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UNICAMP 

UNNERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/ 

INSTITUTO DE GEOCIENCIASIDEPTO DE 

ADMINISTRA(:AO E POLiTICA DE RECURSOS MINERAlS 

0 CRIME DE EXTRA(:AO IRREGULAR DE MINERAlS, PREVISTO NA 

LEINo 9.605/98: COMPETENCIAS PROCESSUAIS E RESPONSABILIDADES 

RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Wilson Jose Figueiredo Alves Junior 

A presente disserta9iio pretende contribuir para solucionar o problema da 
competencia processual para processar e julgar o crime de extra9iio irregular de minerais, descrito 
no artigo 55 da Lei no 9.605/98. 

A conjuga9iio dos artigos 20, inciso IX; 109, inciso IV e 144, paragrafo 4° da 
Constitui9iio Federal, introduzidos no universo conceitual, permitem sustentar a tese da 
competencia da Justi9a Federal para processar e julgar o crime de extra9iio irregular de minerais. 

A analise fracionada do crime do artigo 55 e seu paragrafo Unico permite elucidar a 
questiio quando, abordados sob a otica do direito penal, enfrenta temas como o sistema de 

aplicayiio de penas, os beneficios processuais, a persecu9iio criminal e os artigos que foram 
revogados com a edi9iio da Lei n° 9.605/98. 

As responsabilidades civis, penais e administrativas sao tratadas ao Iongo do texto, 
com maior enfase para a penal e a civil, por surgirem indaga9oes acerca da competencia 

processual (local da infra9iio ). 
Os incidentes processuais abordados tern o condiio de prover a discussao ate que se 

chegue aos tribunais superiores, objetivando que o assunto seja fruto de materia a ser sumulada, 
dirimindo as duvidas quanto a competencia processual e os dispositivos revogados pela Lei. 

A recupera9iio ambiental decorrente de atividade irregular de minerayiio, disciplinada 
no paragrafo Unico do artigo 55, e assunto que deve ser tratado de forma severa e eficaz, com 

vistas a promover a adequada recupera9iio do meio ambiente. 
0 surgimento de leis arnbientais objetivando a cooperayiio transfronteiri9a, 

proporciona a apura9iio das responsabilidades e autonomia em sua aplicayiio, relacionando com o 
direito internacional e inter-regional, enrijecendo importantes blocos economicos, como a Uniao 

Europeia e o Mercosul. 
A pesquisa surge como ferrarnenta aos operadores do direito, oferecendo roteiros na 

medida em que propicia dinamizar e otimizar procedimentos criminais e administrativos, 

reduzindo custos e tramites processuais, imprimindo celeridade e economia processual ao sistema 

judiciario brasileiro. 
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THE CRIME OF IRREGULAR MINERAL EXTRACTION, PURSUANT TO 

LAW Nr 9.605/98: PROCEDURAL JlJRISDICTION AND LIABILITIES 

ABSTRACT 

MASTERS ESSAY 

Wilson Jose Figueiredo Alves Junior 

This essay intends to contribute towards the solution of the procedural jurisdiction 

problem in suing and judging the crime of irregular mineral extraction, described in article 55 of 

Law ill 9.605/ 98. 

The conjunction of articles 20, subsection IX; 109, subsection IV and 144 4lh 

paragraph of the Federal Constitution, introduced in the conceptual universe, allows to sustain the 

thesis of Federal Justice jurisdiction to sue and judge the crime of irregular mineral extraction. 

The fragmentary analysis of the crime related to article 55 and its sole paragraph 

allows one to elucidate the question when, approached under the penal right point of view, to face 

issues such as the penalty application system, procedural benefits, accusatory procedure as well 

as the articles which were revoked with the publication of Law ill 9.605/98. 

The civil, penal and administrative liabilities are addressed throughout the text, with 

larger emphasis on penal and civil responsibilities, due to the arousal of questions concerning the 

procedural jurisdiction (place of infringement). 

The addressed procedural incidents have the power of providing the discussion until 

they are taken to the Supreme Courts, so that the issue is the result of subject to be abridged, 

clearing doubts concerning procedural jurisdiction and the provisions revoked by law. 

The environmental recovery resulting from irregular mining, regulated through sole 

paragraph of article 55, is an issue which must be dealt strictly and efficiently, aiming at the 

promotion of correct environmental recovery. 

The emergence of environmental laws aiming at the cooperation among borders, 

provides responsibility assessment and autonomy in its application, relating them to International 
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and regional law, hardening important economic blocks such as the European Union and 

Mercosul. 

The research arises as a tool for lawyers, providing them with means, making 

criminal and administrative proceedings dynamic and optimized, reducing costs and procedural 

steps, implanting procedural speeding up and economy to the Brazilian Judicial System. 
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INTRODU(:AO 

Tao logo entrou em vigor a Lei de Crimes Ambientais e surgiram os primeiros 

inqueritos e procedimentos criminais envolvendo a extfa\;ao irregular de minerais, despertou em 

nos a inquietude quanto a questao da competencia para processar e julgar o crime descrito no 

artigo 55. 

Assunto controvertido e de vital importancia entre os operadores do direito e 

materia do Direito Processual Civil e Penal, a competencia processual e tema por demais 

delicado, raziio pela qualjustificou sua escolha como objeto de analise desse universo juridico
1 

0 objetivo dessa pesquisa e apontar os criterios que estabelecem a competencia 

da Justic;;a Federal para processar e julgar o crime do artigo 55 da Lei n° 9.605/98, resgatando as 

responsabilidades decorrentes da atividade de minera9ao, suas implicac;;oes e os equivocos 

juridicos mais comuns devidos a sua aplicabilidade duvidosa. 

Nas paginas que se seguem, dedicadas aos que se iniciam no estudo da Lei de 

Crimes Ambientais, abordaremos, em linguagem didatica e de facil compreensao, o universo 

conceitual, as leis ambientais - inseridas no contexto do direito intemacional - as 

responsabilidades, o crime do artigo 55 e a competencia para processa-lo e julga-lo. 

0 problema sera apresentado em 5 capitulos. No primeiro deles e oferecido urn 

resgate de conceitos basicos para conduzir o leitor a toda a discussao que se passa nos demais 

capitulos. 

No segundo capitulo tratamos as responsabilidades decorrentes da atividade de 

minera9ao, evidenciando, principalmente, a responsabilidade penal. 

No terceiro capitulo estudamos o surgimento de leis ambientais e seu contexto 

no direito internacional, relacionando-os com dois dos grandes blocos economicos da atualidade: 

a Uniao Europeia e o Mercosul. 

No quarto capitulo analisamos fracionadamente o crime do artigo 55 "caput" e 

seu paragrafo Unico, apontando os criterios definidores da competencia da Justic;;a Federal para 

processar e julgar, o sistema de aplicayao da pena e os beneficios processuais previstos na Lei de 

Crimes Ambientais. 

1 
Materias aplicaveis a Lei 9.605/98, por for9a de seu artigo 79. 



No quinto capitulo questionamos os aspectos processuais controvertidos do 

crime do artigo 55, indicando solw;:oes para problemas como: a persecucao criminal, o controle 

da competencia, os equivocos juridicos mais comuns cometidos pelos operadores do direito, o 

desencadeamento de atos do licenciamento ambiental e os problemas mais comuns entre 

mineraylio e meio ambiente. 

A pesquisa se encerra com a apresentaylio das principais consideracoes acerca 

do tema proposto, o oferecimento de algumas sugestoes e roteiros sugeridos ao Iongo do texto, 

velando pela cipida e eficaz solucao do problema em questlio, transforrnando-se a pesquisa 

academica numa ferramenta para os operadores do Direito. 

Como metodologia adotada, procuramos utilizar inforrnaci'ies processuais de 

casos concretes, dos quais deixamos de reproduzir a fonte, em virtude dessas a<;oes ainda nao 

terem sido julgadas e tambem pelo sigilo profissional que lhes e peculiar. 

Tambem forrnulamos uma pesquisa dirigida aos atores envolvidos, porem 

deixamos de utili.za-la como indicative, pois dos 28 questioruirios enviados apenas 03 retomaram, 

inviabilizando padri'ies de confronto, especialmente no que tange a prescri<;lio
2 

2 
Vide anexo- question3rio enviado. 



CAPiTULO I 

UN/VERSO CONCEITUAL 

1.1- A UNIAO (ente federativo) 

Dotada de personalidade juridica, a Uniao e ente federativo autonomo, 

posicionado em nosso ordenamento juridico ao !ado dos Estados, Municipios e do Distrito 

Federaf A autonomia da Uniao em rela~ao as unidades federadas decorre do fato deJa exercer as 

prerrogativas da soberania do Estado brasileiro (Republica Federativa do Brasil): e o todo, ou 

seja, o complexo constituido da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

A Uniao apresenta-se como titular de rela9iJes juridicas, passive] de direitos e 

obriga~oes, sendo, inclusive, responsavel pelos atos que pratica por seus 6rgaos e agentes ( artigo 

3 7, panigrafo 6° da CF). 

