existem duas definic5es 

legais para o meio ambiente: uma no ambito da legislagao Federal, outra no ambito das 

legislag5es dos Estados. No ambito Federal, o conceito e mais amplo e "vai atingir tudo 
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aquilo que permite a vida, que a abriga e rege". Quanto as conceituacoes estaduais(8), em sua 

maioria, "nao limitam o campo ambiental ao homem, mas a todas as formas de vida, 

antecipando assim a defmicao federal". 

Edis Milare, apud Fernado Capez (2007, p.45), assim preceitua: 

No conceito juridico de meio ambiente podemos distinguir duas perspectivas 
principais: uma estrita e outra ampla. Numa visao estrita, o meio ambiente nada 
mais e do que uma expressao do patrimonio natural e suas relacoes com e entre os 
seres vivos. Tal nocao, e evidente, despreza tudo aquilo que nao seja relacionado 
com os recursos naturais. Numa concepcao ampla, que vai alem dos limites estreitos 
fixados pela ecologia traditional, o meio ambiente abrange toda a natureza original 
(natural) e artificial, assim como os bens culturais correlates. Temos, aqui, entao, 
um detalhamento do tema, de um lado com o meio ambiente natural, ou fisico, 
constituido pelo solo, pela agua, pelo ar, pela energia, pela fauna e pela flora, e, do 
outro, com o meio ambiente artificial (ou humano), formado pelas edificacoes, 
equipamentos e alteracoes produzidas pelo homem, enfim, os assentamentos de 
natureza urbanistica e demais construcoes. 

Numa visao muito mais abrangente e futuristica, assim define Roberto Armando 

Ramos de Aguiar (1998, p. 23), o meio ambiente: 

[...] o conceito de meio ambiente abrange dominios fisicos, quimicos, biologicos, 
economicos, sociologicos, antropologicos, tecnologicos, eticos, filosoficos e 
juridicos. Sem a consideracao dessa variedade de aspectos, nao ha possibilidade de 
se tratar a questao. Essa expressao totalizante e transdiciplinar encontra-se em 
conflito com as exposicoes positivas, que encerram a ciencia como atividade 
reducionista em sua essencia [...] 

Finda a abordagem no piano conceitual, abre-se um parentese para conciso 

comentario acerca da natureza juridica do meio ambiente. O doutrinador Paulo Alvarenga 

(2001, p. 48-49), sobre a categoria juridica do meio ambiente, dispoe em sua obra: 

O meio ambiente se enquadra genericamente no rol dos interesses publicos e 
especificamente se inclui na categoria juridica dos interesses difusos, e, sendo um 
bem de toda a coletividade, deve ser preservado para a garantia do bem estar, da 
seguranca, da qualidade de vida e da propria viabilidade da convivencia social. 

Fernando Capez (2007), em sua obra, ao classificar doutrinariamente meio 

ambiente, o subdivide em tres tipos a se saber: meio ambiente natural, aquele que independe 

da influencia do homem para existir (como por exemplo, a atmosfera, o solo, a fauna, a flora, 

a agua, etc.); meio ambiente artificial, aquele decorrente de acao humana (exemplo: 

edificacoes, jardins, ruas, embora estes se localizem no meio de uma mata) e meio ambiente 

cultural, constituido pelo patrimonio arqueologico, turistico, artistico, historico, paisagistico, 

l 8 ) Cada Estado adota em sua legislagao um conceito diferente de meio ambiente, nao sendo portanto este um 
conceito universal dentro do ambito legislative brasileiro. 
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monumental, etc. (estes tambem decorrem de acao humana e consistem em determinados bens 

do patrimonio cultural do pais, aos quais se atribuem valores especiais). 

2.2 Historico das legislacoes de ordem ambiental no sistema normativo brasileiro 

A protecao do meio ambiente e uma questao inerente aos direitos fundamentals 

humanos, constituindo-se numa condicao indispensavel ao bem estar do homem. Logo, 

impreterivel toma-se a necessidade da criagao de mecanismos que se mostrem realmente 

eficazes no combate a deterioracao do meio. Paulo Alvarenga (2001, p.40), comentando sobre 

a natureza das normas juridicas de protecao ao meio ambiente, conclui: 

[...] tendo o meio ambiente se destacado como um dos assuntos mais importantes 
deste final de seculo em todo o planeta, com crescente difusao e cristalizacao da 
ideia hoje universal da necessidade de se preservar o pateimonio ecologico mundial, 
como garantia da seguranca e qualidade de vida na terra, acabou elevado a categoria 
de bem juridicamente tutelado e incluido, em nossas normas constitucionais, entre 
os direitos fundamentals do homem, assim como a vida, a liberdade, o patrimonio, 
etc., alem de ser objeto de especifica protecao em expressivo e fragmentario arsenal 
de normas infraconstitucionais. 

Esta preocupacao de cunho ambiental, ao menos sob um enfoque formalista, nao e 

recente e surgiu comprovadamente desde o descobrimento. Sua ocorrencia, inclusive, ja se 

registrava na legislagao portuguesa pelas OrdenagSes Manuelinas e Afonsinas. Nao foi 

diferente no Brasil, de acordo com Rogerio Rocco (2005, p. l 5): 

As leis e normas que tratam do meio ambiente nao sao novidade no Brasil. Desde a 
epoca do Brasil Colonia elas ja vem sendo editadas. Em 1602 foi regulamentada a 
pesca da baleia. Tres anos depois, eram estabelecidas condicoes para a exploracao 
do pau-brasil. Ate a Proclamacao da Republica ainda foram editadas diversas 
normas, como a que proibia o corte de arvores de mangue (1760) e a que declarava 
como propriedade da Coroa Portuguesa a vegetacao marginal ao mar e aos rios que 
desembocavam no mar. 

No regime republicano, as normas de cunho ambiental surgem com o advento do 

Codigo Civil Brasileiro (CCB) de 1916. Desde entao, foram editadas muitas leis com este 

escopo, das quais serao citadas, a seguir, as mais importantes. Apesar de existirem em grande 

quantidade, sao ineficazes em sua maioria, pois nao cumprem o que se propoe a fazer. A Lei 

de Crimes Ambientais constitui um avango neste sentido, pois ao menos no piano formal, traz 

bastantes novidades que asseguram a protegao do meio ambiente. 
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A intensificagao do uso de mecanismos de protegao ao meio ambiente no Brasil 

deu-se em meados da decada de 80, reforcada e embasada em dispositivos de ordem 

normativa, por ocasiao da aprovacao da Lei n° 6.938/81 que dispos sobre a Politica Nacional 

do Meio Ambiente e a Lei n° 7.347/85 (LACP) que disciplinou os mecanismos de protecao 

ambiental em juizo (ambas as leis foram revogadas). 

Considerava-se a Lei n° 6.938/81 o documento juridico mais consistente na 

defmicao dos objetivos visando a tutela ambiental. Esta lei trazia em seu artigo 4°, dentre 

outros objetivos: "a compatibilizacao do desenvolvimento social com a preservagao da 

qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecologico; o estabelecimento de criterios e 

padroes de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso rational de 

recursos ambientais; a formacao de uma consciencia publica sobre a necessidade de 

preservagao da qualidade ambiental e do equilibrio ecologico; a imposigao, ao poluidor e ao 

predador, da obrigagao de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuario, da 

contribuigao pela utilizagao de recursos ambientais com fins economicos". Esta lei, ja 

esbogava de maneira sutil um dos fins almejados pela Lei de Crimes Ambientais: a obrigagao 

de recuperar e/ou indenizar os danos causados pelo transgressor. 

A lei supracitada sofreu modificagoes pela Lei n° 7.804/89. A nova lei trouxe 

instrumentos que tinham o intuito de tornar mais eficaz a lei anterior (Lei n° 6.938/81). Previu 

em seu artigo 9°, dentre outras determinagoes: "o Sistema Nacional de Informagoes Sobre o 

Meio Ambiente; o estabelecimento de penalidades disciplinares ou compensatorias ao nao 

cumprimento das medidas necessarias a preservagao ou corregao da degradagao ambiental; 

alem de instaurar, no ambito da Politica Ambiental, o principio da prestagao das informagoes 

obrigatorias, por parte do Poder Publico". Mais uma vez, encontra-se semelhangas entre as 

leis preexistentes, e a Lei de Crimes Ambientais. 

Outro diploma relevante e a Lei n° 5.318/67 que instituiu a Politica Nacional de 

Saneamento e criou o Conselho Nacional de Saneamento. E um instrumento que tinha como 

fim informar as agoes pela saiide publica, um dos aspectos basicos da constituigao do meio 

ambiente. Pode-se citar ainda, neste contexto, o Decreto n° 49.974-A/61 que criou o Codigo 

Nacional de Saude, e que tern como fmalidade a preservagao e o uso rational do meio. 

Lei que deve ser mencionada e a de n° 4.504/64, o Estatuto da Terra. Esta trata da 

distribuigao fundiaria, sendo importante dispositivo na luta pela Reforma Agraria e pela 

distribuigao justa e rational deste bem que a priori nos e comum: a terra. A Lei n° 4.132/62 
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correlaciona-se com o Estatuto da Terra na medida em que dispoe sobre a aplicagao da 

desapropriacao por interesse social. 

Existem muitas leis esparsas uteis ao estudo em tela: o Decreto 99.556/90, que 

dispoe sobre a protegao das cavidades naturais subterraneas do territorio nacional; a Lei n° 

7.797/89, que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente; o Decreto n° 98.161/89, que dispoe 

sobre a admimstragao deste fundo. E para reforgar ainda mais este verdadeiro acervo 

normativo, citem-se o Codigo Florestal (Lei n° 4.771/65); o Codigo de Caga (Lei n° 

5.197/67); o Codigo de Pesca (Decreto-Lei n° 221/67); o Codigo de Mineragao (Decreto-Lei 

n° 227/67); o Codigo de Protegao a Fauna; o Codigo de Aguas, entre outras legislagoes. 

Indubitavelmente, o palio da legislagao de cunho ambiental e a Constituigao 

Federal, que dedica em seu bojo um capitulo especifico ao meio ambiente, no contexto 

estando inseridos um conjunto de direitos, prerrogativas e obrigagoes pertinentes a todo e 

qualquer cidadao. Merece, pois, destaque, o artigo 225 da Carta Magna, ainda em vigor, cujas 

disposigoes asseguram sang5es aos infratores de tal norma nos ambitos administrativo, civil e 

penal. Logo, este quesito nao e exclusivo, nem novidade trazida pela Lei n° 9.605/98. 

Edis Milare ( 9 ), apud Roberto Armando Ramos de Aguiar (1998, p.126), cita ainda 

artigos do Codigo Penal (CP) que prestam tutela de modo mediato ao meio: 

[...] o art. 163 que define o crime de dano ao patrimonio particular ou publico, que 
inclui tambem a fauna e a flora (e de modo mediato, o meio ambiente); o art. 250, 
parag. 1°, inc. I I , alinea h, que da como criminosa a conduta de provocar incendios 
era mata ou floresta; o art. 259, que incrimina a conduta de difusao de doenca ou 
praga que possa causar dano a floresta; os arts. 270 e 271, que preveem o 
envenenamento, corrupcao ou poluicao de agua potavel, considerando tais condutas 
como crimes contra a saude publica. 

No ambito da regulamentagao normativa, dando continuidade a sua evolugao 

cronologica, encontra-se a promulgagao da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

sancionada com o intuito de reforgar as leis entao existentes concementes aos crimes de 

ordem ambiental. Esta trouxe inumeras inovagSes no tocante as esferas civil, administrativa e 

penal. Suscitou a lei debates e gerou controversia entre os entendimentos de renomados 

juristas brasileiros, nao obtendo esta aceitagao imediata. 

Existe uma certa dificuldade no acesso aos conteudos especiflcos relativos a 

legislagao ambiental brasileira, pois esta e "esparsa, fragmentaria e advem de varias fontes", 

segundo comenta Roberto Armando Ramos de Aguiar (1998, p. 92). Tem-se a impressao de 

{ 9 > Para o autor Edis Milare, as normas no ambito penal sao tao inadequadas e retrogradas, que as vezes e mais 
lucrativo para o infrator continuar transgredindo, e pagar as muitas ou as penalidades que lhe foram impostas 
(geralmente irrisorias), do que paralisar as atividades complemente para se adequar ao sistema normativo. 
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que nao ha um sistema uno, uma totalidade, e sim sistemas normativos independentes que 

nunca abarcam a questao ambiental como um todo, pois o que acontece e que cada lei de 

cunho ambiental visa proteger somente um bem especifieo, diferentemente do que ocorre com 

a LCA, que os aborda de maneira generalizada. 