0 termo Uniao abrange todo e qualquer 6rgao da administra~ao direta, indireta 

ou fundacional, como os Ministerios, seus complementos, agencias, departamentos, tudo que deJa 

faz parte e depende, integrando seus servi~os, bens, patrimonio e interesse 
4 

1.2 - BENS DA UNL4.0 

0 artigo 20 da Constitui~o Federal de 1988 enumera os bens pertencentes a 

Uniao: 

Artigo 20- Siio bens da Uniiio: 

I- os que atualmente /he pertencem e os que /he vierem a ser atribuidos; 

11 - as terras devolutas indispensaveis a defesa das fronteiras, das fortificar;oes e 

construr;oes militares, das vias federais de comunicar;iio e a preservar;iio ambiental, 

definidas em lei; 

Ill - os lagos, rios e quaisquer correntes de agua em terrenos de seu dominio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros paises, ou se estendam a 

territ6rio estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 

praias fluviais; 

3 Sobre Uniao como entidade federativa - ver Jose Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 18' 

edi<;:ao, Malheiros Editores, SP, 2000, Capitulo 1, Titulo IT, pg. 494/498. 
4 

Ver artigo 18 da Constitui<;ao Federal de 1988. 



IV ~ as ilhas jluviais e lacustres nas zonas limitrofes com outros paises; as praias 

maritimas; as ilhas ocednicas e as costeiras, excluidas, destas, as areas referidas 

no art. 26,II; 

V ~ os recursos naturais da plataforma continental e da zona econ6mica exclusiva; 

VI~ o mar territorial; 

VII~ os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII~ os potenciais de energia hidraulica; 

IX- os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X~ as cavidades naturais e subterrdneas e os sitios arqueol6gicos e pre-hist6ricos; 

XI~ as terras tradicionalmente ocupadas pelos indios. 

§ 1° E assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios, 

bern como a 6rgiios da administra~;iio direta da Uniiio, participac;iio no resultado da explorac;iio 

de petr6leo ou gas natural, de recursos hidricos para fins de gerac;iio de energia eletrica e de 

outros recursos minerais no respectivo territ6rio, plataforma continental, mar territorial ou zona 

econ6mica exclusiva, ou compensac;iio financeira par essa explorw;iio. 

§ 2° A faixa de ate cento e cinqiienta quil6metros de largura, ao Iongo das fronteiras 

terrestres, designada como faixa de fronteira, e considerada fUndamental para defesa do 

territ6rio nacional, e sua ocupac;iio e utilizac;iio seriio reguladas em lei. 

Neste momento, importa fixarmos nosso estudo somente no inciso IX do art. 

20, por tratar-se do objeto de nossa pesquisa. 

0 inciso IX do artigo 20 quer dizer que, antes de extraido, a nenhum particular 

pode pertencer qualquer recurso mineral, nem mesmo aos Estados, Distrito Federal ou 

Municipios, mas tiio somente a Uniiio ( ente federativo ). 

0 legislador constituinte quis tutelar, de maneira ampla, os recursos minerais 

aflorados na superficie e os do subsolo, como forma de exercer a soberania nacional sobre esses 

recursos por serem de propriedade exclusiva da Uniiio ( dominialidade ~art. 66, inciso III do CC), 

que disciplinara suas formas de explora9fio. 

Uma das ideias contidas no inciso IX do art. 20 e ofertar as gera9oes futuras a 

certeza de que esse patrimonio da na9iio nao sera dilapidado, a falta de urna politica nacional 



ampla (principio do desenvolvimento sustentivel). Nesse sentido, BASTOS & MARTINS5 e 

SILVA6 

Contudo, a rela9iio descrita no artigo 20 nao menciona nem exaure os beru; que 

integram o patrimonio federal. Nurna interpretal(iio mais extensiva, o legislador constituinte 

tambem pretendeu abranger, nos recursos minerais, substancias como petroleo, gas natural e 

agua. 

Como verificamos no item anterior, a Coru;tituil(iio Federal de 1988 elenca, no 

seu artigo 20, os bens pertencentes a Uniao, entre os quais se incluem os bens minerais. 

Entretanto, o que e urn mineral? 

VIV ACQUA 
7 

nos ensina que mineral e toda substancia valiosa, inerte ou 

inanimada, formada ou depositada em sua presente posil(ao somente atraves de agentes naturais, e 

que ocorre no interior do solo, a superficie ou nas rochas subjacentes, abrangendo os f6sseis e os 

gases naturais. 

Ja minerio e o mineral que contem substancia suscetivel de exploral(ao e 

aproveitamento economico. Para tanto, e necessario que essas substancias entrem na composil(ao 

do mineral com quantidade significativa - dai se falar no teor do minerio. Esse teor varia com a 

necessidade da industria, os progressos tecnologicos e os pre9os da substiincia contida
8

, 

consoante VIV ACQUA9 

0 que hoje e apenas urn mineral pode ser urn minerio amanb1i, desde que, com 

a melhoria dos transportes, a evolul(ao dos processos de extral(ao ou outros fatores que reduzam o 

custo, a exploral(1io se tome economica com urn teor mais baixo. Em sintese, minerio e a 

substiincia mineral que tenha valor economico. 

5 BASTOS & MARTINS. Celso Ribeiro & lves Gandra. Comenuirios a Constituiyiio do Brasil, Volume Ill, Torno I, 

Editora Saraiva, SP, 1992, pg. 85. 
6 SILVA, Jose Monso da. Direito Ambiental Constitucional, Malheiros Editores, SP, 1994, pg. 243. 
7 VIVACQUA, Atilio. Nova Politica do Subsolo eo Regime Legal das Minas, Editora Panamericana, RJ, 1942, pg. 

553/556. 
8 Mineral - s6 interessa ao mundo juridico quando expressa valor econOmico ou cientifico. Caso contrario, foge a 
proteyiio do C6digo de Minerayiio, pois nem todo mineral possui urn conteudo economico: dependeni de fatores 

como sua qualidade, quantidade, local onde estit situado, mercado, pres:o, etc. "in,. FREIRE, Willian. Comentitrios 

ao Codigo de Minerayiio, 2' ediyiio, Aide Editora, RJ, 1996, pg. 26. 
9 VIV ACQUA, Atilio. Nova Politica do Subsolo e o Regime Legal das Minas, Editora Panamericana, RJ, 1942, pg. 

554. 



1.3- ARTIGO 176 DA CONSTITUI(:AO FEDERAL 

Verificamos no artigo 20, inciso IX, que o legislador constituinte determinou 

que a propriedade do solo nao implica seu dominio sobre as jazidas minerais que nele se 

encontrem, conforme dispoe o artigo 176 da Constitui.;ao Federal: 

Artigo 176- As jazidas, em lavra ou niio, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 

hidraulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de explorGI;iio ou 

aproveitamento
10

, e pertencem a Uniiio, garantida ao concessionario a propriedade do 

produto da lavra. 

Dessa forma, a propriedade mineral submete-se ao regime de dominialidade 

publica
11 

Integra-se ao patrimonio da Uniao, a quem competira, na forma da lei (C6digo de 

Minera.;ao ), mediante autoriza.;ao ou concessao, delegar a explorayao economica e o 

aproveitamento dos hens minerais. 0 proprietario do solo passa a ser, tao somente, o titular de 

mero direito de superficie, tendo direito apenas a participa.;ao compensat6ria nos resultados da 

lavra, conforme dispoem o CM nos artigos 27 e 47 e as Leis n° 7.990/89 e n° 8.001/90. 

A autoriza.;ao constitucional para a transferencia do dominio se per:fuz com a 

explora.;ao da mina, ou seja, por fowa da concessao de explora.;ao, o concessionario vai 

adquirindo o dominio do produto da sua atividade na medida em que o mineral for se 

desprendendo e distanciando-se do local de origem. Assim, enquanto o bern mineral nao for 

objeto de lavra, os minerais continuam no dominio da Uniao, nao obstante a concessao de sua 

explora<;:ao. 

Como verificamos, os recursos minerais, para efeito de explorayao ou 

aproveitamento, constituem parte distinta do solo, conforme o artigo 176 "caput" da CF. Embora 

se de uma conota<;:ao de lavra, o legislador constituinte quis referir-se a fase de pesquisa. 0 

legislador lan<;:a mao do termo explora<;:ao para se referir a lavra, como sinonimo 
12 

10 
Sobre regimes de aproveitamento dos bens minerais - ver item 1.6. 

II A dicotomia entre superficie e subsolo foi introduzida pela Constitui<;iio Federal e pelo C6digo de Minas de 1934, 

ver item 1.4 -A rela<;iio juridica do Estado com o seu dominio; e item 1.5 - Bens publicus. "in" SERRA, Silvia 

Helena. A Forma<;iio, os condicionamentos e a extin~ao dos direitos minenirios, Disserta~ao de Mestrado, Unicamp, 

Campinas!SP, 2000, pg. 12/16. 
12 Ver ainda, artigo 20 § 1°, artigo 91 § I 0 , inciso III e artigo 231 § 6° da CF. 