No Brasil, as disposic5es normativas relacionadas ao meio ambiente ainda nao sao 

completamente eficazes, mas observa-se que as leis, embora lentamente, seguem uma 

tendencia a ter principios mais claros, eticos, e com uma politica mais transparente, a exemplo 

do que ocorre com a Lei 9.605/98. A participacao popular e de suma importancia, tanto na 

fiscalizacao das autoridades responsaveis pelo combate a degradacao do meio, como na 

participacao ativa e estimulo a esse combate, o que certamente influenciara na efetividade das 

leis ambientais. 

2.3 Lei de Crimes Ambientais: uma abordagem geral 

Como dito, a Lei de Crimes Ambientais se caracteriza por ser inovadora e 

auspiciosa. Entretanto, logo no inicio de sua vigencia, a lei nao teve aceitacao imediata e 

inclusive foi questionada acerca de sua eficacia. 

Para que nao restem duvidas acerca de seu conteudo, passa-se a iniciar um estudo 

referente aos artigos mais importantes da lei, pois so apos esse estudo sera possivel avancar-se 

ao estagio de analise da aplicabilidade e da efetividade da lei. 

2.3.1 Lei de Crimes Ambientais e a possibilidade do concurso de pessoas 

O art. 2° da LCA preve a possibilidade do concurso de pessoas, nos moldes do art. 

29 do Codigo Penal 0 0 ), admitindo a co-autoria e a participacao quando do cometimento dos 

crimes nela tipificados. Na maioria dos crimes praticados por pessoa juridica ocorre o 

( l 0 ) Art. 29, CP - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida 
de sua culpabilidade. § 1" - Se a participacao for de menor importancia, a pena pode ser diminuida de um sexto a 
um terco. § 2° - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-a aplicada a pena deste; 
essa pena sera aumentada ate metade, na hipotese de ter sido previsivel o resultado mais grave. 
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concurso de pessoas, uma vez que geralmente consistem estes crimes em atos praticados por 

pessoa fisica, ligada a pessoa juridica, agindo no interesse desta. 

Alem da possibilidade do concurso de pessoas, o referido artigo, em sua segunda 

parte, admite a modalidade de participacao por omissao nos crimes que assim a permita, 

respondendo o omitente como participe do crime (o agente, neste caso, concorreu para o 

crime mediante comportamento omissivo). 

Sao duas as hipoteses nesta modalidade de participacao por omissao: podera o 

agente responder pelo crime na forma dolosa se, quando da omissao, quis ou aceitou o risco 

de produzir o dano ambiental; ou na forma culposa se atuou o agente com negligencia(11) (e 

obvio, se o tipo legal admitir a possibilidade). Assim, consoante Capez (2007, p. 47), 

[...] no caso de participacao por omissao, como o omitente tinha o dever de evitar o 
resultado, por esta omissao respondera na qualidade de participe... Exemplo: se o 
diretor de uma empresa observa um subordinado seu autorizar um dano de impacto 
ambiental e, ciente do seu dever juridico de emitir uma contra-ordem, omite-se, 
permitindo, conscientemente, a lesao ao meio ambiente, respondera por esse crime, 
na qualidade de participe (participacao por omissao). 

Foi prudente a atitude do legislador em pennitir a possibilidade do concurso de 

pessoas quando do cometimento dos crimes de ordem ambiental, uma vez que os crimes 

ambientais de maiores proporcoes geralmente sao praticados por grandes empresas atraves de 

seus representantes. Estes nao poderiam deixar de ser punidos escondendo-se por tras da 

pessoa juridica que representam. A Lei pretende com o artigo impedir que os crimes 

praticados por pessoa juridica fiquem impune, mesmo se a pessoa fisica responsavel alegar 

que nao sabia da possibilidade de ocorrencia do dano. 

2.3.2 Lei de Crimes Ambientais e a responsabilidade penal da pessoa juridica 

Nao ha mais duvidas quanto a possibilidade de responsabilizacao criminal de 

empresas que pratiquem crime contra o meio ambiente. Disp5e expressamente o art. 3° da 

LCA que serao responsabilizadas penalmente as pessoas juridicas que cometam infracao por 

decisao de seu representante legal ou de seu orgao colegiado, sendo que tal responsabilizacao 

nao interfere na responsabilidade da pessoa fisica envolvida, uma vez que ha sistema de 

Este e o chamado crime omissivo por comissao, ou, crime omissivo improprio. 
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imputacao paralelo. Ha muito se encerrou a discussao a respeito da possibilidade ou nao desta 

responsabilizacao. 

A LCA nao acatou em seu contexto a teoria da ficgao(12), criada por Savigny e 

observada em nosso sistema penal. Filiou-se o legislador quando da feitura da lei, a teoria da 

realidade ou da personalidade real, preconizada por Otto Gierke. 

Segundo esta teoria, a pessoa juridica e passivel de dupla responsabilidade: a civil 

e a penal, sendo ela um ente real, independente dos individuos que a comp5e, dotado de 

vontade propria, com capacidade de acao e de praticar ilicitos penais, por conseguinte. Assim, 

a este ente podem ser aplicados os principios da culpabilidade e da responsabilidade pessoal. 

E, como ja fora dito anteriormente, essa responsabilidade nao exclui a da pessoa natural 

envoi vida no ato ilicito. 

Foi feliz o legislador ao escolher a teoria ora exposta, pois existem crimes que 

somente podem ser praticados por pessoa fisica, no entanto ha outros que sao cometidos quase 

que exclusivamente por pessoas juridicas. Nao seria justo que estes crimes deixassem de ser 

punidos, com a justificativa de que nao se pode punir um ser nao palpavel, mas que tern poder 

de decisao e que possui vontade individualizada da de seus membros, isoladamente 

considerados. E a solucao foi criar-se modalidades de sansoes penais compativeis com a 

condicao especial inerente a pessoa juridica. 

E importante salientar que a sociedade brasileira vem passando por sucessivas 

mudangas, assim como tambem a criminalidade vem se adaptando e assumindo as mais 

diferentes formas e modalidades. Torna-se, pois, indispensavel, a criagao de novos tipos 

penais, bem como novas formas de puni-los. O Direito deve se mostrar maleavel, e permitir 

adaptacoes em seus principios e conceitos, a fim de que nao fiquem desprotegidos os bens 

juridicos mais relevantes e de que o Direito nao padeca. 

A responsabilidade penal das pessoas juridicas nao e uma inovacao trazida pela 

LCA, ja que esta encontra respaldo juridico inclusive na atual Constituigao Federal, que no 

art. 225, §3°, reza: "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

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

independentemente da obrigagao de reparar os danos causados". 

< 1 2 > Esta teoria arrima seu entendimento no brocardo romano "societas delinquere non potest" (a pessoa juridica 
nao comete delitos). Sustenta que as pessoas juridicas sao pura abstracao e que carecem de consciencia, vontade 
propria e fmalidade, imprescindiveis para o fato tipico, bem como imputabilidade e capacidade para ser culpavel, 
sendo, portanto, incapazes de delinqtiir. 
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2.3.3 Das penas aplicaveis a pessoa juridica 

A Lei de Crimes Ambientais previu, em meio a seus artigos, algumas formas de 

punicao especificas as pessoas juridicas, quais sejam: sanc5es criminais, que podem se dar 

atraves das penas de multa, restritivas de direito ou de prestacao de servigos; liquidagao 

forgada da pessoa juridica; e, nos casos mais graves, a desconsideracao da pessoa juridica. 

Foi importante esta inovagao trazida pela Lei 9.605/98 que tratou as pessoas 

juridicas de forma especial, cominando-lhes penas cabiveis ou compativeis com a sua 

qualidade de ente despersonalizado. 

2.3.3.1 Das sancoes criminais 

A LCA estabelece tres modalidades de penas aplicaveis a pessoa juridica: pena de 

multa, penas restritivas de direitos e pena de prestacao de servigos. Estas penas podem ser 

aplicadas isolada, cumulativa ou alternadamente as pessoas juridicas, como dispoe o art.21 da 

lei em comento (e de acordo com o estabelecido no art. 3°, da mesma lei). 

A pena de multa se aplicara da seguinte forma: a multa sera calculada levando-se 

em conta a situacao economica do infrator, segundo os criterios utilizados pelo Codigo Penal 

(art. 18 e art. 6°, I I I , da LCA). Neste ponto, falhou o legislador ao nao elaborar regras proprias 

para a condenacao da pessoa juridica, remetendo a tarefa ao CP. 
i 

O art. 22 da LCA estabelece quais sao as penas restritivas de direito da pessoa 

juridica: suspensao partial ou total de atividades; interdicao temporaria de estabelecimento, 

obra ou atividade; proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como dele obter 

subsidios, subvenc5es ou doagoes. 

Ja o art. 23, estabelece as modalidades de prestacao de servicos a comunidade que 

podem ser aplicadas a pessoa juridica, quais sejam: custeio de programas e de projetos 

ambientais; manutengao de espagos publicos; contribuigSes a entidades ambientais ou 

culturais publicas. 
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2.3.3.2 Da liquidagao forgada da pessoa juridica 

Sera decretada a liquidagao forgada da pessoa juridica, sempre que esta for 

"constituida ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a 

pratica de crime". O patrimonio da empresa "sera considerado instramento do crime e como 

tal perdido em favor do Fundo Penitenciario Nacional" (art. 24 da LCA). 

Cabera a agao civil publica, a ser proposta pelo Ministerio Publico (art. 1218, VI I , 

CPC), com o fim de diluir judicialmente e cancelar o registro e atos constitutivos da pessoa 

juridica, se esta se recusar a cooperar, ofendendo com sua recusa, a moralidade, a lei, a 

seguranga e a ordem publica e social, conforrne disposto no art. 115 da Lei de Registros 

Publicos. "A dissolugao da pessoa juridica e conseqiiencia logica da liquidagao forgada, pois 

com essa a empresa perde seus bens e valores" (CAPEZ, 2007, p.62). 

Na hipotese mencionada, podera o Presidente da Repiiblica, independente de agao 

civil publica a ser proposta, determinar a suspensao temporaria da empresa que se recuse a 

cooperar (Dec.lei n° 9085/46). 

2.3.3.3 Da desconsideragao da pessoa juridica 

Trata-se o instituto de uma inovagao trazida pela lei, ao admitir a possibilidade de 

se incriminar a pessoa fisica que esta por tras da pessoa juridica, praticando crimes em seu 

nome. O instituto encontra-se atrelado ao principio da dupla imputagao. Expoe Paulo 

Alvarenga em sua obra (2001, p.72): 

[...] outra grande novidade a ser apontada e a possivel utilizacao do instituto da 
desconsideracao da pessoa iuridica (Disregard of Legal Entity), o que permitira 
incriminar aquele que se esconde arras de uma pessoa juridica para praticar crimes 
ambientais, prevendo-se aqui condenagao de decretacao de liquidagao forgada, com 
perdimento do seu patrimonio em favor do Fundo Penitenciario Nacional (art. 24) 
(grifo nosso). 

A respeito do principio da desconsideragao da pessoa juridica, dispoe o art. 4° da 

LCA: "podera ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que sua personalidade for 

obstaculo ao ressarcimento de prejuizos causados a qualidade do meio ambiente". 
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A LCA, portanto, adotou a teoria da desconsideragao da pessoa juridica, aplicavel 

aos casos em que seja a pessoa juridica um empecilho ao ressarcimento de prejuizos causados 

ao meio ambiente e a responsabilizagao civil das pessoas que a compoe. 0 principio garante a 

persecucao penal do infrator que cometeu crimes em nome de pessoa juridica, 

2.4 Papel do Ministerio Publico (MP) na politica do combate a degradagao ambiental 

Existem orgaos publicos estatais criados com a fmalidade de protegao ambiental, 

como, por exemplo, o IBAMA (criado pela Lei n° 7.735/89). Mas a tutela ambiental, quando 

em juizo, estara acometida ao Ministerio Publico (MP), bem como a associagoes que tenham 

por escopo proteger o meio ambiente. Paulo Affonso Leme Machado (1999, p.293) fala sobre 

a atuagao dos orgaos legitimados ( I3 ) nas ag5es civeis de cunho ambiental: 

A atuapao do Ministerio Publico Federal e dos Estados nao ilea so no momenta de 
apresentagao do pedido judicial, mas na preparacao deste pedido. [...] O 
arquivamento de um inquerito civil fica sob a fiscalizagao do Conselho Superior do 
Ministerio Publico. [...] Sendo as associagoes, ou qualquer dos outros entes 
legitimados no art. 5° da Lei 7.347/85, os autores da agao, o Ministerio Publico 
devera intervir como "fiscal da lei" (art. 5°, §1°). 