1.4- EXPLORA(:AO E EXPLOTA(:AO 

De posse desse entendimento, necessitamos adentrar ao estudo da Mineralogia 

( ciencia que estuda e classifica os minerais) e conceituar exploraviio e explotaviio, para 

compreendermos as fases de pesquisa e aproveitamento dos recursos minerais: 

- Fase de Pesquisa Mineral ou Explorac;iio: refere-se as fases de pesquisa da jazida ou 

localizaviio do corpo mineral: reconhecimento geologico ou prospecvao ( constituem-se na 

execuviio dos primeiros levantamentos geologicos, avaliaviio quantitativa e qualitativa dos 

depositos, trabalhos de furos, sondagens, abertura de galerias, levantamentos topograficos 

detalhados etc ... ). Ultimados os trabalhos de prospec9iio, o deposito pode apresentar 

caracteristicas economicas que compensem a sua exploravao e passa a ser considerado uma 

jazida mineral, consoante MARANHi\013 

Fase de Lavra Mineral ou Explotac;iio: refere-se a extra9iio dos recursos mmerais, 

propriamente dita, e a SUa disposiviiO economica (tltulos da lavra, metodos de lavra). 

Muito embora o legislador tenha se utilizado da expressiio exploraviio para 

designar lavra, continuaremos a emprega-la para que nao se causem equivocos. Todavia, fica 

registrada a correta utilizaviio terminologica. 

1.5- SISTEMA DE CONCESSAO MINERAL NO BRASIL 

0 sistema de concessao mineral no Brasil est:i fundamentado no Codigo de 

Mineraviio (Decreto-Lei no 227, de 28.02.67, alterado pela Lei n° 9.314, de 14.11.96). Neste 

sistema, o subsolo e os bens minerais nele contidos sao pertenvas da Uniao e niio do propriet:irio 

do solo (superficiario) 
14 

VfV ACQUA15 nos ensina que a propriedade da mina rege-se pelos mesmos 

principios que a propriedade comum, salvo as disposiv5es particulares da lei especifica. Para o 

autor, a exce9iio a regra geral compreende o dominio juridico mais ainplo. 

13 ~'<'HAO, Ricardo Jorge LObo. Introdu9ao it pesquisa mineral, Monografias, Banco do Nordeste do Brasil 

S/A, Fortaleza/CE, 1982, pg. 03. 
14 Revela VIV ACQUA que o subsolo considerado em face do direito mineritrio: "e concebido no sentido de camadas 

geol6gicas mineralizadas, superficiais ou subjacentes, contendo minerals submetidos, por sua utilidade industrial, i1 

legisla9iio mineral." "in" VIV ACQUA, Atilio. Nova Politica do Subsolo e o Regime Legal das Minas, Editora 

Panamericana, RJ, 1942, pg. 552. 
15 "Idem", pg. 563. 



Em contrapartida, LA CERDA ROCHA & MELO LA CERDA 16
, sustentam que 

o dominio pleno pertence it Uniao e a posse direta da jazida ( ou dominio indireto) ao particular, 

nao devendo ser ele enquadrado, sobreposto ou confundido com as normas do direito comum. 

Segundo os autores: "A propriedade mineral ou do subsolo se caracteriza pelo dominio "erga 

omnes ", possui disposir;ao natural e indivisa, tal como se acha ajlorado a superficie ou 

encravada no seio da terra, donde a jazida pode comer;ar numa propriedade, invadir uma 

segunda e acabar num terceiro im6vel. ". Enquanto que a propriedade comum possui fronteiras, 

posse distinta, demarca9ao e limites econ6micos. 

Entretanto, FREJRE
17 

nos ensina que as jazidas e as minas nao sao partes 

integrantes ou pertenyas do solo. Sao hens im6veis por natureza, aut6nomos, principais e sem 

qualquer relayiio de acessoriedade com a superficie. Explica o autor que jazida e mina nao se 

confundem, sao diferenciadas pelo criterio de sua utiliza9ao industrial. 

Assim, entendemos ser a mina
18 

(jazida em lavra) propriedade im6vel 

dissociada dado solo e, como tal, deve ter sua fun9ao social, ou seja, necessita ser explorada para 

criar riquezas em beneficio da coletividade no interesse nacional. 

No entanto, sabemos que o encontro de riquezas do subsolo ocasiona, muitas 

vezes, cobi9a e desassossego por parte daquele que possui a propriedade que agrega o corpo 

mineral, culminando em desavenyas entre minerador e superficiitrio, que poderao se resolver no 

poder judiciitrio ou atraves de urn simples acordo. 

A Uniao, ao conceder o titulo mineritrio a quem deseja explorar, estimula o 

aproveitamento mineral por quem tenha condi9oes tecnicas e econ6micas para realizit-lo, 

dependendo da viabilidade explorat6ria da jazida. Nesse aspecto, o minerador, de posse do 

simples protocolo do requerimento priorititrio de concessao de lavra, ja adquire interesse em 

proteger o subsolo da area pretendida (incluindo-se, neste caso, a superficie terrestre ). 

Em raziio disso, podera o minerador, mover a9oes para proteger a superficie 

contra invasoes e esbulhos, ja que esses atos prejudicarao futuros trabalhos de pesquisa ou lavra. 

Nesse sentido, FRElRE
19 

16 LA CERDA ROCHA & MELO LACERDA. Lauro & Carlos Alberto de. Comentitrios do C6digo de Minera,iio do 

Brasil, I' edi9iio, Editora Forense, Rl, 1983, pg. 486. 
17 FREIRE, Willian. Comentfuios ao C6digo de Mineral'iJo, 2' edil'iJo, Aide Editora, Rl, 1996, pg. 22. 



Por serem bens distintos, qualquer disposi<;iio contratual ou administrativa 

quanto ao solo nao possibilitani interferencia no subsolo. Assim, a penbora ou gravame de urn 

nao alcanya ou onera o outro. 

Desse modo, o minerador agini como urn gestor dos bens da Uniao, podendo 

proteger, de forma ampla, o corpo mineral, utilizando-se de toda e qualquer avao judicial que se 

possa lanvar mao para a protevao daquele bern. A propriedade, antes de tudo, estara sob 

intervenvao do Govemo Federal, que outorgou a urn terceiro o direito de explora-la. 

No estudo das Constituiviies anteriores, verificamos a evoluvao constitucional 

na atribuivao da propriedade mineral ao patrimonio da Uniao. 

1.6- REGIMES DE APROVEITAMENTO DOS BENS MINERAlS 

A Carta de principios de 1988 disciplinou a pesquisa e a 1avra dos recursos 

minerais, condicionando-os a existencia dos titulos mineranos (Alvara de Pesquisa, 

Licenciamento Mineral, Permissiio de Lavra Garimpeira e Concessiio de Lavra - artigo 176 

CF). Alem disso, restringiu a explora<;iio direta da atividade pelo Estado, admitindo-a so mente 

quando necessaria a seguranva do pais ou quando da necessidade de relevante interesse coletivo 

para o seu desenvolvimento (artigo 174 CF) - ver anexo etapas de irnplementa<;iio de urn 

empreendimento mineiro. 

0 C6digo de Minera<;iio (Decreto-Lei no 227/67, modificado pelas Leis n° 

6.403176, n° 6.567178, n° 8.982/95 e n° 9.314/96), institui as normas sobre a pesquisa mineral e os 

regimes de aproveitamento mineral, em serem praticadas atraves de cinco regimes: regime de 

autorizavao de pesquisa; regime de concessao de lavra; regime de licenciamento mineral; regime 

de permissao de lavra garimpeira; e regime de monopoliza<;ao ou especial
20 

(art. 2° CM com a 

nova redavao da Lei n° 9.314/96). 

18 
Considera-se mina a jazida em lavra (ainda que suspensa sua atividade), entendido por lavra o conjunto de 

opera\X)es necessiuias il extra9iio industrial de substancias minerais ou fosseis da jazida (artigo 4° do C6digo de 

Minera9ao). 
19 

FREIRE, Willian. Comentilrios ao C6digo de Minera(Oao, 2' edi(Oao, Aide Editora, RJ, 1996, pg. 56. 
20 

SERRA, Silvia Helena. A forma91io, os condicionamentos e a extin¢o dos direitos minerilrios, Disserta(Oao de 

Mestrado, Unicamp, Campinas/SP, 2000, pg. 21. 



1.6.1- PESQUISA MINERAL 

A pesquisa mineral compreende a realiz:ll9iio de trabalhos necessarios a 

definio;:iio da jazida, sua avaliao;:iio e a determinao;:iio da exequibilidade do seu aproveitamento 

economico (art. 14 "caput" e panigrafo 1° CM). 

Via de regra, todos os minerais podem ser aproveitados pelo regime de 

autorizayiio de pesquisa, exceto os sujeitos ao regime de monopolizayiio e os mmerats 

garimpaveis
21 

localizados em areas de garimpagem estabelecidas pelo DNPM. 

A autorizao;:iio de pesquisa sera outorgada pelo DNPM, a brasileiro pessoa 

natural ou juridica, devendo os trabalhos necessarios a pesquisa ser executados sob a 

responsabilidade profissional de ge6logo ou engenheiro de minas, habilitado para o exercicio da 

profissiio (arts. 15, paragrafo \mico e 16 CM). 

0 prazo de validade de uma autorizao;:iio de pesquisa estii limitado a tres anos, 

iniciando-se sua contagem a partir da publicao;:iio do Alvara de Pesquisa no Diario Oficial da 

Uniiio e transcriyiio no DNPM em livro proprio (art. 22, inciso II CM). A juizo do DNPM, 

consideradas as caracteristicas especiais da situao;:iio da area e da pesquisa mineral, sera adrnitida 

sua prorrogao;:iio, tendo por base a apresentayiio dos trabalhos ja realizados, os resultados obtidos 

e a justificativa do prosseguimento da pesquisa. 

Concluidos os trabalhos, o pesquisador deve apresentar no DNPM relat6rio 

circunstanciado referente a pesquisa realizada (arts. 22, inciso VIII e 23 CM) 22 

Na fase de pesquisa niio se adrnite explorayiio comercial da jazida, exceto na 

hipotese do art. 22, paragrafo 2° CM (com a nova reda~tiio que lhe foi dada pela Lei no 

9.314/96)23
, atraves da guia de utilizao;:iio. 

Os minerais que forem extraidos na fuse de pesquisa somente poderiio ser 

removidos da area para analise e ensaios industriais (teor, viabilidade explorat6ria da jazida). 

21 Sao considerados minerais garimpaveis o ouro, o diamante, a cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas 

formas aluvionar, eluvionar e coluvial; a sheelita, as demais gemas, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o 

espodumenio, a lepidolita, o feldspato, a mica e outros, em tipos de ocorrencia que vierem a ser indicados, a criterio 

do DNPM (paragrafo 1• do art. 10 daLei 7.805/89). 
22 A pesquisa mineral, entretanto, nao e uma aventura, como e encarada por alguns pioneiros mal orientados e urn 

empreendimento oneroso, antes de tudo. 
23 Artigo 22 - A autorizal'iio de pesquisa sera conferida nas seguintes condiyiles, alem das demais constantes deste 

Codigo: 

§ 2• - E admitida, em carater excepcional, a extrayiio de substilncias minerais em area titulada, antes da outorga da 

concessao de lavra, mediante previa autorizayiio do DNPM, observada a legislayao ambiental pertinente. 



Contudo, o DNPM, excepcionalmente autoriza a comercializayao de determinadas quantidades 

desse material para que o pesquisador possa arcar com as despesas da pesquisa
24 

A guia de utilizayao e uma faculdade e nao urn direito assegurado ao 

pesquisador, que podeni utilizar-se do minerio extraido na pesquisa e comercializa-lo, em carater 

excepcionaL Sua utilizayao indiscriminada acarreta a explorayao ilicita, combatida pelo art. 55 da 

Lei no 9.605/98. Para FREIRE
25 

a tipificayao contida no art. 2° da Lei 8.176/91 nao alcanya essa 

modalidade, opiniao da qual comungamos. 

1.6.2- CONCESSAO DE LA VRA 

Lavra e o conjunto de operayoes coordenadas objetivando o aproveitamento 

industrial da jazida, desde a extrayao das substancias rninerais uteis que contiver ate o 

beneficiamento das mesmas (art. 36 CM). 

0 pedido de concessao de lavra sera formulado atraves de requerimento do 

pesquisador ao Ministro das Minas e Energia; deve ser instruido com elementos de informayao e 

prova da localidade dos minerais a lavrar (art. 38 CM). 

Alem disso, o requerimento devera ser acompanhado por urn Plano de 

Aproveitamento Economico da jazida (P AE), que constara de urn docurnento com o memorial 

descritivo do empreendimento, compreendendo a descriyao da geologia da area de pesquisa, o 

metodo de lavra a ser adotado, o beneficiamento do rninerio, a estocagem e o transporte, e demais 

instalayoes da jazida (art. 39 CM). 

Tambem fica o concessionario condicionado a apresentayiio, no DNPM, de urn 

Relat6rio Anual de Lavra (RAL) das operayoes realizadas no ano anterior, o qual devera conter 

dados sobre o metodo de lavra, transporte e distribuiyiio no mercado consurnidor das substancias 

extraidas, quadro mensa! de produ.yao, estoque, preyo medio de venda, destino do produto bruto e 

beneficiado, recolhimento de impostos, entre outros (art. 50 CM). 

24 A realizafYiiO da pesquisa mineral, quando envolver o emprego de guia de utiliza9iio, fica sujeita ao licenciamento 

ambiental pelo orgao competente. conforme estabelecido pela Resoluyao CO NAMA n' 09/90 no artigo l '. 
25 FREIRE, Willian. Comentirrios ao Ci>digo de Minerayao, 2' edi,ao, Editora Aide, RJ, 1996, pg. 86. 



1.6.3- LICENCIAMEJ't,'TO MINERAL 

0 regime de licenciamento esta regulado pela Lei n° 6.403/76, Lei n° 6.567/78, 

e Lei n° 8.982/95, na nova redavao que !he foi dada, respeitado ainda o que disp5e os artigos 11 e 

18 do CM. 

0 aproveitamento mineral por licenciamento e facultado exclusivamente ao 

proprietario do solo ou a quem dele tiver expressa autorizavao, ou ainda a terceiros, conforme o 

art. 21 o da Lei n° 6.567/78. Posteriormente, procede-se ao requerimento de licenva expedida pela 

prefeitura municipal e, ap6s, efetua-se o registro da licenva municipal no DNPM. 

Porem, o regime de licenciamento e limitado: fica adstrito a area maxima de 

cinquenta hectares. (art. 5° paragrafo imico da Lei n° 6.567/78). 

Poderao ser aproveitados, pelo regime de licenciamento, areias, cascalhos e 

saibros para utiliza<;ao imediata na constrw;ao civil, no preparo de agregados e argamassas, desde 

que nao sejam submetidos a processo industrial de beneficiamento nem se destinem como 

materia-prima a industria de transformavao; rochas e outras substancias minerais, quando 

aparelhadas para paralelepipedos, guias, sa.Ijetas, moiriies e afins; argilas usadas no fabrico de 

ceramica vermelha; rochas, quando britadas para uso imediato na construvao civil e os calcanos 

empregados como corretivo de solo na agricultura (art. 1° da Lei 6.567/78, com a nova redavao 

da Lei no 8.982/95). 

A diferenva entre o regime de licenciamento e o de concessao e que o primeiro 

e extremamente simplificado ( e em questao de dias a atividade estara regularizada ). 0 segundo e 

uma alternativa que passa obrigatoriamente por uma fase de pesquisa antes da obtenvao do direito 

de explorar; por consequencia, sua conclusao e urn pouco mais lenta. 

1.6.4- PERMISSAO DE LA VRA GARIMPEIRA 

0 regime de lavra garimpeira esta regulado pela Lei n° 7.805/89 (que 

regulamenta o art. 195 paragrafo go da CF) , segundo a qual e o aproveitamento imediato do 

jazimento mineral que, por sua natureza, dimensao, localiza<;iio e utiliza<;ao economica, possa ser 

lavrado independentemente de previos trabalhos de pesquisa, segundo crirerios fixados pelo 

DNPM. 

A permissiio de lavra garimpeira sera outorgada a brasileiro ou a cooperativa de 

garimpeiros autorizada a funcionar como empresa de minera<;iio, mediante portaria do Diretor 



Geral do DNPM (arts. 4 e 5 Lei da 7.805/89). Entretanto, a permissao vigorara por ate cinco 

anos, podendo, a criterio do DNPM, ser sucessivamente renovada (art. 5, inciso I da Lei 

7.805/89). 

Nas areas estabelecidas para garimpagem, os trabalhos deverao ser realizados 

preferencialmente em forma associativa, com priori dade para as cooperativas de garimpeiros (art. 

12 da Lei 7.805/89 e artigo 174, paragrafos 2° e 3° da CF) 26 

Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substancias 

minerais garimpaveis, executada no interior de areas estabelecidas para esse fim, exercida por 

brasileiro ou cooperativa de garimpeiros autorizada a funcionar como empresa de minera9ao, sob 

o regime de permissao de lavra garimpeira (art. 10 da Lei 7.805/89). 

Todavia, a permissao de lavra garimpeira nao se aplica a terras indigenas; e, 

quando na faixa de fronteira, fica sujeita aos criterios e condi9oes que venham a ser 

estabelecidos, nos termos do inciso III do paragrafo 1° do art. 91 da CF. 

1.6.5- REGIME DE MONOPOLIZA(:AO 

0 artigo 10 do CM elenca os casos em que o aproveitamento de algumas 

substancias minerais e regulamentado por leis especiais, por depender de execuyao direta ou 

indireta do Governo Federal (art 2°, inciso V do CM, com a reda9ao dada pela Lei 9.314/96). 