O Ministerio Publico (MP) tern um papel fundamental nas lutas contra a 

degradagao ambiental, "alga-se como um orgao de importancia para a garantia das instituigoes 

democraticas, do respeito aos direitos constitucionais e para a tutela dos interesses coletivos 

da sociedade" apos a promulgagao da vigente Carta Magna, consoante Roberto Armando 

Ramos de Aguiar (1998, p.99). Trata-se a tutela ambiental de interesse transindividual (14 ) na 

medida em que se vincula ao interesse da sociedade em toda a sua coletividade, nao se 

restringindo a um individuo isoladamente. 

Dentre as atribuigoes impostas ao MP pela atual Constituigao Federal, em seu 

art. 129, estao a de: promover privativamente a agao penal publica (inc. I); zelar pelos direitos 

assegurados pela Constituigao, promovendo as medidas para sua garantia (inc. II); promover o 

( 1 3 ) Estao legitimados para propor agao civil publica, segundo a Lei n° 7.347/85, art 5°: o Ministerio Publico; a 
Defensoria Publica; a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios; a autarquia, a empresa publica, a 
fundagao ou a sociedade de economia mista; a associagao que preencha aos requisites da lei. 
( 1 4 ) "[ . . . ] os denominados interesses transindividuais ou supra-individuais ou pluriindividuais ou ainda 
metaindividuais sao aqueles que transcendent e vao alem do individuo ou de uma determinada pessoa [. . . ]" 
(Paulo Alvarenga, 2001, p.49) 
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inquerito civil e a agao civil publica para a protegao do patrimonio publico e social, do meio 

ambiente e de outros entes difusos e coletivos (inc. III). 

Como frisa Paulo Affonso Leme Machado (1999, p.606), mesmo apos a 

promulgagao da LCA, "O Ministerio Publico continua responsavel pela condugao da agao 

penal publica incondicionada, nao lhe sendo dado abdicar de qualquer obrigagao legal na 

aplicagao da pena relativa ao crime ambiental". 

A atividade fiscalizatoria ficara atrelada ao Poder Publico que atraves do poder de 

policia e embasado no Direito Constitucional, devera intervir no cumprimento dos principios 

de preservagao ambiental atraves de ag5es preventivas ou reparadoras e com a aplicagao de 

sang5es contundentes a gravidade dos delitos. 

Todo cidadao tem direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. Cabe a todos 

eles, portanto, levar ao conhecimento do MP, com a ajuda dos movimentos ambientalistas, de 

toda e qualquer agao que venha a prejudicar o meio e consequentemente os prejudicar. Dada a 

relevancia dessas agoes e a crescente conscientizagao popular, hodiernamente se multiplica o 

numero de curadorias visando a resolugao das querelas ambientais. Seria interessante que 

existisse no MP, em todo o Brasil, representante especializado em questoes ambientais. 



CAPITULO 3 ANALISE DA EFETIVIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 

Uma norma juridica, para ser efetiva, deve ser observada voluntariamente, ou seja, 

deve ser cumprida espontaneamente pela sociedade. A efetividade da norma juridica, como se 

ve, depende primeiramente da sua eficacia juridica, pois "se o efeito juridico pretendido pela 

nonna for irrealizavel, nao ha efetividade possivel", no entendimento de Luis Roberto 

Barroso (2000, p.85), estando de certa forma a efetividade tambem atrelada com a vigencia ( l :° 

da norma. O autor continua: 

A efetividade significa, portanto, a realizacao do Direito, o desempenho concreto de 
sua evolucao social. Ela representa a materializacao, no mundo dos fatos, dos 
preceitos legais e simboliza a aproximacao, tao intima quanto possivel, entre o 
dever-ser normativo e o ser da realidade social. 

E tarefa do jurista criar mecanismos que proporcionem as nonnas juridicas a 

possibilidade de tornarem-se efetivas. Cabe tambem ao Poder Publico, atraves do Estado, uma 

parcela de contribuicao para que isto ocorra, evidentemente fazendo uso da coacao e da 

sancao quando estas forem necessarias. 

As sancoes irao garantir a efetividade da norma juridica na medida em que serao 

aplicadas coativamente toda vez que a norma nao for atendida voluntariamente. No caso da 

Lei de Crimes Ambientais, estas poderao se refletir nos ambitos civil, penal e administrative 

A efetividade da Lei de Crimes Ambientais pode estar sendo comprometida por 

fatores diversos, tais como os economicos, politicos ou ate mesmo os sociais; o que nao e uma 

suposicao alheia a realidade brasileira. Em um pais como o nosso, onde por vezes 

preponderam os interesses economicos em detrimento dos interesses do bem estar da 

coletividade, nao e dificil imaginar que utilize-se de facanhas para burlar o bom andamento da 

lei e da justica. 

Com o intuito de chegar a uma conclusao a respeito da efetividade, ou nao, da lei 

em comento, e a razao pela qual ocorre, seguem-se nos topicos posteriores dados que aludem 

ao questionamento para tentar elucida-lo. 

< l 3 ) "Vigencia e o termo utilizado para fixar o periodo de disponibilidade da norma juridica, sua dimensao 
temporal. Situa-se como marco intermedio entre a existencia, que se formaliza pela promulgacao, e a eficacia, 
que decorre de sua observaneia social". (Arnaldo Vasconcelos, 1996, p.227) 
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3.1 Lei de Crimes Ambientais no contexto socio-economico brasileiro 

Por forca do que dispoe o art. 170, inciso V I , da CF, constitui-se a defesa do meio 

ambiente em "principio geral conformador da atividade economica" (Paulo Alvarenga, 2001, 

p.42), Mas existem no nosso ordenamento juridico, alem da Carta Magna vigente, outras 

normas infraconstitucionais(I6) que criam instrumentos de tutela ambiental, tanto na esfera 

admini strati va, como na esfera penal, estando nesse contexto inserida a Lei de Crimes 

Ambientais. 

O Estado, na area ambiental, nao pode ter sua funcao reduzida a regulamentacao e 

fiscalizacao. Deve ele promover e garantir o desenvolvimento sustentavel, formulando 

politicas economicas que o viabilize. Sobre o financiamento economico, aduz Paulo Affonso 

Leme Machado (1999, p.257): 

O dinheiro que fmancia a producao e o consumo, fica atrelado a moralidade e a 
legalidade dessa producao e desse consumo. A destinagao do dinheiro nao e, 
evidentemente, neutra ou destituida de coloracao etica. Nem o dinheiro privado nem 
o dinheiro publico podem financiar o crime, em qualquer de suas feigoes, e, 
portanto, nao podem financiar a poluigao e a degradagao da natureza. 

Sabe-se que o homem desde a antiguidade sempre buscou o progresso. Durante 

muitos seculos este progresso se deu desordenadamente, com a exploracao incessante e 

irrational das riquezas naturais. Na luta pelo dominio economico, o homem esqueceu-se de 

usar o bom senso e nao exitou em extrair todo recurso natural disponivel na busca pela tao 

sonhada prosperidade. 

Agora, no alvorecer do novo milenio, o homem comega a perceber a necessidade 

"de harmonizar o conciliavel binomio economia-ecologia" (Paulo Alvarenga, 2001, p.42), 

procurando com essa atitude afastar uma possivel catastrofe e permitir que as futuras geracoes 

possam desfrutar dos bens juridicos que lhes sao garantidos constitucionalmente. O legislador 

demonstrou essa preocupagao ao propor por meio da LCA o desenvolvimento economico sem 

a vulneracao deleteria dos recursos naturais. Essa proposta, como dito, ja constava no 

ordenamento constitutional. 

Existe atualmente uma forte tendencia, nao apenas no Brasil, mas em nivel 

mundial, de se promover o desenvolvimento economico associado a preservagao da qualidade 

( , 6 ) Sao exemplos de normas infraconstitucionais as leis federals e estaduais, leis organicas municipals, 
resolugoes, portarias, decretos, etc. 
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do meio ambiente e do equilibrio ecologico. Considera-se ambos entidades inseparaveis, 

imprescindiveis a concretizagao do chamado desenvolvimento sustentavel(17). 

O autor Paulo Alvarenga (2001, p.43) explica a relacao economia-ecologia: 

A economia, para funcionar, deve extrair e processar recursos do meio ambiente 
(materia e energia), destacando-se como caracteristicas da hodierna sociedade 
industrial a produgao e consumo de massa, situagao geradora de expressiva 
quantidade de sub-produtos (lixo, dejetos, residuos) que retomam deletariamente ao 
meio ambiente, ocasionando nociva contaminagao do solo, da agua e do ar, alem de 
provocar a atividade economica, no mundo todo, perigosas mudangas no planeta, 
como os problemas comuns macroecologicos (alteragoes climaticas, efeito estufa, 
buraco.na camada de ozonio, prejuizos a biodiversidade, etc). 

Para o autor, "[ . . . ] a natureza tambem impoe limites ao crescimento economico, ja 

que os recursos naturais disponiveis sao limitados e esgotaveis, o que restringe o aumento e 

incremento da producao". (Paulo Alvarenga, 2001, p.44) 

O posicionamento da LCA com relacao a responsabilizacao penal da pessoa 

juridica consiste em passo importante tambem dentro do ambito economico. As grandes 

empresas sao certamente as maiores vilas quando o assunto e degradagao ambiental. O fato e 

que a poluigao (tratada no capitulo V, segao I I I da lei), causada por estas empresas, geram 

impactos negativos na economia. Acarretam pesados custos sociais 0 8\ cujo encargo recaira 

sobre o Estado, e elevados custos de produgao° 9 ) , cujo encargo sera revertido ao consumidor. 

Paulo Affonso de Leme Machado (1999, p.598) anota que no X I I I Congresso da 

Associagao Internacional de Direito Penal, realizada em 1984, ja se afirmava: "a 

responsabilizagao penal das sociedades e de outros agrupamentos juridicos e reconhecida em 

um numero crescente de paises como um meio apropriado de controlar os delitos economicos 

e dos negocios". 

Nao e interessante para a economia brasileira permitir a exploragao contlnua e 

ilimitada de certos bens e riquezas naturais de dificil ou impossivel renovagao. A LCA 

( 1 7 ) Reza o principio do desenvolvimento sustentavel: "O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de forma 
tal que responda equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento das geragoes presentes e 
futuras", e "a fim de alcangar o desenvolvimento sustentado a protegao ao meio ambiente deve constituir parte 
integrante do processo de desenvolvimento e nao pode ser considerada de forma isolada" (arts. 3 e 4, 
respectivamente, da Declaragao do Rio de Janeiro/92). 

O principio foi acolhido no caput do art.225 da CF/88, quando imp5e ao Poder Publico e a coletividade o 
dever de defender e de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras geragoes, sendo, portanto, 
obrigatorio no Brasil. 
( 1 8 ) A poluigao causa prejuizo a saiide, ao bem estar e, conseqiientemente, a qualidade de vida da populagao. 
( 1 9 ) Devido a adogao de tecnologias dispendiosas que evitem a degradagao ao meio, investimento em 
equipamentos e instrumentos anti-poluentes, acesso a consultorias especializadas, etc. 
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impede, por meio de seus dispositivos, essa destruicao. E nitida a inafastabilidade entre meio 

ambiente e ordem economiea, realidades que se eomplementam. 

No Brasil, ha abundancia de leis que regulamentam a questao ambiental. No 

entanto, apesar da grande diversidade, estas tendem geralmente a nao ser cumpridas. Um dos 

fatores que concorre para que isso ocorra e o cultural. Para grande parcela da populagao, que 

nao tern conhecimento aprofundado na area ambiental, e mais importante que haja o 

progresso material para o pais. A maioria prefere um crescimento maior do PIB nacional, do 

que uma estagnacao do crescimento economico do pais em virtude do que consideram uma 

simples politica de combate a degradagao ambiental. 