Atualmente, constituem monop6lio da Uniao apenas a pesquisa e a lavra, o 

enriquecimento, o reprocessamento, a industrializa9ao e o comercio de minerios e minerais 

nucleares e seus derivados
27 

(art. 177, inciso V, CF). As substancias petr6leo e gas natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos, o refino de petr6leo nacional ou estrangeiro, o transporte 

maritimo de petr6leo bruto de origem nacional ou de derivados basicos de petr6leo produzidos no 

pais, bern assim o transporte, por meio de conduto, de petr6leo bruto, seus derivados e gas natural 

de qualquer origem (art. 177, incisos I a IV CF) nao compi'iem mais o monop6lio da Uniao, por 

for9a da Emenda Constitucional no 9, de 09111/95. 

Portanto, afastam-se da regulamenta9ii0 do C6digo de Minerayao: as jazidas de 

substancias minerais que constituem monop6lio estatal; as substancias minerais ou f6sseis de 

26 Obviamente, a criayao de areas de garimpagem fica condicionada a previa licen<;a do 6rgao ambiental competente, 

art. 13 da Lei n' 7.805/89. 
27 

Ver Lei n' 4.118/62. 



interesse arqueol6gico; os especimes minerais ou f6sseis destinados a museu, estabelecimento de 

ensino e outros fins cientificos; as aguas minerais em fase de lavra; e as jazidas de aguas 

subterraneas. 

As atividades economicas disciplinadas nos incisos I a IV do artigo 177 da CF 

serao reguladas e fiscalizadas pela Uniao e poderao ser exercidas, mediante concessao ou 

autoriza¢o, por empresas constituidas sob as leis brasileiras e com sede e administra¢o no Pais. 

Estabelecidos, de urn modo geral, estes conceitos, importa agora adentrar o 

campo da competencia, que e urn dos temas mais importantes do direito processual e dos mais 

imprescindiveis a nossa pesquisa. 

1.7- REPARTICAO DAS COMPETENCIAS 

0 Poder Judiciano tern por fimyao compor litigios ou homologar situayoes que 

lhe sao propostas, sendo esta funyao chamada de fun91io jurisdicional ou, simplesmente, 

jurisdi9ao. 

A jurisdi9ao e o poder conferido a urna autoridade para aplicar as leis, julgar 

quem as infringe e punir os crimes e delitos em determinada area28 Essa fim9ao jurisdicional e 

exercida pelos 6rgaos do Poder Judiciario, onde a principal caracteristica da jurisdiyao e a 

substitutividade, vez que o Estado substitui a atividade daqueles que estao em juizo, os quais 

estao proibidos de fazer justiya com as pr6prias maos ( exercicio arbitrario das pr6prias razoes) 29
. 

A cria9ao da Republica Federativa pelo Decreto n° 1 de 15.11.1889 encerrou o 

Estado Monarquico unitario e possibilitou a organizayao do Poder J udiciario no ambito federal e 

estaduaL Foi, tambem, uma das inova9oes da Carta de 1891, na medida em que instituiu a 

"dualidade da justir;a brasileira" que vern a ser a duplicidade de 6rgaos de administra¢o da 

justi9a, decorrente do sistema federativo de govemo: 

6rgaos da Justi9a Federal e 

6rgaos da Justi9a dos Estados-membros e do Distrito FederaL 

28 Juiz ou magistrado e a autoridade judicifuia a quem compete julgar as quest6es juridicas, ou tambem designa 

toda pessoa que faz parte do Poder Judicifuio e e investida do poder de julgar. E aquele que vai administrar a justi9a 

em nome do Estado. De acordo com GRECO FILHO, o juiz eo dono do processo (conflito ou demanda), isto e, ao 

juiz compete a suprema condu<;:ao do processo. A ele compete, em rela<;:ao ao processo, assegurar ils partes igua!dade 

de tratamento, velar pela ritpida solu9ilo do conflito e prevenir ou reprimir qualquer ato atentatorio a dignidade da 

justi9a. "in" GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, 10' edi9ilo, Volume 1, Editora Saraiva, 

SP, 1995, pg. 225. 
29 "'d " 168 11 em, pg. . 



A Constituiyil.o em vigor discrimina todos os 6rgil.os do Poder Judiciario que 

exercem a funyil.O jurisdicional no territ6rio nacional: o Supremo Tribunal Federal (STF), o 

Superior Tribunal de Justiya (STJ), os Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Juizes Federais, os 

Tribunais e Juizes do Trabalho, os Tribunais e Juizes Militares, os Tribunais e Juizes dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territ6rios (artigo 92 da CF). 

A Justiya brasileira tambem pode ser dividida em comum e especializada. A 

justiya comum e constituida pela Justiya Federal e pela Justiya dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territ6rios (quando houver). Ja a Justi9a especializada e composta pela Justi9a do Trabalho, 

pela Justiya Eleitoral e pela Justiya Militar, devido ao regime de especializayil.o que lhes compete 

(ver anexo estrutura do Poder Judiciano ). 

Por sua vez, a competencia e a medida e o limite da jurisdiyil.o, conforme ensina 

MARQUES
30

. 

Estabelecidas as competencias processurus, vamos adentrar diretamente o 

estudo da competencia da Justiya Federal, por ser o objeto de nossa pesquisa. 

1. 7.1- COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL 

A competencia da Justi9a Federal esta prevista no artigo 109 da CF, 

competindo-lhe na esfera penal, processar e julgar: 

I - as causas em que a Uniiio, entidade autarquica au empresa publica federal forem 

interessadas na condil;tio de autoras, res, assistentes au opoentes, exceto as de falencia, 

as de acidentes de trabalho e as sujeitas a Justi(:a Eleitoral e a Justi(:a do Trabalho; 

II- as causas entre Estado estrange ira au organismo internacional e Municipio ou pessoa 

domiciliada ou residente no Pais; 

III - as causas fundadas em tratado au contrato da Unitio com Estado estrangeiro ou 

organismo internacional; 

IV- os crimes politicos e as infra(:oes penais praticadas em detrimento de bens, servi(:os ou 

interesse da Uniiio ou de suas entidades autarquicas ou empresas publicas, excluidas as 

contravenr;oes e ressalvada a competencia da Justi9a Militar e da Justil;a Eleitoral; 

V- as crimes previstos em tratado au convenr;tio internacional, quando, iniciada a execu(:do 

no pais, o resultado tenha au devesse ter ocorrido no estrange ira, au reciprocamente; 



VI - os crimes contra a organizariio do trabalho e, nos casas determinados por lei, contra o 

sistemafinanceiro e a ordem econ6mico-financeira; 

VII - os "habeas corpus", em materia criminal de sua competencia ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos niio estejam diretamente sujeitos a 

outra jurisdiriio; 

VIII- os mandados de seguranra e os "habeas data" contra ato de autoridade federal, 

excetuados os casas de competencia dos tribunals federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competencia da 

Justi9a Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanencia irregular de estrangeiro, a execuriio de carta 

rogat6ria, ap6s o "exequatur", e de sentenra estrangeira, ap6s a homologariio, as 

causas referentes a nacionalidade, inclusive a respectiva opriio, e a naturalizariio; e 

XI- a disputa sabre os direitos indigenas. 

Expostos os criterios definidores da competencia da Justi<;a Federal, vamos 

agora analisar somente o inciso IV do artigo 109, que trata das infra<;oes penais praticadas em 

detrimento de bens, servi<;os ou interesse da Uniao, em virtude da limitayao proposta na pesquisa. 

No item 1.2, verificamos que, para efeito de explorayiio e aproveitamento, os 

recursos minerais, inclusive os do subsolo, sao considerados bens da Uniao, conforme 

estabelecido no artigo 20, inciso IX, da CF. 

No entanto, de acordo com o estabelecido no artigo !09, inciso IV, da CF, a 

competencia para processar e julgar as infra<;oes praticadas em detrimento de bens, servi<;os e 

interesses da Uniao e da Justi<;a Federal. Logo, se os recursos minerais sao bens da Uniao, a 

competencia para processar e julgar infra<;oes praticadas em detrimento de bens servi<;os e 

interesses da Uniao e da Justi<;a Federal. Nesse sentido, COSTA NETO, BELLO FILHO & 

COSTA31 

Alem de ser materia de extrema importancia para o umverso juridico, a 

determinayiio da competencia no trato de questoes ambientais e fator determinante para a correta 

e eficaz aplicayao da lei, o que por si so conduz a otirniza<;ao de procedimentos (judiciais e 

30 MARQUES, Jose Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Editora Forense, RJ, 1961 pg. 220. 
31 COSTA NETO, BELLO FILHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Flavio Dino de Castro e. 

Crimes e Infrav5es Administrativas Ambientais - comentirios a lei n' 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, 

Brasilia/DF, 2000, pg. 131. 



administrativos ), economia processual, celeridade na prestayao jurisdicional e, principalmente, 

evita a ocorrencia da prescri~<iio (Capitulo 4, item 4.1.7). Nao obstante isso, contribui para que 

nao pere~ o bern ambiental, que e urn bern da coletividade (art. 225 da CF). 