Alguns brasileiros se comportam de forma incompreensivel e questionavel, 

tratando as politicas de tutela ambiental com descaso, enxergando o meio ambiente apenas 

como objeto de satisfacao das necessidades humanas. Agem imprudentemente sem pensar que 

sua atitude pode trazer conseqiiencias desastrosas as futuras geragoes. 

Renato Nalini (2003, p. 302) retrata essa vergonhosa realidade brasileira. Escreve 

que nao se justificam os argumentos sustentados em propostas desenvolvimentistas, porem 

sem nenhum compromisso ambiental e constata, lamentando, que: "esses brasileiros com o 

discurso comportado da boa intengao, ridicularizam o ambientalista e creem exagerada a sua 

preocupagao preservacionista", como se este fosse um assunto banal. 

E manifesta a pressao do poder economico sobre os orgaos responsaveis por zelar 

o meio ambiente. Nao e uma tarefa facil esclarecer a populagao que nao deve o fator 

economico preponderar sobre o fator ecologico, ou vice-versa. E preciso equipara-los, trata-

los harmoniosamente. 

O que se observava antigamente, segundo o autor Roberto Armando Ramos de 

Aguiar (1998, p.96), e que as leis ambientais eram, muitas delas, ambiguas, pois se por um 

lado impunham normativamente a preservagao do meio ambiente, por outro, permitiam 

indiretamente sua destruigao. Era uma forma de mascarar a preponderancia economiea sobre 

a ambiental sem despertar a atengao popular. Ele ilustra a situagao: 

Para dar apenas um exemplo, no ano de 1967, foi editada a Lei n° 5.357, de 17 de 
novembro, que procurava normalizar o lancamento de detritos no mar. No inicio do 
mesmo ano veio a lume o Decreto n° 221. de 28 de fevereiro, que criou estimulos a 
pesca. o que veio a gerar problemas para o meio ambiente. ia que esta atividade 
passou a ser desenvolvida em escala industrial por empresas pesqueiras 
internacionais. Neste caso. a visao de producao capitalista e da precedencia do 
economico sobre o ambiental ficam claras (grifo nosso). 
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Nas normas mais modernas este problema vem sendo superado, visto que estas 

trazem principios cada vez mais claros e transparentes, como no caso da Lei de Crimes 

Ambientais, 

O descaso com relacao a apuracao e punicao dos crimes ambientais comeca pela 

propria policia, que e a encarregada de prevenir e reprimir a criminalidade. Esta parece agir 

com melhor desenvoltura quando o crime cometido nao envolve as questoes ambientais. 

Deixa-se este tipo de crime num segundo piano, como se fosse menos importante, alheio a 

nossa realidade. Da-se sempre prioridade aos demais atos criminosos. Essa visao turva acaba 

certamente interferindo na efetividade das leis de tutela ambiental. No saturado ordenamento 

juridico penal sao exatamente os crimes ambientais os que menos importam as autoridades e, 

lamentavelmente, a coletividade tambem. 

Como observa Renato Nalini (2003, p.302), o que acontece na realidade e que so 

chegam a ser punidos os crimes ambientais de grande vulto: 

Sao poucos os inqueritos por crime ambiental abertos nas delegacias. Pouquissimos 
os que ensejam demincia e embasam processo-crime. E necessario que o caso seja 
emblematico, obtenlia enorme repercussao na midia e revoke a consciencia coletiva, 
para merecer o acionamento de todo o aparato de repressao. 

A sociedade tem um papel fundamental na efetividade da LCA. Deve motivar a 

policia a apurar as infragoes, motivar o MP (titular da agao penal) a instaurar as agoes penais, 

bem como motivar o Judiciario a resolver as questoes judiciais que envolvam o meio 

ambiente, a fim de que sejam estas efetivamente sentenciadas e executadas. Alem disso, deve 

se educar, adquirir consciencia ecologica e habituar-se a ela; e repassar os ensinamentos as 

novas geragoes. 

3.2 Analise critica acerca da eficacia da Lei de Crimes Ambientais sob a visao de alguns 

juristas brasileiros 

A Lei 9605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, editada com o escopo 

de consolidar a legislagao esparsa brasileira existente e reprimir as atividades lesivas ao meio 

ambiente, divide opinioes quanto a sua eficacia. Para uns e eficaz, por acharem que em alguns 

pontos satisfaz o fim almejado, porem para outros e falha, por considera-la rigorosa e mal 

redigida. 



44 

Desde a sua entrada em vigor, a lei em comento foi motivo de constantes 

discussoes doutrinarias e as criticas advem dos mais renomados juristas que se justificam 

embasados na ideia de que a norma nao prospera em seu conteudo no tocante a alguns pontes 

especificos. 

Exemplificativamente pode-se citar o artigo concemente a pessoa juridica e sua 

responsabilidade criminal (art. 3°). Logo que a lei comecou a vigorar, criou-se uma longa e 

exaustiva discussao em tomo deste artigo. O fato e que um sistema penal como o nosso tem 

por base a responsabilidade penal subjetiva. A pessoa juridica, por se tratar de um ser ficto, 

nao poderia em tese, ser penalmente responsavel a nao ser por meio das pessoas fisicas 

responsaveis por ela. No entanto, essa questao ja foi superada, inclusive com jurisprudencias 

apontando neste sentido, nao restando mais qualquer duvida a respeito da possibilidade da 

responsabilizacao criminal da pessoa juridica. Capez (2007, p.53) cita: 

Em julgamento inedito, a 5 a Turma do Superior Tribunal de Justica acolheu a tese da 
possibilidade de a pessoa juridica ser responsabilizada penalmente. O Ministro 
Relator, Gilson Dipp, ressaltou que "a decisao atende a um antigo reclamo de toda a 
sociedade contra privilegios inaceitaveis de empresas que degradam o meio 
ambiente (...). A Constituigao Federal de 1988, consolidando uma tendencia mundial 
de atribuir maior atencao aos interesses difusos, conferiu especial relevo a questao 
ambiental" 

Ainda com relacao as pessoas juridicas, a LCA traz em seus artigos 21 e 22 a 

descrieao das penas cabiveis no caso de descumprimento de seus preceitos. Os artigos 

mencionados desobedecem ao principio da determinacao, segundo o qual as penas devem ser 

previstas com clareza e precisao, indispensavel ao direito penal. Ha, nestes, imprecisao quanta 

aos fatos que ocasionarao na execucao das penas (art. 22, §1°), e quanta ao tempo minimo e 

maximo da duraeao das penas (art. 22, §§ 1° e 2°). A esse respeito, comenta Paulo Alvarenga 

(2001, p.77): 

[...] somente havera a persecucao penal contra a pessoa juridica se o ato delituoso for 
perpetrado em seu beneficio e por pessoa fisica que mantenha estreita ligacao com o 
ente moral ou coletivo, e com o auxilio da influencia ou poderio da empresa nao se 
deixara de verificar a existencia de um concurso de pessoas, terminando o legislador 
por adotar respostas penais especificas e adequadas a punicao das pessoas juridicas, 
somente pecando ao deixar de estabelecer mecanismos mais concretos no piano 
procedimental. (grifo nosso) 

A incoerencia da lei continua no art. 29, §3°, por exemplo, que classifica como 

animal silvestre qualquer especie existente no pais e dispoe que consiste na pratica de delito 

"caca, perseguicao ou matanga" a todo e qualquer animal, portanto. 
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Mas, dentre os pontos mais polemicos, pode-se apontar os artigos 32 e 39 da lei 

em analise. Estes se referem as penas previstas por maus-tratos a animais (tres meses a um 

ano e multa) e plantas (tres meses a um ano e/ou multa), respectivamente, mais severamente 

apenados que os maus-tratos a pessoa humana (pena de dois meses a um ano), pois o minimo 

legal aplicavel a pena tipificada no segundo delito, qual seja, mans tratos a pessoa humana, e 

inferior ao minimo legal exigido para os primeiros delitos, que tratam dos maus tratos a 

animais e plantas. 

Existem alguns artigos que chegam a ser esdruxulos, como no caso do artigo 30, 

onde se tipifica "o exportar para o exterior peles e couros de anfibios" ou ainda a 

possibilidade de ser doloso ou culposo o delito atinente ao art. 49, que tipifica o "Destruir, 

danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentacao de 

logradouros publicos ou em propriedade privada alheia". Tem-se a impressao de que a lei 

enseja a punicao, por exemplo, do individuo que por descuido venha a derrubar um arbusto 

que se encontre numa praca publica, algo que infringe diretamente o principio da bagatela. 

Os problemas supracitados poderao de certa forma influential- na efetividade da 

Lei de Crimes Ambientais. Analisando-os, pode-se chegar a conclusao de que com relacao 

aos crimes de bagatela, podera haver dificuldade na execueao das penas a eles cominadas. 

No tocante a multa, aplicada isoladamente a um caso concreto, tanto a pessoa 

fisica como a juridica, encontrara um pequeno obstaculo em sua execueao: em virtude de 

ajuizamento de recursos, o seu destino podera vir a ser o da prescricao (prazo de dois anos). 

Logo, para que se viabilize a execueao de tal pena sera necessario que se agilize o processo 

executorio. 

A lei traz em alguns de seus artigos certo rigorismo, como nos citados arts. 29, 

§3°, 30, 32, 39, 49, e 75, por exemplo, algo desnecessario e que vai em desencontro ao 

proprio intuito da lei. 

Para salientar a ideia de que o rigorismo exacerbado e desnecessario, pode-se usar 

como ilustracao a Lei n° 9099/95, que instituiu mecanismos processuais e medidas 

despenalizadoras pela previsao da figura dos delitos de menor potential ofensivo. Esta norma 

por um lado traz a satisfacao social (pela prestacao jurisdicional efetiva) e por outro evita a 

contaminacao do infrator ao fadado sistema penitenciario brasileiro. 

Obviamente, o uso deste instramento presume os delitos que nao merecam o 

castigo de privacao do ius libertatis. Temos ainda o instituto do sursis, unico por defmicao e 

disposto na parte geral do Codigo Penal (CP), razao pela qual deve ser reconhecido pelo juiz e 
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aplicavel seja qual for o delito com pena restritiva de liberdade nao superior a dois anos 

(eleitoral, militar, previdenciario, comum, penal), sendo direito subjetivo do acusado. 

Encontram-se dispositivos desta especie na propria lei em analise, em seu art. 16, 

que propoe a hipotese de suspensao conditional nos casos de "pena privativa de liberdade nao 

superior a tres anos". Logo, supoe-se que nao foi a intencao do legislador exceder-se na 

cominacao de penas. 

As leis quando sancionadas nem sempre surtem de iniediato o efeito esperado, 

pois nem sempre nascem perfeitas. A perfeicao sera alcancada atraves do uso dos mais 

variados metodos de interpretagao da lei, pela determinacao do seu significado e fixagao do 

seu alcance, atraves dos doutrinadores e tambem dos magistrados que devem usar do bom 

senso nas decisoes judiciais. 

A intervencao penal se faz indispensavel e deve ser feita cautelosamente, 

limitando-se principalmente as formas mais graves de agressao ao bem juridico em causa. 

Desta forma, servindo efetivamente para atos de ordem preventiva e repressiva. A 

neocriminalizacao deve seguir criterios rigorosos na sua edigao, ser redigida com muita 

cautela, a fim de que nao se atropele os principios fundamentals do Estado Democratico de 

Direito e de seu Direito Penal. 

Partindo desse pressuposto, observam-se erros na nova lei ao prever, esta, penas 

exacerbadas nos artigos supramencionados, o que fere, conseqiientemente, garantias 

constitutionals que nao podem ser violadas: "o direito a vida, a liberdade e a propriedade sao 

inviolaveis" (art. 5°, CF/88). 

Ate mesmo por raz5es de Politica Criminal o rigorismo das penas cominadas aos 

crimes ambientais precisa ser reduzido ou amenizado. E uma sugestao valida, pois sua 

abrangencia atinge, mesmo que indiretamente, ate a resolugao dos problemas ligados ao 

sistema carcerario brasileiro. 

A elaboragao de leis penais e uma tarefa muito complicada, pois lida com os 

valores basicos inerentes ao ser humano. No geral, a LCA trouxe aspectos positivos no 

tocante a alguns pontos, servindo para mostrar a devida importancia que deve ser dada a 

preservagao ambiental. Mas em outros deixou um pouco a desejar, havendo por vezes certo 

grau de indeterminagao com relagao aos seus dispositivos. Convem, pois, analisar mais 

detidamente como sera feito adiante, o nivel de aplicabilidade e de efetividade do diploma 

legal em discussao. 
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3.3 Aplicabilidade da Lei de Crimes Ambientais no territorio nacional brasileiro 

Antes da edigao da Lei de Crimes Ambientais, a tutela penal do meio ambiente 

carecia de uma legislagao eficaz nesse sentido. Era realizada atraves de agao penal publica 

cuja titularidade era privativa do Estado (o qual agia por intermedio do MP). Isto nao era 

oportuno, uma vez que grande parte dos crimes ambientais e cometida por pessoas juridicas 

publicas ou entes a estas ligadas, direta ou indiretamente. 

A protegao criminal, ate entao, se mostrava fragil, pois nao existia dentro do 

ambito da legislagao penal ordenamento vigente que abarcasse todos os elementos conceituais 

do meio ambiente, principalmente na sua vertente cultural e artificial, como faz a LCA. 

Fernando Gabeira (2003, p.276) salienta mais este atributo da auspiciosa lei: 

A legislagao de contexto ambientalista foi dividida por alguns tecnicos em agendas: 
verde, azul e marrom. A LCA, mostrou a relevancia de seu conteiido, pois paira 
acima das classificagoes e atravessa todas as agendas. A sociedade esperava a muito, 
um instrumento legal capaz de diminuir a impunidade, considerado "fator decisivo 
no processo de punigao". 

Foi por meio da citada lei que o legislador demonstrou sua profunda preocupagao 

diante da falta, ou, na melhor das hipoteses, diante da desatualizagao ou fragmentagao do 

manancial legislativo de natureza criminal ambiental, que tipificasse condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. A lei trata rigorosamente estas condutas, evidenciando a relevancia 

da tutela juridica destes bens. Em alguns pontos chega a ser exageradamente protetiva, o que a 

leva a ser criticada por alguns juristas que acreditam que isso interfira na sua aplicabilidade. 

Considera-se portanto, a LCA (Lei 9.065/98), um avango na legislagao penal 

brasileira no tocante a protegao do patrimonio ambiental patrio. Conforrne o autor Paulo 

Alvarenga (2001, p.65) antes da LCA inexistiam "previs5es normativas eficientes para a 

defesa racional, continua e conseqilente do meio ambiente", e a tutela penal ambiental no 

territorio nacional so acontecia "de maneira mediata, diluida e circunstancial", pois ate entao 

"a problematica ambiental ainda nao despertava preocupagao axiologica e tampouco era 

percebida e sentida com a atual intensidade". 

Apesar das muitas criticas suscitadas a alguns artigos especificos de seu conteudo, 

a lei em comento foi certamente um dos mais importantes acontecimentos legislatives, no 

ambito do Direito Ambiental, neste fim de seculo. A LCA tras medidas tuteladoras que, sem 

prejuizo das ja existentes, consistent em modernos instmmentos de protegao ambiental. 



48 

Logo no inicio de sua vigencia, existiu grande questionamento acerca da 

aplicabilidade do seu artigo 3°, que institui a responsabilizacao penal das pessoas fisica e 

juridica (alem da responsabilizacao administrativa e civil), dispositivo este acorde com o 

preceito normativo de ordem constitucional predisposto no artigo 125, § 3°. Manteve a LCA 

neste artigo o principio da responsabilidade civil objetiva que ja existia e implementou o 

principio da precaucao, 

[...] reconhecido emacordos intemacionais e segundo o qual, na bipotese de ameaea 
de degradagao dos recursos naturais, a falta de certeza cientifica nao deve ser 
utilizada para impedir ou protelar medidas destinadas a evitar a ameaga do agravo 
ambiental, alem de cominar reprimendas coerentes, proporcionais, adequadas e 
suficientes a repressao ao ato ilicito praticado e voltadas sobretudo a reparagao da 
lesao ambiental. (Paulo Alvarenga, 2001, p.72) 

Acertou o legislador ao implementar o principio da precaucao, pois antes da LCA 

as medidas protetivas ao meio se davam de forma repressiva e nao preventiva como a 

instituida pelo principio em comento. Antes so era possivel agir apos a consumacao do dano, 

quando ja nao havia muito o que se fazer. Dai cominavam-se sanc5es de reprimenda, sendo 

que algumas nao chegavam nem a ser cumpridas. Nao se investia numa politica de combate 

ao dano, apenas buscava-se repara-lo. 

O autor Rodolfo de Camargo Mancuso (2001, p.366-367), seguindo esta linha de 

raciocinio, entende que foi perspicaz o legislador ao inserir na LCA tal principio, e comenta: 

[...] merece destaque o disposto no § 3° do art. 54 da Lei 9.605/98, tipificando a 
conduta do agente que "deixar de adotar (...) medidas de precaugao em caso de risco 
de dano ambiental grave ou irreversivel"; em tais casos, comenta Edis Milare, o 
legislador descarta "a ocorrencia do dano com o elemento necessario para a 
caracterizagao do crime, bastando a simples probabilida.de de que ele possa 
desencadear-se". 

Ainda com relacao a responsabilizacao da pessoa juridica, agiu corretamente o 

legislador ao criar penas compativeis as suas condieoes (penas altemativas a prisao), evitando 

assim que fiquem em pune os crimes cometidos por entes juridicos, que sao os maiores 

agressores ao bem juridico tutelado pela LCA. Impertinente fora a discussao initial acerca da 

impossibilidade de imputacao penal da pessoa juridica, estando resolvido o impasse. Portanto, 

e indubitavel a aplicabilidade do artigo ora comentado. 

E importante salientar que "o artigo que previa a responsabilidade objetiva 

criminal foi vetado, mas a responsabilidade objetiva na esfera civil continua em vigor por 

forca do art. 14, §1°, da Lei 6.938/81, que trata da Politica Nacional do Meio Ambiente [. . . ]" 

(Jair Teixeira dos Reis, 2008, p. 198-199) 

http://probabilida.de
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Relevante e destacar que a LCA e aplicavel tanto na hipotese de ser o infrator um 

particular, como se este for o proprio Estado. Ha inclusive entendimento doutrinario pacifico 

a este respeito. 

O que se pretende com essa premissa e a punicao de todo e qualquer responsive] 

pelo prejuizo de ordem ambiental, independentemente do carater publico ou privado, sendo 

este passivel de indenizaeao e obrigado a cessar ou reverter quando possivel o dano causado. 

Ja que, como lembra Rodolfo de Camargo Mancuso (2001, p. 305) citando Hugo Nigro 

Mazzilli (que faz mencao a desastres ecologicos no territorio nacional), o causador por vezes 

pode ser o proprio Estado: 

As lesoes ao meio ambiente ou ao patrimonio cultural as vezes e o proprio Estado o 
primeiro a causa-las, como quanta inunda Sete Quedas ou as florestas amazonicas, 
em troca de seus lagos e usinas hidreletricas, muitas vezes instalados apenas por 
criterios politicos subaltemos ou para favorecer empreiteiras que financiam 
campanhas eleitorais e corrompem governantes. E ainda o Estado que constroi 
usinas nucleares em local de risco para a populagao. E ele quem explora e deixa 
vazar o petroleo que incendeia todo o bairro operario de Vila Soco. E ele quem 
produz o ago, em cuja corrida se langam a atmosfera diariamente e por dezenas de 
anos toneladas de residuos toxicos em Cubatao. (grifo nosso) 

Outro ponto que merece ser discutido e o que se refere a pena de multa instituida 

pela LCA. Nesta, o legislador previu muitas administrativas "altamente inibidoras (art. 75), 

ficando autorizada a sua lavratura por funcionarios de orgaos ambientais oficiais (art. 70)". 

(Paulo Alvarenga, 2001, p.73). Parece ter o legislador se excedido na cominaeao da pena: 

[...] o criterio de pena de multa e questionavel sob o prisma de sua eficacia 
dissuasiva, ponderando Sergio Salomao Shecaira, frente ao art. 18 da Lei 9.605/98, 
que desse modo se acaba punindo, 'da mesma maneira, a pessoa juridica e a pessoa 
fisica, com criterios - e valores - que foram equalizados, o que e inconcebivel. 
Melhor seria se houvesse transplantado o sistema de dias-multa do Codigo Penal 
para a legislagao protetiva do meio ambiente, fixando uma unidade especifica que 
correspondesse a um dia de faturamento da empresa e nao em padrao de dias-multa 
contidos na Parte Geral do Codigo Penal. Da maneira como fez o legislador, uma 
grande empresa podera ter uma pena pecuniaria nao condizente com a sua 
possibilidade de ressarcimento do dano ou mesmo com a vantagem obtida pelo 
crime. 

Nao obedeceu o legislador ao principio da determinacao, tratando de maneira 

igual entes diferentes, o que na pratica pode vir a interferir na aplicabilidade do artigo bem 

como na sua efetividade. Ocorre que, por causa da imprecisao do artigo, poderao ser 

cominadas muitas excessivas as pessoas fisicas (o que dificultara a fase de execueao da pena) 

e muitas irrisorias as pessoas juridicas, o que certamente nao e a intencao do legislador. 
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A LCA deu passos largos ao prever muitas que possam atingir valores vultosos, o 

que ira de certa forma inibir a atitude criminosa de grandes empresas. Errou ao nao instituir 

valores diversos para as pessoas fisica e juridica, ficando as primeiras prejudicadas por isso. 

O aspecto mais polemico da Lei 9.605/98 e o seu extremo protecionismo a fauna e 

flora brasileiras. O legislador mostrou-se sensivel diante da possibilidade de extingao das 

especies nativas animais ou vegetais brasileiras, que constituem uma das maiores riquezas 

nacionais. A intencao foi boa, no entanto houve excesso de rigorismo nas penas cominadas as 

praticas delitivas relacionadas a estes bens juridicos. 

A LCA mais uma vez foi positiva ao elencar crimes contra o ordenamento urbano 

e o patrimonio cultural, estando estes regulados pela lei nos seus artigos 62 a 65. Nesta secao, 

a lei criou um novo ilicito penal: tipificou a pratica da famigerada pixacao e ainda incluiu a 

pratica do grafite (modalidade de pixacao) como fato tipico. 

Acerca da aplicabilidade da Lei de Crimes Ambientais, aduz com clareza e 

perspicacia Rodolfo de Camargo Mancuso (2001, p.365): 

Especificamente no que concerne a tutela penal do ambiente, hoje pontifica a lei 
9.605/98, antes lembrada. Esse texto merece destaque por varios aspectos, como os 
citados a seguir: prodigalizou o emprego de normas penais em branco, ensejando, 
assim, a flexibilidade exegetica, que e muito importante em materia ambiental (art. 
29, §4°, I a IV; art. 34, caput e paragrafo unico, I e I I ; art. 35, I e I I ; art. 52; 
considerou o meio ambiente em sua dimensao global, ou seja, natural, cultural e 
artificial; deu relevo aos chamados crimes de peri go abstrato, para os quais e 
bastante a conduta virtualmente danosa ou a mera probabilidade de dano (y.g., art. 
54: "Causar poluicao de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos a saude humana (...) "; previu tipos penais passiveis de 
consumacao pela modalidade cidposa (v.g., arts. 38, 40, 41, 49, 68); instituiu a 
responsabilidade penal da pessoa juridica (art. 3°), inclusive por conduta omissiva 
de seus responsaveis (art. 2°), adotando, nesse campo, a disregard doctrine, para 
desconsiderar a personalidade juridica quando esta configure obstaculo ao 
ressarcimento do da no ambiental (art. 4°). 

"Malgrado alguns senoes apontados, ha inegavel avanco no ordenamento juridico 

ambiental com o tratamento agora mais sistemico da tutela penal, por forca da Lei 9.605/98" 

(Edis Milare apud Mancuso, 2001, p.365). Apesar das criticas fonmiladas acerca da 

aplicabilidade de alguns dos seus artigos, a LCA trouxe avancos significativos na luta pela 

preservagao ambiental. E, portanto, eficaz, e nos pontos em que titubeia deixa nitidamente 

margem ao uso de remedios como a integragao da norma juridica para sanar o problema. E 

atraves do uso da jurisprudencia, pode atingir a sua maxima efetividade, perseguida pelo 

legislador. 
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3.4 Efetividade da Lei de Crimes Ambientais no territorio nacional brasileiro 

Trata-se a efetividade da realizacao do comando normativo pela sociedade, da sua 

eoncretizacao, da sua materializacao perante os casos concretos. E uma realizacao do Direito, 

que estara efetivamente desempenhando sua verdadeira funcao social. Simboliza a efetividade 

a forma como se comportam as normas diante da realidade dos fatos. 