Muito embora o legislador constituinte tenha definido ser a prote'<iio do meio 

ambiente competencia comurn da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, sem a clara 

reparti~<iio das atribui~<5es (artigo 23, VI da CF), a submissao de qualquer questao relativa a 

defesa desse bern da coletividade ao Poder Judiciario deveni observar os criterios determinantes 

contidos na CF32 

1.7.2 COMPETENCIA DA JUSTI(:A ESTADUAL (COMPETENCIA 

RESIDUAL) 

A competencia da Justi~ estadual e fixada, de urn modo geral, por exclusao, ou 

seja, tudo quanto nao cabe na competencia da Justi~<a Federal e de competencia dela, conforme a 

disposiyao contida no artigo 125, paragrafo 1°, da CF. 

Desta forma, se a competencia da Justi~<a Federal, e ta:xativa, (artigo 109 da 

CF), a competencia da justi~ estadual e definida em caciter remanescente. Dai fular-se que a 

competencia da Justi~<a estadual e a competencia residual. 

Mastada ou excluida a Uniao Federal, pelo desaparecimento de seu interesse, 

falece competencia a Justi~<a Federal para processar e julgar o conflito, tendo em vista que as 

partes remanescentes nao estao alojadas no artigo 109 da CF, fazendo com que o conflito passe a 

pertencer a Justi~<a estadual, que se encarregara de apreciar o processo entre as partes 

remanescentes ( competencia complementar- artigo 24 da CF). 

Finalizada a questiio da competencia processual, passamos a analisar, as 

responsabilidades decorrentes da infra'<iio ambiental em sede de minera'<iio. 

32 Importante considerar que nio estamos falando daquela competencia comum entre a Uniao, os Estados

Membros eo Distrito Federal, para esses entes atuarem em cooperar;iio administrativa reciproca, visando resguardar 

os bens ambientais, confonne descrito nos artigos 23 e 24 da Constituivao Federal. Nesse sentido, ver artigo - "A 

competencia dos entes federados em materia ambienta1", Sergio Guerra, "in" Revista de Direito Ambienta1, n' 6, 

Editora Revista dos Tribunais, SP, jul/set, 1997, pg. 1201127; e "A federayao como mecanisme de proteyao do meio 



CAPiTUL02 

RESPONSABILIDADES DO MINERADOR FACE A LEI N° 9.605/98 

Ao iniciarmos o estudo das responsabilidades, necessario se faz entender o que 

e dano ambiental, pois 0 dano e 0 elemento fimdamental da responsabilidade, principalmente a 

civil. 

DESP AX
33 

foi quem estabeleceu pela primeira vez o conceito, ressaltando o 

aspecto peculiar do dano, o qual se caracteriza por prejuizos diretos e indiretos que provem de 

agressoes ao meio ambiente. Os prejuizos indiretos se manifestam, segundo se presume no atual 

estagio da ciencia, pelos efeitos reflexos que o dano causado a qualquer dos elementos que 

integram o meio ambiente provoca nos demais, em virtude da interdependencia que entre eles 

existe. 

Partindo dessa premissa, PRIEUR34 conceituou dano ambiental como sendo 

"aquele que se constitui em um atentado ao conjunto dos elementos de um sistema e que por sua 

caracteristica indireta e difusa niio permite, enquanto tal, que se abra direito a sua repara~;iio. " 

Em sintese, podemos dizer que o dano corresponde a qualquer diminui9ao do 

patrimonio. Todavia, inclina-se a doutrina mais moderna a dar ao termo dano um significado 

mais amplo, de forma que venha a abranger qualquer diminui~;iio ou subtra~;iio de um bern 

juridico. 

Desse modo, o descumprimento de uma obriga9ao ou de urn dever juridico 

pode originar diversos tipos de responsabilidade. 0 tipo de responsabilidade a que esta sujeito o 

infrator variara conforme a natureza juridica da sanyao prevista, no ordenamento juridico, para 

ser aplicada a cada caso. De forma que a responsabilidade podera ser civil, penal e 

administrativa. 

As diversas especies de responsabilidades visam a finalidades distintas, em 

decorrencia disso, siio aut6nomas. Por sua vez, a aplica~;iio de uma independe da aplica~;iio de 

outra, e entao, podem ser impostas simultaneamente ao agente sem que se caracterize uma dupla 

ambiente", Paulo Jose Leite Farias, "in'' Revista de Informa9iiO Legislativa, Ano 34 ll
0 135, Brasilia/DF, jul/set, 

1997, pg. 283/300. 
33 DESP AX, Michel. "Droit de l 'environnement ". Librairies Techniques, Paris!Fran9a, 1984. 
34 PRIEUR, Michel. "Droit de l 'environnement''. Editora Dalloz, Paris!Fran9a, 1984, pg. 1036. 



sanyao- a exemplo do que ocorre no artigo 225, paragrafo 3° da Constitui9ao Federal e artigo 3° 

da Lei no 9.605/98, que FIORILL0
35 

chama de trip/ice penalizw;ilo. 

Contudo, e necessaria a comprova9iio do nexo causal entre o evento danoso e a 

conduta comissiva ou omissiva do agente. 

Ensina-nos SAMP AI0
36 

que a relaviio de causa e efeito entre o Jato e o dana 

constitui requisito fundamental para que o responsavel pelo ato ou fato possa ser obrigado a 

recompor o patrimonio alheio lesado, mediante reparayao do dano que provocou. Nesse sentido, 

PEREIRA
37 

Portanto, para se obrigar alguem a reparar determinado dano, necessario se faz 

comprovar a conduta do agente, elucidando se a repara9ao foi causa ou, pelo menos, uma das 

causas do dano. 

2.1 - RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil visa a reconstituiyao de uma situa9iio, existente antes 

da ocorrencia do fato causador do dano, ao estado em que se encontrava antes de sua ocorrencia 

("status quo ante''); objetiva restabelecer o equilibrio economico-juridico alterado, conforme 

ensina DIAS
38 

No Direito brasileiro, a responsabilidade civil encontra amparo no artigo 159 do 

C6digo Civil, o qual estabelece que a ayao ou omissao, culposa ou dolosa, que violar direito de 

outrem ou lhe causar prejuizo, torna o agente responsavel pela conduta obrigado a reparar o dano 

que houver provocado. 

Embora seja adotada a no Direito Civil a responsabilidade civil subjetiva, isto e, 

aquela que admite a culpa
39 

( sentido amplo ), o legislador brasileiro adotou a responsabilidade 

35 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 2000, pg. 42. 
36 SAMP AIO, Francisco Jose Marques, Responsabilidade Civil e Repara¢o de Danos ao Meio Ambiente, Editora 

Lumen Juris, RJ, 1998, pg. 36. 
37 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil, 2' edi\'fto, 1990, Editora Forense, RJ, pg. 83. 
38 DIAS, Jose de Aguiar, Da Responsabilidade Civil, 7' edi\'fto, Volume I, Editora Forense, RJ, 1983, pg. 35. 
39 Culpa- derivada do latim "culpa" (falta, erro cometido por inadvertencia ou por imprudencia), e compreendida 

como a falta cometida contra o dever, por a9ao ou por omissao, procedida de ignorancia ou negligencia. Revela, pois, 

a viola\'fto de urn dever preexistente, nao praticada por mil fe ou com a inten\'fto de causar prejuizos aos direitos ou 

ao patrimonio de outrem, o que seria dolo. "in" PLACIDO E SILVA, De. Vocabuhirio Juridico, edi\'fto universitaria, 

Volume I, Editora Forense, RJ, 1991, pg. 589. 



sem culpa para a repara~iio de danos ao meio ambiente4D, disciplinando a materia no artigo 14 

da Lei 6.938/81 (Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente), que dispiie: 

Artigo 14 - "sem obstar a aplica¢o das penalidades previstas neste artigo, o 

poluidor e obrigado, independente de existencia de culpa, a indenizar ou reparar as 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade ". 

Desta forma, existindo o evento danoso, basta provar o nexo causal entre a 

conduta (comissiva ou omissiva) eo referido dano. A discussao sobre se quem degradou o fez de 

maneira imprudente ou negligente ou agiu com culpae irrelevante. 

SAMPA10
41 

explica que a responsabilidade civil objetiva consiste em 

desvincular a obrigayao de reparar danos da existencia de culpa por parte do agente causador. E 

necessario somente que haja urn liame de causalidade entre o ato ou fato danoso e o dano 

provocado. 

Desse modo, o individuo que, ao criar sua atividade, cria junto de si os riscos 

para terceiros, fica obrigado a reparar qualquer dano aquele causado, ainda que sua atividade e 

sua atitude estejam isentas de culpa. Basta somente a demonstrayiio do dano e do nexo causal. 

Podemos dizer ainda que quem aufere os comodos ( ou lucros) deve suportar os 

incomodos ( ou riscos ). Nesse senti do, GON<;:AL VES
42

, LEITE
43 

e FREIRE44
. 

Entretanto, nao havendo condiyiies de estabelecer o liame de causalidade, nao 

podeni haver condenayao, conforme evidencia a jurisprudencia45
. Para FREIRE46

, as presunyiies 

40 
Toshio Mukai foi urn dos idealizadores da responsabilidade civil objetiva na Lei de Politica Nacional do Meio 

Ambiente - ver MUKAI, Toshio. Direito Ambiental sistematizado, 3' ediyao, Editora Forense Universitiuia, RJ, 

1998, pg. 58. 
41 

SAMPAIO, Francisco Jose Marques, Responsabilidade Civil e Repara9ilo de Danos ao Meio Ambiente, 1998, 
Editora Lumen Juris, RJ, pg. 46. 
42 

GONCALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 6' Ediyao, Editora Saraiva, SP, 1995, pg. 04. 
43 

LEITE, Jose Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, Editora Revista dos 
Tribunais, SP, 2000, pg. 129. 
44 

FREIRE, Willian. Direito Ambiental Brasileiro, I' edi9ilo, Aide Editora, 1998, RJ, pg.l54. 
45 

A jurisprudencia evideocia a dificuldade que envolve a realiza9ilo da prova de danos ao meio ambiente, bern 
como do nexo de causalidade entre o dano e a atividade do poluidor demandado em juizo: 

Apela~ao Civet n' 211.502-l. Sertiiozinho - Tribunal de Justi~a de Sao Paulo - ReL Cambrea Filho - Julgado 

em 08-03-95. 

"A9ao civil publica - Cana-de-a¢car - Queima para limpeza do solo, plantio e colheita - Inadmissibilidade -
Liberayao de gases altamente poluentes - Inexistencia de prova cientifica de dano arnbiental -Responsabilidade 

objetiva, contudo, configurada prejuizos causados ii saude da popula9il0 - Recursos nao provides. infima e a 

relevancia de eventual dano ao meio arnbiente quando causado dano a populayao, visualizado sob a egide da 
responsabilidade civil objetiva." 



somente ocorrem por expressa disposi.yiio legal, sob pena de criar-se inseguran.ya no mundo 

juridico- no Direito Ambiental niio ha presun.yiio de culpa, por adotar a responsabilidade objetiva 

e niio a subj etiva. 

ANTUNES
47 

evidencia ainda que, no momento em que a legisla.yiio reconhece 

o risco como fundamento da indeniza.yiio, esta concomitantemente reconhecendo a existencia de 

uma previsibilidade na ocorrencia de sinistros, uma possivel rotina de acidentes, haja vista, por 

oportuno, os freqiientes casos de derramamento de oleo no Brasil, ocasionados pela empresa 

estatal Petrobras. 

0 prejuizo causado deve ser considerado anormal, levando-se em considerayiio 

a normalidade que decorre da atividade do pretenso responsavel. A anormalidade se verifica 

quando ha uma modifica.yiio de tal grandeza nas propriedades fisicas e quimicas dos elementos 

naturais que estes percam, parcial ou totalmente, sua propriedade ao uso. Esta anormalidade esta 

intimamente ligada a gravidade do dano, ou seja, uma decorre da outra, ja que o prejuizo 

verificado deve ser grave e, por ser grave, e anormal. 

Outras legisla.yoes nacionais tambem ja abarcavam a responsabilidade civil 

objetiva, dentre elas: 

~Lei no 2.681112 dispi'ie sobre responsabilidade objetiva em caso de acidentes ferroviarios; 

~Lei n° 6.914/74- estabelece a obrigatoriedade de que veiculos automotores possuam urn 

seguro obrigatorio com vistas a cobertura de acidentes; 

~Lei n° 7. 092!83 - dispi'ie sobre danos decorrentes de transporte rodoviario de produtos 

pengosos; 

Apela~io Civet n" 34.055 - Tribunal de Justi~ do Parana. 3" Camara Civet - Rei. Des. Nunes do Nascimento -

DJ 04.02.91 
"Meio ambiente - Poluis:ao - Obriga¥iio de fazer - Indenizas:ao pelos danos causados - 0 agente poluidor s6 e 
obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros, se resultar cumpridamente 

provada nos autos a existencia do prejuizo. Cessada a atividade poluidora pelo cumprimento de obrigas:ao de fazer 

no correr do processo sem prova do prejuizo, fica, no entanto, o agente sujeito it multa diitria que for estipulada para 

caso de reinicio dos atos degradadores." 

Apela~io Civet n" 007.939.000.068- Tribunal de Justi~ do Espirito Santo- ReL Des. Nivaldo Xavier Valinho. 

"Apeia,ao Civel - A9iio civil publica - Danos ao meio arnbiente par empresa de lavras de marmores e granitos -

Pretensiio de cessa¥iio das atividades da industria - Provas niio convincentes - Apelo conbecido - Negado 

provimento. 
A medida drastica de paralisayiio das atividades de empresa de lavra de marrnores e granitos, regularmente 

estabelecida, h8. que fundar-se em s61idas provas de danos irreversiveis ao meio ambiente, o que nao e o caso dos 

autos. Apelo conbecido, a que se nega provimento." 
46 FREIRE, Willian. Direito Ambiental Brasileiro, I' erus:ao, Aide Editora, 1998, RJ, pg.160. 
47 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 4' edis:ao, Editora Lumem Juris, RJ, 2000, pg. 153. 



=>Lei no 7.542186 - disp5e sobre a responsabilidade de danos a seguran~ de navega<;:oes, a 

terceiros e ao meio ambiente; 

=>Lei n° 7.661188- disp5e sobre danos aos recursos naturais e culturais da zona costeira; 

=>Lei no 7.802189- dispoe sobre danos a saude das pessoas e ao meio ambiente, decorrentes de 

atividades relacionadas com agrotoxicos e afins; 

=>Lei no 7.805189 dispoe sobre danos causados ao meio ambiente, decorrentes de atividades 

mineradoras (garimpo ), artigo 19; 

=>Lei n° 8.078190- Codigo do Consumidor, adota a responsabilidade objetiva, independente de 

culpa, para a repara<;:ao dos danos pelo fato do produto ou do servi<;:o ( artigos 12 e 14 ); 

=>Lei n° 8.974/95- dispoe sobre atividades decorrentes da biogenetica; 

=> Lei n° 9.605198 - fixava no artigo 1° que: "As condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente siio punidas com sam;oes administrativas, civis e penais, na forma estabelecida 

nesta lei. No entanto, o Presidente da Republica vetou o artigo primeiro, retirando do texto a 

previsao quanto as san<;:oes civis, que continuararn a ser disciplinadas pela Lei no 6.938/81; 

=>Lei no 9.966/2000- disp5e sobre a preven<;:ao, o controle e a fiscaliza<;:ao da polui<;:ao causada 

por lan<;:arnento de oleo e outras substancias nocivas ou perigosas em aguas sob jurisdi<;:ao 

nacional. 

No proprio Codigo de Minera<;:ao, Decreto-Lei no 227, de 28.02.1967: 

=> o artigo 47, inciso VI1r'
8 

- estabelece a responsabilidade objetiva decorrente da explora<;:ao 

mineral. 

Na Constitui<;:ao Federal de 1988: 

=> o artigo 21, inciso XXIII, alinea "c": que preve a responsabilidade civil objetiva por danos 

nucleares; 

=>o artigo 225, paragrafo 2°:
49 

implica na obriga<;:ao do minerador em reparar danos causados. 

Da analise do paragrafo 2° do artigo 225, observamos que o dispositivo nao 

isenta o minerador das obriga<;:5es decorrentes do risco que a atividade imp5e quando afeta a 

48 Artigo 47- Ficarri obrigado o titular da concessiio, alem das condi>i!es gerais que constam deste C6digo, aincia, 

as seguintes, sob pena de san>i!es previstas no Capitulo V: 

Inciso VIII- responder pelos danos e prejuizos a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente. da lavra. 
49 Artigo 225, panigrafo 2°, da CF/88: 

"aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com a solUf;iio tecnica exigida pelo orgiio pliblico competente, najorma da lei". 



terceiros ou quando a degradayao da ensejo, alem da recuperayao exigida, a indenizayoes pelo 

prejuizo causado a uma area protegida. Entretanto, observamos ainda que o mesmo legislador nao 

deu igual tratamento aos defensivos agricolas ( agrot6xicos ), que sao considerados como uma das 

causas ma1s degradadoras do meio ambiente terrestre, tal como fez explicitamente com a 

minerayao. 

Na Constituiyao do Estado de Sao Paulo, o legislador paulista estabeleceu., no 

artigo 195
50

, diferentes especies de sanyoes a que esti sujeito o causador de danos ambientais. 

Urn born exemplo e o estabelecimento de multa diaria e progressiva, nos casos de continuidade 

da infraviio ou de reincidencia. Entre outras especies de sanvao estao a reduyao do nivel da 

atividade e a interdiyao, sem prejuizo da responsabilidade civil, consistente na obrigavao de 

reparar os danos causados. 