Como ja fora dito anteriormente, um dispositivo legal deve ser observado e 

cumprido espontaneamente pela sociedade. Somente quando um individuo, em descompasso 

com a coletividade, vir a transgredir esta norma, sofrera uma sancao por meio da atividade 

coercitiva estatal, fato que dara ensejo a aplicagao da lei. 

A Lei de Crimes Ambientais se mostra eficaz, ou seja, e aplicavel. No entanto, 

resta se saber se a lei, mesmo estando apta a realizar sua fungao social, vem sendo cumprida 

no amago do territorio nacional, se realmente tem aplicabilidade e se e efetiva. Esta pergunta 

sera respondida atraves do estudo das jurisprudencias encontradas no Supremo Tribunal 

Federal que utilizem a Lei de Crimes Ambientais como fundamentacao das decisoes. 

3.4.1 Importancia do uso da jurisprudencia pelos magistrados 

Consiste a jurisprudencia em reiteradas decisoes semelhantes a respeito de um 

determinado caso concreto. Serve de norte para os operadores do Direto, sendo indispensavel 

a tutela jurisdicional. Pode o juiz, para solucao de uma demanda, fulcrar-se numa 

jurisprudencia se necessario. 

A jurisprudencia e uma forma de evitar-se o perecimento do Direito. Por ela 

busca-se extrair a "ratio legis e o verdadeiro espirito da lei" (Paulo Alvarenga, 2001, p.204). 

Sempre que uma lei deixe de corresponder a uma realidade social, faz-se necessario o uso da 

interpretagao jurisprudential, a fim de revigorar a letra expressa desta lei. 

Segundo o doutrinador, existe no seio do Direito Ambiental Brasileiro certa 

"instabilidade juridica na area da tutela dos interesses difusos (meio ambiente)" (Paulo 

Alvarenga, 2001, p.204), o que tem desencadeado diferentes comportamentos decisorios e, 
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consequentemente, ocasionado um acumulo de jurisprudencias que servirao de embasamento 

para futuras decisoes. 

Diante da problematica surge a LCA, com o escopo de solidificar o ordenamento 

vigente, suprir as lacunas existentes e trazer em um unico diploma medidas tuteladoras 

energicas que abarquem todos os bens juridicos telados. O proximo passo do trabalho sera 

analisar se a LCA realmente vem cumprindo o objetivo a que se propoe, seu fim social, ou 

seja, se a lei esta sendo realmente efetiva. 

3.4.2 Estudo analitico das jurisprudencias do STF que versam sobre crimes ambientais 

O estudo pratico desenvolvido neste topico do trabalho baseia-se nas 

jurisprudencias dispostas no site do STF, que envolvam crimes ambientais, ate a data de 

conclusao deste trabalho, com enfoque especial aqueles julgados que facam alusao direta a 

Lei de Crimes Ambientais, ou seja, cuja materia envolva crimes tipificados pela lei em 

analise. 

O objetivo do estudo e saber como vem se comportando a LCA perante os 

Tribunals Superiores, e atraves da analise das jurisprudencias, chegar a uma conclusao sobre a 

aplicabilidade da lei e sua eficacia social no territorio brasileiro. 

Na ultima data de acesso, dia 28 de junho de 2008, o site dispunha de 24 

jurisprudencias que versavam sobre crimes ambientais, das quais apenas dezesseis estavam 

diretamente relacionadas a Lei de Crimes Ambientais. Sao estes acordaos, em anexo, que 

serao estudados na pesquisa e embasarao a futura resposta ao questionamento inicial do 

trabalho. 

Questiona-se a efetividade da lei, uma vez que, quanto a sua eficacia, nao resta 

duvidas de que, apesar de algumas pequenas falhas apontadas, que nao interferem na sua 

aplicabilidade, a lei e capaz de cumprir o fim a que se destina. Quando nao, deixa margem ao 

uso dos diversos mecanismos de integragao da norma na aplicagao da lei, inclusive das 

jurisprudencias. 

Atraves da pesquisa pode-se afirmar que a LCA e realmente eficaz. Usando-se 

como pararnetro de pesquisa as jurisprudencias em anexo, percebe-se que, ao menos quanto 

ao merito dos acordaos, os orgaos julgadores sao unanimes ao indeferir os recursos cuja 

questao verse sobre a materialidade da LCA, sempre os julgando improcedentes. O 
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deferimento das agoes geralmente esta atrelado a questoes meramente proeessuais, e nao 

materials do processo. Isto implica dizer que ha realmente aplicabilidade da lei ou 

possibilidade desta efetivar-se. 

Na grande maioria dos processos em apreciacao, os criminosos estao enquadrados 

nos denominados "crimes contra a flora", dispostos na lei no capitulo V, secao I I , artigos 38 a 

53. O lider do ranking, com o maior numero de processos desta especie, foi o Estado do 

Tocantins (RE349184, RE349186, RE349189, RE349196, todos em anexo). Das dezesseis 

jurisprudencias analisadas, apenas duas tem como infrator a figura de pessoas juridicas, nas 

denials os agentes do crime sao pessoas fisicas. Quanto aos processos relacionados aos 

chamados "crimes contra a fauna", previstos na LCA no capitulo V, secao I , artigos 29 a 37, 

constam em numero de dois somente. A aplicagao da pena de multa aparece em apenas um 

dos processos (HC84821 / MG). 

Parece absurdo, mas em meio as jurisprudencias encontra-se uma que e uma 

verdadeira vergonha para o nosso pais: prefeito incurso no art. 39 da Lei de Crimes 

Ambientais, que tipifica o "Cortar arvores em floresta considerada de preservagao 

permanente, mesmo que em formagao, ou utiliza-la com infringencia das normas de 

protegao"; nao confonnado em agredir o meio ambiente, algo imperdoavel na sua posigao de 

gestor publico que tem obrigagao de zelar pelo meio ambiente, tentou inibir a agao da policia 

militar para realizagao do crime. 

Das jurisprudencias obtidas, apenas duas tratavam da responsabilizagao penal de 

pessoas juridicas, o que e simplesmente inconcebivel, visto que estas sao as maiores 

transgressoras quando o assunto e crime de ordem ambiental. O HC85190 / SC (Anexo), cujo 

crime foi cometido por pessoa juridica nao publica, foi indeferido quanto ao merito, ou seja, 

nao foi negada a possibilidade de punigao das pessoas fisicas envolvidas no crime, o que 

parece ser um avango. 

Ja o HC83554 / PR (Anexo), cujo autor do ilicito penal foi a Petrobras por agao de 

seus dirigentes, foi concedido por entender-se que o presidente da empresa nao poderia 

responder pelo ilicito, o que ficaria a cargo dos seus diretores. Mas onde fica a 

responsabilidade objetiva pregada pela lei neste caso? O caso em tela aumenta mais ainda a 

crenga de que os entes juridicos publicos, e o que e pior, seus respectivos representantes, 

podem estar a salvo de punigoes. Seja por uma questao politica, seja por uma questao 

economiea. A esse respeito, expoe Renato Nallini (2003, p.303): 
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[..] o infrator ambiental e quase sempre uma empresa, mais poderosa do que o 
cidadao, quando nao o proprio Estado, diretamente ou por alguma de suas miiltiplas 
exteriorizacoes. [...] Nao e incomum que o Estado seja um grande devastador da 
natureza, um grande poluidor, um grande infrator ambiental. Que o digam as obras 
nos inumeros municipios, nem sempre a respeitar a natureza e o patrimonio cultural 
local. O Estado tambem deve responder pelo dano ambiental, pois nao e "dono da 
natureza", mas seu mero guardiao, para entrega-lo nao deteriorado as futuras 
geragoes. 

O que mais chama a atencao, diante da analise das jurisprudencias, e o fato da 

demora no andamento do processo. A media de tempo da tramitacao da maioria dos 

processos, que versam sobre crimes ambientais, analisados no site do STF, fica entre um e 

dois anos, da distribuicao ate julgamento e baixa do processo. Isto, de forma indireta, pode 

consistir em empecilho a plena efetividade da lei, ja que os criminosos podem se utilizar deste 

artificio recursal para protelar a prolatacao da sentenca, esquivando-se da punicao tanto 

quanto puder. 

Diante dos dados ora expostos, chega-se a conclusao de que a Lei de Crimes 

Ambientais, embora tenha sido alvo de inumeras criticas a respeito de sua prosperidade e de 

seu conteudo, e eficaz e tem, portanto, aplicabilidade no ambito do tribunal (STF). No 

entanto, pode-se dizer que a lei ainda nao alcancou um estagio de plena eficacia social (ou 

efetividade). 

Mesmo apos dez anos de sua vigencia, a lei se mostra timida e, ao contrario do 

que propoe seus artigos, nao esta sendo tao inibidora. Crimes contra a natureza, de diversas 

especies, vem sendo cometidos dia apos dia, e as autoridades competentes nao tomam as 

providencias necessarias para sanar de vez o mal. Prova disso e a pequena quantidade de 

julgados nos Tribunals Superiores Federals. Ate a data da ultima pesquisa realizada nos sites 

do STF e STJ, o numero de processos que ali tramitaram, de ordem ambiental, nao 

ultrapassou os 24 no site do STF e os 59 no site do STJ. O numero fica ainda mais restrito 

quando se fala em processos que fundamentem sua decisao usando como respaldo juridico a 

Lei de Crimes Ambientais. 

Conforrne Fernando Gabeira (2003, p.276), a Lei de Crimes Ambientais tinha 

tudo para ser a solucao dos problemas de ordem ambiental no Brasil, no entanto "Inexistem 

estudos sobre a reducao de crimes ambientais depois da lei. Ela ampliou a seguranca da 

fiscalizacao e, em casos de desastres ambientais, mostra aos empresarios negligentes que alem 

dos prejuizos materials ha tambem a possibilidade da prisao". 

Talvez a justificativa para este aparente descaso com as agoes de cunho ambiental 

se encontre, como mencionado anteriomiente, na colisao entre os interesses socio-economicos 
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e politicos e os interesses de cunho ecologico. Nao e facil mudar o pensamento de uma nacao 

que desde seu descobrimento sobrevive da exploracao descontrolada de suas abundantes 

riquezas naturais; pais de latifundiarios, cujas terras estao mal distribuidas e sao destruidas 

pelo mau uso; patria onde infelizmente os interesses individuais se sobrepoem aos coletivos e 

onde so a minoria se beneficia. 

Luis Roberto Barroso (2000, p.86) comenta sobre as dificuldades impostas na 

execugao das leis: 

[...] resultara dificil a concretizacao de uma norma que contrarie interesses 

particulares poderosos, influentes sobre os proprios organismos estatais, os quais, 

por acumpliciamento ou impotencia, relutarao em acionar os mecanismos para 

impor sua observaneia compulsoria. 

A solucao para que a Lei de Crimes Ambientais alcance sua maxima efetividade 

ou eficacia social seria uma maior fiscalizacao por parte das autoridades competentes 

associada a uma politica repressiva eficaz. No ambito da prevencao, e preciso se investir em 

politicas de esclarecimento a populagao das formas de combate a degradagao ambiental. E 

preciso incentivar os cidadaos desde pequenos a cuidar da natureza, respeita-la e conserva-la 

para o bem das futuras geragoes. A mudanga de habitos que, a priori, parecem nao surtir 

efeitos poderao, no futuro, evitar grandes desastres ecologicos. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A luta pela conservacao do meio ambiente consiste em obrigagao de carater 

constitucional e o direito a um meio ambiente saudavel e equilibrado e uma garantia inerente 

a todo e qualquer cidadao. 

Na busca pela preservagao da natureza, o homem precisou criar mecanismos 

capazes de inibir a agao destruidora do meio ambiente pela coletividade. Foi atraves das 

normas que o homem passou entao a regular as condutas dos demais, impedindo desta forma 

que a vida em sociedade se tornasse um caos. 

No Brasil, as regulamentagoes no ambito do Direito Ambiental, existem desde a 

epoca do descobrimento (Brasil Colonia). Estas legislagoes foram sofrendo modificagoes ao 

longo dos seculos, adaptando-se a cada epoca e situag5es sociais respectivas. Durante o 

regime republicano, houve uma intensificagao na eriagao e promulgagao de diplomas com o 

escopo de tutelar o meio ambiente nas esferas civil, penal e administrativa. 

A Constituigao Federal de 1988 (CF/88), algou a preservagao do meio ambiente a 

garantia constitucional, e, conseqiientemente, ao status de principio fundamental do Direito 

Ambiental. Apos a promulgagao da vigente Carta Magna, ha crescente conscientizacao 

popular acerca da relevancia da protegao dos bens juridicos em tela. 

Foi neste contexto de incentivo as politicas protecionistas ambientais que surgiu a 

Lei de Crimes Ambientais em 12 de fevereiro de 1998. A lei, apesar de ter gerado muitas 

discussoes a respeito de seu conteudo e eficacia, foi considerada um divisor de aguas na 

historia das legislagoes ambientais no Brasil. Dentre todas as leis preexistentes, nenhuma se 

mostrava tao energica no combate a deterioragao do meio ambiente e nenhuma abarcava de 

maneira totalitaria todos os bens juridicos existentes na natureza como faz a comentada lei. 

Eis a relevancia da Lei de Crimes Ambientais, que foi um sinonimo de evolugao, 

de avango na tutela penal ambiental. Por esta razao, o fato de a lei ter sido tao importante 

dentro do ambito legislativo brasileiro, e que se deu a escolha do tema do trabalho, que teve 

como objetivo principal analisar a aplicabilidade e a efetividade da Lei de Crimes Ambientais 

no territorio nacional no ambito do Supremo Tribunal Federal (STF), atraves do estudo 

analitico das decis5es emanadas pelo mesmo, bem como atraves do estudo critico do 

conteudo material da lei e analise da lei no contexto socio-economico brasileiro. 

O trabalho, no primeiro capitulo, teceu consideragoes acerca da norma juridica. 

Nesta parte initial, fez-se uma explanagao geral sobre normas juridicas, que foram 
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conceituadas sob a visao de diferentes doutrinadores, tiveram sua natureza juridica defmida e 

suas caracteristicas peculiares expostas. Ainda, falou-se a respeito da possibilidade de 

integragao das normas juridicas como uma forma de peimitir a boa aplicagao das leis. 

Abordou o primeiro capitulo tambem assuntos como a aplicabilidade e a efetividade das 

normas em geral, apontando as diferengas existentes entre eficacia e efetividade (eficacia 

social) das normas juridicas. 

O segundo capitulo esbogou de maneira sutil o objetivo pretendido pelo trabalho: 

trouxe uma analise geral da Lei de Crimes Ambientais e, atraves dos comentarios 

concernentes a alguns de seus artigos, j a antecipou parcialmente a resposta ao questionamento 

initial do trabalho no tangente a aplicabilidade da lei. Neste capitulo demonstrou-se o quanto 

a lei trouxe inovagSes significativas no ambito da tutela penal ambiental, apesar de no inicio 

de sua vigencia ter sido alvo de inumeras criticas a respeito de seu conteudo. Alem disso, 

trouxe o capitulo consideragoes acerca do meio ambiente: conceituagao, natureza juridica e 

classiflcagao doutrinaria e juridica do mesmo. 

O terceiro capitulo, intitulado de "Analise da efetividade da Lei de Crimes 

Ambientais", abordou verdadeiramente o conteudo relacionado ao tema do trabalho e 

comprovou, atraves de estudos bibliograficos e jurisprudenciais, que a Lei de Crimes 

Ambientais e realmente eficaz, ou seja, tem aplicabilidade. No entanto, a sua eficacia social, 

ou sua efetividade, nao alcangou ainda a sua plenitude. Sua maxima expressao vem sendo 

limitada devido as questoes de ordem politico-economicas, quando nao, devido aos problemas 

de ordem socio-culturais como a falta de informagao da populagao, por exemplo. 

A metodologia empregada para elaboragao do trabalho foram a historico-

evolutiva, pois analisou-se a Lei de Crimes Ambientais inserida no contexto das legislagoes 

de cunho ambiental preexistentes a mesma, com intuito de mensurar seu grau de relevancia; 

bem como o metodo exegetico-juridico, uma vez que para se obter uma conclusao acerca 

eficacia e aplicabilidade da lei, realizou-se uma analise sistematica da mesma. 

Foi uma tarefa bastante complicada chegar a uma conclusao precisa acerca da 

problematica que gravita em torno do tema ora enfocado, pois os Tribunals Superiores 

carecem de decisoes neste sentido, o que automaticamente implica na falta de efetividade da 

Lei de crimes Ambientais. Mesmo apos dez anos de vigencia da lei, sao escassos os julgados 

que utilizem como respaldo juridico, ou como fundamentagao, um de seus dispositivos. 

Nao obstante, foi satisfatorio trabalhar com o tema que serviu para despertar uma 

autoconscientizagao sobre a necessidade da preservagao ambiental e da criagao de 

mecanismos cada vez mais eficazes com este intuito. A informagao e o primeiro passo 
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daqueles que pugnam pela intangibilidade dos recursos naturais passiveis de deterioracao e 

levantam com seriedade esta bandeira. 

E realmente importante que se criem leis com a intencao do exercicio da tutela 

ambiental, contudo, nao basta a criacao de novos diplomas, e preciso buscar a efetividade 

deles, visto que um meio ambiente bem estruturado e ecologicamente equilibrado se faz 

indispensavel a propria sobrevivencia da humanidade e nao pode, jamais se realizar apenas no 

piano das ideias. 
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ANEXO 

• (HC89735 / SP - SAO PAULO) - Tramitagao no STF: 26/09/2006 a 03/04/2008 

EMENTA: Habeas Corpus. Crimes contra o meio ambiente (Lei n° 9.605/98) e de loteamento 
clandestino (Lei n° 6.766/79). Inepcia formal da denuncia. Tipicidade da conduta criminosa 
inscrita no artigo 40 da Lei n° 9.605/98. Caracterizagao da area degradada como "unidade de 
conservacao". Reexame de provas. Auto-aplicabilidade do artigo 40 da Lei n° 9.605/98. 
Dosimetria da pena. Questao nao apreciada no acordao impugnado. Supressao de instancia. 
Precedentes. 1. Nao se reputa inepta a denuncia que preenche os requisitos formais do artigo 
41 do Codigo de Processo Penal e indica minuciosamente as condutas criminosas em tese 
praticadas pelo paciente, permitindo, assim, o exercicio do direito de ampla defesa. 2. A 
declaracao de atipicidade da conduta capitulada no artigo 40 da Lei n° 9.605/98, sob a 
alegacao de que a area degradada nao seria uma "unidade de conservacao" demandaria 
reexame de provas, o que nao se admite no rito estreito do habeas corpus. 3. De outra parte, 
nao e possivel subordinar a vigencia do dispositivo legal em referenda a edigao da Lei n° 
9.985/2000 ou do Decreto n° 4.340/02. O artigo 40 da Lei n° 9.605/98, independentemente 
das alteracoes inseridas pela Lei n° 9.985/2000 ou da regulamentagao trazida pelo Decreto n° 
4.340/02, possuia, ja em sua redagao original, densidade normativa suficiente para permitir a 
sua aplicagao imediata, sendo certo que essas alteragoes nao implicaram abolitio criminis em 
nenhuma medida. 4. A dosimetria da pena cominada para o crime de loteamento clandestino 
nao merece reparo. A exasperagao da reprimenda para alem do minimo legal esta lastreada em 
elementos diversos daqueles que ja compoem o tipo penal em referenda e plenamente 
compativeis com a especie. 5. No caso concreto, nao cabe apreciar os alegados vicios na 
dosimetria da pena cominada pela pratica do crime ambiental porque o acordao impugnado, 
do Superior Tribunal de Justiga, nao enfrentou essa questao, nem constam dos autos 
elementos que permitam aferir que ela foi submetida aquela Corte. O exame do tema, neste 
ensejo, conflguraria supressao de instancia nao autorizada. 6. Habeas corpus conhecido em 
parte e, nessa parte, denegado. 

• (HC86249 / SP - SAO PAULO) - Tramitagao no STF: 05/07/2005 a 26/04/2006 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PESCA DE CAMAROES DURANTE O PERIODO DE 
REPRODUCAO DA ESPECIE. ALEGACAO DE INSIGNIFICANCIA EM FACE DA 
PEQUENA QUANTIDADE DE CAMARAO PESCADO, BEM COMO DE INEPCIA DA 
INICIAL POR AUSENCIA DE INDIVID UALIZAQAO DA CONDUTA E INEXISTENCIA 
DE INDICIOS DE AUTORIA. AUSENCIA DE PERICIA DEMONSTRATIVA DA 
MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE. Para o trancamento da agao penal, a ausencia de 
tipicidade deve ser evidenciada de piano. Alem de noventa quilos de camarao aparentemente 
nao ser insignificante, tal juizo depende de valoragao das provas produzidas. A denuncia esta 
baseada no auto de infragao ambiental da lavra do IBAMA, bem como na documentagao 
administrativa pertinente, o que afasta a alegagao da ausencia de prova da autoria e da 
materialidade do delito. Writ denegado. 

• (HC85190 / SC - SANTA CATARINA) - Tramitagao no STF: 02/12/2004 a 
24/03/2006 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA ACAO PENAL. 
ALEGACAO DE INEPCIA DA DENUNCIA. DIREITO CRIMINAL AMBIENTAL. 
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RESPONSABILIDADE DE DIRIGENTES DE PESSOA JURIDICA. ART. 2° DA LEI 
9.605/1998. Rejeitado pedido de trancamento de agao penal, dada a expressa previsao legal, 
nos termos da legislagao ambiental, da responsabilizagao penal de dirigentes de pessoa 
juridica e a verificagao de que consta da denuncia a descrigao, embora sucinta, da conduta de 
cada um dos denunciados. Habeas corpus indeferido. 

• (HC84821 / MG - MINAS GERAIS) - Tramitagao no STF: 21/09/2004 a 08/02/2006 

EMENTA: HABEAS CORPUS. Paciente condenado a dez meses de detengao em regime 
aberto e cem dias-multa, por infringencia ao disposto no art. 46 da Lei 9.605/1998. 
Substituigao da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - prestagao pecuniaria 
correspondente a doagao de alimentos a entidade assistencial no valor de vinte salarios 
minimos vigentes a epoca dos fatos -, nos termos do art. 44, do Codigo Penal, em virtude da 
natureza do delito e dos principios que informam a Lei 9.099, de 1995. O juiz de primeira 
instancia, ao substituir a pena, ressaltou existir vedagao legal decorrente da reincidencia do 
paciente no mesmo crime. Alegagao de excessiva onerosidade das penas pecuniarias. 
Argumentagao no sentido de que essa circunstancia impossibilitara o cumprimento das penas, 
o que as reverteria em pena corporal. Habeas corpus nao-conhecido quanto a pena de multa, 
uma vez que esta nao enseja o cerceamento de liberdade individual do paciente, nos termos do 
art. 51 do Codigo Penal. Para a reavaliagao da fixagao da reprimenda imposta, seria 
necessario o reexame de provas, incabivel em pedido de habeas corpus. Nao se justifica o 
inconformismo do paciente, porquanto e vedada em lei a substituigao, benefica, que lhe foi 
deferida. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido. 

• (HC83554 / PR - PARANA) - Tramitagao no STF: 23/09/2003 a 12/12/2005 

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Responsabilidade penal objetiva. 3. Crime ambiental previsto 
no art. 2° da Lei n° 9.605/98. 4. Evento danoso: vazamento em um oleoduto da Petrobras 5. 
Ausencia de nexo causal. 6. Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente nao-atribuivel 
diretamente ao dirigente da Petrobras. 7. Existencia de instancias gerenciais e de operagao 
para fiscalizar o estado de conservagao dos 14 mil quilometros de oleodutos. 8. Nao-
configuragao de relagao de causalidade entre o fato imputado e o suposto agente criminoso. 8. 
Diferengas entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da propria empresa. 9. 
Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se 
atribuir ao individuo e a pessoa juridica os mesmos riscos. 11. Habeas Corpus concedido 

• (HC85214 / MG - MINAS GERAIS) - Tramitagao no STF: 03/12/2004 a 18/07/2005 

EMENTA: I . Habeas corpus: descabimento. 1. Alegagao de nulidade de decisao que decretou 
a perda da carga e o descarregamento em empresa diversa da destinataria : ausencia, no ponto, 
de ameaga ou constrangimento a liberdade de locomogao. 2. Questoes relacionadas a 
inexigibilidade de conduta diversa, que demandam o revolvimento de fatos e provas, ao que 
nao se presta o procedimento sumario e documental do habeas corpus. I I . Crime ambiental: 
transporte de carvao vegetal sem licenga valida para todo o tempo da viagem outorgada pela 
autoridade competente (L. 9.605/98, art. 46, paragrafo unico): exigencia de autorizagao 
ambiental expedida pelo IBAMA - existente e no prazo de validade - e nao de regularidade da 
documentagao fiscal, cuja ausencia nao afeta o bem juridico protegido pela incriminagao, qual 
seja o meio-ambiente, o que induz a atipicidade do fato, ainda quando se trate, como no caso, 
de um crime de mera conduta (v.g., HC 81.057, l t t T., 25.4.04, Pertence, Infs. STF 349 e 385). 



63 

• (RHC83071 / SC - SANTA CATARINA) - Tramitagao no STF: 06/05/2003 a 
26/02/2004 

EMENTA: Recurso de Habeas Corpus. 2. Denuncia formulada contra Prefeito tendo em vista 
conduta tipificada nos arts. 147 (ameaga), e 333 (corrupcao ativa) c/c art. 71 (crime 
continuado) do Codigo Penal; e no art. 39 da Lei n° 9.605, de 1998 (corte de arvores em 
floresta considerada de preservacao permanente, sem permissao da autoridade competente), 
c/c os arts. 29 (concurso de pessoas) e 69 (concurso material) do Codigo Penal. 3. Oferta de 
beneficios ilicitos e ameaca a Sargento da Policia Militar para que este nao agisse com a 
devida exacao em atos de fiscalizagao ambiental. 4. Denuncia acompanhada de degravagao de 
fitas de audio e video realizada por peritos nao oficiais. 5. Requerimento, formulado na 
denuncia, de degravagao das fitas de audio e video por peritos oficiais. 6. Pleito formulado 
pelo denunciado para que o prazo para apresentagao de defesa preliminar (art. 4° da Lei n° 
8.038, de 1990) fosse interrompido ate que tivesse o acusado acesso a degravagao oficial das 
fitas. 7. Habeas Corpus considerado prejudicado no ambito do STJ. 8. Recurso em que sao 
reiteradas as alegagoes apresentadas perante o STJ, no sentido de que o paciente nao poderia 
apresentar resposta escrita sem conhecer os termos de prova contida nos autos. 9. 
Considerando-se que no habeas corpus ajuizado perante o STJ postulava-se tao-somente a 
interrupgao do prazo para apresentagao da resposta preliminar, recebida a denuncia, nos 
termos do art. 7°, da Lei n° 8.038, de 1990, restou sem objeto a impetragao. 10. Recurso a que 
se nega provimento. 

• (RE349184 / TO - TOCANTINS) - Tramitagao no STF: 11/04/2003 a 01/08/2002 

EMENTA: - Recurso extraordinario. Crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98. 
Competencia da Justiga estadual comum. - Esta Primeira Turma, em 20.11.2001, ao julgar o 
RE 300.244, em caso semelhante ao presente, decidiu que, nao havendo em causa bem da 
Uniao (a hipotese entao em julgamento dizia respeito a desmatamento e deposito de madeira 
proveniente da Mata Atlantica que se entendeu nao ser bem da Uniao), nem interesse direto e 
especifico da Uniao (o interesse desta na protegao do meio ambiente so e generico), nem 
decorrer a competencia da Justiga Federal da circunstancia de caber ao IBAMA, que e orgao 
federal, a fiscalizagao da preservagao do meio ambiente, a competencia para julgar o crime 
que estava em causa (artigo 46, Paragrafo Unico, da Lei 9.605/98, na modalidade de manter 
em deposito produtos de origem vegetal integrantes da flora nativa, sem licenga para 
armazenamento) era da Justiga estadual comum. - Nesse mesmo sentido, posteriormente, em 
18.12 .2001, voltou a manifestar-se, no RE 299.856, esta Primeira Turma, no que foi seguida, 
no RE 335.929, por decisao do eminente Ministro Carlos Velloso da 2 a Turma, e no HC 
81.916, 2 a Turma . - A mesma orientagao e de ser seguida no caso presente. Recurso 
extraordinario nao conhecido. 

• (RE349186 / TO - TOCANTINS) - Tramitagao no STF: 01/08/2002 a 20/02/2003 

EMENTA: - Recurso extraordinario. Crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98. 
Competencia da Justiga estadual comum. - Esta Primeira Turma, em 20.11.2001, ao julgar o 
RE 300.244, em caso semelhante ao presente, decidiu que, nao havendo em causa bem da 
Uniao (a hipotese entao em julgamento dizia respeito a desmatamento e deposito de madeira 
proveniente da Mata Atlantica que se entendeu nao ser bem da Uniao), nem interesse direto e 
especifico da Uniao (o interesse desta na protegao do meio ambiente so e generico), nem 
decorrer a competencia da Justiga Federal da circunstancia de caber ao IBAMA, que e orgao 
federal, a fiscalizagao da preservagao do meio ambiente, a competencia para julgar o crime 
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que estava em causa (artigo 46, Paragrafo Unico, da Lei 9.605/98, na modalidade de manter 
em deposito produtos de origem vegetal integrantes da flora nativa, sem licenga para 
armazenamento) era da Justiga estadual comum. - Nesse mesmo sentido, posteriormente, em 
18.12 .2001, voltou a manifestar-se, no RE 299.856, esta Primeira Turma, no que foi seguida, 
no RE 335.929, por decisao do eminente Ministro Carlos Velloso da 2 a Turma, e no HC 
81.916, 2" Turma . - A mesma orientagao e de ser seguida no caso presente. Recurso 
extraordinario nao conhecido. 

• (HC81916 / PA - PARA) - Tramitagao no STF: 23/04/2002 a 30/10/2002 

EMENTA: (1) Habeas Corpus, Crime previsto no art. 46, paragrafo unico, da Lei n° 9.605, 
de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competencia da Justiga Comum (2) Denuncia oferecida 
pelo Ministerio Publico Federal perante a Justiga Federal com base em auto de infragao 
expedido pelo IBAMA. (3) A atividade de fiscalizagao ambiental exercida pelo IBAMA, 
ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura 
interesse generico, mediato ou indireto da Uniao , para os fins do art. 109, IV, da 
Constituigao. (4) A presenga de interesse direto e especifico da Uniao, de suas entidades 
autarquicas e empresas publicas - o que nao se verifica, no caso -, constitui pressuposto para 
que ocorra a competencia da Justiga Federal prevista no art. 109, IV, da Constituigao. (5) 
Habeas Corpus conhecido e provido. 

• (RE349189 / TO - TOCANTINS) - Tramitagao no STF: 01/08/2002 a 15/01/2003 

EMENTA: Recurso extraordinario. Crime previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98. 
Competencia da Justiga estadual comum. - Esta Primeira Turma, recentemente, em 
20.11.2001, ao julgar o RE 300.244, em caso semelhante ao presente, decidiu que, nao 
havendo em causa bem da Uniao (a hipotese entao em julgamento dizia respeito a 
desmatamento e deposito de madeira proveniente da Mata Atlantica que se entendeu nao ser 
bem da Uniao), nem interesse direto e especifico da Uniao (o interesse desta na protegao do 
meio ambiente so e generico), nem decorrer a competencia da Justiga Federal da circunstancia 
de caber ao IBAMA, que e orgao federal, a fiscalizagao da preservagao do meio ambiente, a 
competencia para julgar o crime que estava em causa (artigo 46, paragrafo unico, da Lei 
9.605/98, na modalidade de manter em deposito produtos de origem vegetal integrantes da 
flora nativa, sem licenga para armazenamento) era da Justiga estadual comum. - Nesse mesmo 
sentido, posteriormente, em 18.12.2001, voltou a manifestar-se, no RE 299.856, esta Primeira 
Turma, no que foi seguida, no RE 335.929, por decisao do eminente Ministro Carlos Velloso 
da 2 a Turma. - A mesma orientagao e de ser seguida no caso presente. Recurso extraordinario 
nao conhecido. 

• (RE349196 / TO - TOCANTINS) - Tramitagao no STF: 01/08/2002 a 15/01/2003 

EMENTA: Recurso extraordinario. Crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98. 
Competencia da Justiga estadual comum. - Esta Primeira Turma, recentemente, em 
20.11.2001, ao julgar o RE 300.244, em caso semelhante ao presente, decidiu que, nao 
havendo em causa bem da Uniao (a hipotese entao em julgamento dizia respeito a 
desmatamento e deposito de madeira proveniente da Mata Atlantica que se entendeu nao ser 
bem da Uniao), nem interesse direto e especifico da Uniao (o interesse desta na protegao do 
meio ambiente so e generico), nem decorrer a competencia da Justiga Federal da circunstancia 
de caber ao IBAMA, que e orgao federal, a fiscalizagao da preservagao do meio ambiente, a 
competencia para julgar o crime que estava em causa (artigo 46, paragrafo unico, da Lei 
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9,605/98, na modalidade de manter em deposito produtos de origem vegetal integrantes da 
flora nativa, sem licenga para armazenamento) era da Justiga estadual comum. - Nesse mesmo 
sentido, posteriormente, em 18.12.2001, voltou a manifestar-se, no RE 299.856, esta Primeira 
Turma, no que foi seguida, no RE 335.929, por decisao do eminente Ministro Carlos Velloso 
da 2 a Turma. - A mesma orientagao e de ser seguida no caso presente. Recurso extraordinario 
nao conhecido. 

• (RE300244 / SC - SANTA CATARTNA) - Tramitagao no STF: 15/03/2001 a 
07/03/2002 

EMENTA: Competencia. Crime previsto no artigo 46, paragrafo unico, da Lei n° 9.605/98. 
Deposito de madeira nativa proveniente da Mata Atlantica. Artigo 225, § 4°, da Constituigao 
Federal. - Nao e a Mata Atlantica, que integra o patrimonio nacional a que alude o artigo 225, 
§ 4°, da Constituigao Federal, bem da Uniao. - Por outro lado, o interesse da Uniao para que 
ocorra a competencia da Justiga Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser 
direto e especifico, e nao, como ocorre no caso, interesse generico da coletividade, embora ai 
tambem incluido genericamente o interesse da Uniao. - Conseqiientemente, a competencia, no 
caso, e da Justiga Comum estadual. Recurso extraordinario nao conhecido. 

• (HC85066 / GO - GOIAS) - Tramitagao no STF: 09/11/2004 a 31/05/2005 

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. 
INEPCIA DA DENUNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A ACAO PENAL. I . -
Denuncia que atende aos requisites do art. 41 do CPP. I I . - A jurisprudencia do Supremo 
Tribunal Federal firmou-se no sentido de que nao se tranca a agao penal quando a conduta 
descrita na denuncia configura, em tese, crime. I I I . - H.C. indeferido. 

• (HC85335 / PA - PARA) - Tramitagao no STF: 28/12/2004 a 23/11/2005 

EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisao preventiva. 3. Fuga do reu do distrito da culpa. Garantia 
da aplicagao da lei penal. 4. Ameaga a testemunhas. Conveniencia da instrugao criminal. 5. 
Existencia de razoes suficientes para a manutengao da prisao preventiva. Precedentes. 6. 
Ordem indeferida. 

- (HC86645 / SP - SAO PAULO) - Tramitagao no STF: 08/09/2005 a 15/05/2006 

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Quadrilha. Adulteragao de combustivel. 3. Alegagao de 
ausencia de fundamentagao do decreto da prisao preventiva. 4. Ordem devidamente 
fundamentada na garantia da ordem publica e economiea, vez que diante da continuidade das 
praticas do paciente, que faz parte de quadrilha organizada de adulteragao de combustiveis, 
ocasionaria danos ao mercado, aos consumidores e ao meio ambiente 5. Precedentes. 6. 
Ordem denegada 