Para se promover a responsabilizavao civil do minerador contamos com urn 

importante instrumento processual, a Aviio Civil Publica, instituida pela Lei n° 7.347/85, que no 

artigo 2° preconiza que sua propositura sera do local onde ocorrer o dana, cujo juizo tera 

competencia funcional para processar e julgar a causa, ou seja, a ayao sera proposta e processada 

no local de ocorrencia do dano ambiental, independentemente de ser sede de juizo federal. 

No entanto, o recente cancelamento da Stimula 183 do STJ51
, possibilitou a 

propositura da Ayao Civil Publica na seyao judiciaria da Justiya Federal, com jurisdiyao no local 

do dano. 0 art. 2° da Lei n° 7.347/85, ao estabelecer que as ayoes nele previstas serao propostas 

no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juizo tern competencia funcional para processar e 

julgar a causa, concebeu que tambem cabe ao J uiz Federal a competencia territorial e funcional 

sobre o local de qualquer dano, lirnitado a competencia de sua seyao judiciaria. 

5° Constitui(:lio do Estado de Sao Paulo, artigo 195: 
"As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitariio as infratores, pessoas fisicas ou 

juridicas, a sam;Oes penais e administrativas, com aplicar;iio de multas diiirias e progressivas no caso 

de continuidade da infraplo ou reincidencia, incluidas a reduriio do nive/ de reparariio aos danos 

causadas" 

Panigrafo unico ... (omissis) 

Fonte: http://www.alsp.gov.br, arquivo capturado em 18.05.2001. 
51 BRASIL. STJ, Embargos de Declara(:lio no Conflito de Competencia n' 27.676 UF: BA, I' se(:lio, Relator Ministro 

Jose Delgado, julgarnento em 08.11.2000, votayao uniinime, determinou o cancelamento da Sumula 183 STJ, 

publicado no Diario da Justil"l se(:lio I, em 27.11.2000, pg. !95. 

Processo originario: BRASIL. STF Recurso Especial n' 228.955-9 UF: RS Relator Ministro Ilmar Galvao, 

julgamento em 10.02.2000, vota('ao uniinime, Diario da Justi9a de 24.03.2000, retificado e republicado em 

14.04.2000, pg. 56. 

Fonte: www.stf.gov.br, arquivo capturado em 10.01.2002. 



Destarte, podemos concluir que toda atividade industrial que interfere no meio 

ambiente traz em si urna relayao de risco de provocar danos ou prejuizos. Dai a necessidade de 

medidas de prevenyao e controle. 

2.2- RESPONSABILIDADE PENAL 

A responsabilidade penal e a responsabilidade que emana do cometimento de 

crime ou contravenyao, ficando o infrator (pessoa fisica ou juridica) sujeito a pena da perda de 

liberdade, a pena pecuniirria ou penas altemativas
52 

(prestayao de serviyos ). 

Segundo PRAD0 53
, para analisarmos a questao, necessitamos resgatar do is 

conceitos: 

I) Pessoa iuridica- e a organizayao destinada a prossecuyao de fins, a que a ordem juridica 

atribui a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigayoes; pode ser considerada urna 

entidade ficticia, mera criayao do direito, conforme a teoria da ficyao; ou urn ente real, 

organismo analogo aos seres humanos, conforme a teoria da realidade - ambas 

desenvolvidas pela doutrina civil e comercial (como analisaremos adiante ). 

2") Responsabilidade - e termo que se refere its consequencias da conduta; sob o pnsma 

juridico-penal: a obrigayao de suportar as consequencias juridicas do crime. Mediante a 

determinayao da responsabilidade, procura-se tomar alguem obrigado a ressarcir urn dano ou 

a sofrer determinada pena, por motivo daquele efeito a que deu causa. 

Portanto, a responsabilidade penal surge quando ocorrer urna conduta omissiva 

ou comissiva que, ao violar urna norma de direito penal, ensejaria a prittica de crime ou de 

contravenyao penal. Tal dispositivo esta explicitamente previsto no artigo 225, panigrafo 3°, da 

CF e na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 3°. 

Outras legislayoes nacionais tambem ja abarcavam a responsabilidade penal da 

pessoajuridica, dentre elas: 

52 Salienta-se que os prestadores de servis:o niio se afastam do convivio social e prestam trabalho de que as 
instituiyOes filantr6picas e assistenciais necessitam e nao podem pagar. - iniciativa pioneira implantada no Estado do 

Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiya do Rio Grande do Sui, em parceria com os Rotary Clubs. Consultar 

http://www.ajuris.org.br/mpenasa.htm e http://www.tj.rs.gov.br/correg/penasal.htm. 
53 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Protes:iio Penal do Meio Ambiente: Fundamentos, Editora Atlas, SP, 

2000, pg. 129. 



=> Lei no 4. 728165 - disp5e que a viol~ao de qualquer dos dispositivos constituini crime de 

a9ao publica, recaindo a responsabilidade, quando se tratar de pessoa juridica, sobre todos os 

seus diretores (artigo 73, paragrafo 2°); 

=> Lei no 4.595164 - declara que quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que atuem como 

institui9ao financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, 

ficam sujeitas a multa, ficando sujeitos, quando pessoa juridica, seus diretores e 

administradores ( artigo 77, panigrafo 7°); 

=> Lei n° 4. 729165 - fixa a responsabilidade penal da pessoa juridica pelas irrfra9oes previstas 

nessa lei ( artigo 6°); e 

=> Lei no 8.884194 - fixa penas as pessoas juridicas e fisicas em face do cometimento de 

qualquer infra9ao prevista nessa lei (artigos 20 a 27). 

Na Constitui9ao Federal de 1988: 

=> artigo 173, paragrafo 5°- referindo-se a responsabilidade da pessoa juridica, independente 

da responsabilidade individual de seus dirigentes, por atividade economica exercida pelo 

Estado, de forma menos evidente; e 

=> artigo 225, paragrafo 3°- para crimes contra o meio ambiente, de forma bastante explicita. 

2.2.1 - RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURIDICA 

FREITAS & FREITAS54
, mencionam que "o tema vern sendo adotado em 

varios pafses, nos crimes contra a ordem econ6mica e o meio ambiente. " Sao paises que seguem 

o sistema "common law", como a Inglaterra, Estados Unidos, Canada, Nova Zeliindia e Austnilia 

e tambem os paises da chamada familia romano-germdnica, como Fran9a, Venezuela e 

Colombia. Segundo os autores, o primeiro precedente de responsabiliza9ao penal da pessoa 

juridica e da Suprema Corte Norte-Americana, no caso da empresa "New York Central & 

Hudson River Railroad" x Estados Unidos, julgado em 23.02.1909, onde o argumento 

essencialmente utilizado foi o de que a lei exprime que se pessoa pode cometer crime, sem 

distinguir se e fisica ou juridica, e porque ambas podem ser processadas. 

54 FREITAS & FREITAS. Vladimir Passos de & Gilberta Passos de. Crimes contra a natureza, 6' edivao, Editora 

Revista dos Tribunais, SP, 2000, pg. 61. 



Apesar das deficiencias legislativas, foi um grande avanc,:o, afirmam LEME 

MACHAD0
55

, SIRVINSKAS
56

, FREITAS & FREITAS
57

, FIORILL0
58 

e COSTA NETO, 

BELLO FILHO & COSTA 5
9 

Entretanto, ANTUNES60 acrescenta que a legislac,:iio avanc,:ou em 

direc,:iio a responsabiliza.yiio de forma completamente aleat6ria e despropositada, vez que, 

segundo o autor, a adoc,:iio do sistema demandaria mudanc,:as juridicas de ampla profundidade no 

sistema juridico brasileiro. 

A responsabilidade penal da pessoa juridica niio exclui a das pessoas naturais, 

ou seja, a responsabilidade dos s6cios, sendo o paragrafo imico do artigo 3° da Lei no 9.605/98 

explicito a esse respeito. 

Contudo, FREITAS & FREITAS
61 

tarnbem esclarecem que, em sendo caso de 

eventual denimcia, o membro do Ministerio Publico podeni imputar o crime as pessoas naturais e 

a pessoa juridica, em conjunto ou separadarnente. 

Acerca da responsabilidade penal da pessoa juridica, ROTHENBURG
62 

sustenta: "atualmente, existem sensfveis movimentos - internacionais ate - no sentido da 

consagrar;ao da responsabilidade criminal da pessoa juridica, ante a evidencia de seu potencial 

danoso, face sobretudo a importantissimos bens seriamente amear;ados como o ambiente natural 

e a economia popular. A legislar;ao de diversos paises e de organismos supranacionais comer;a a 

incorporar essa tendencia mesmo em linha de principia, inclusive nas Constituir;oes e C6digos 

Criminais". 

Ainda, o paragrafo imico do artigo 3° destaca que a responsabilidade das 

pessoas juridicas niio exclui a de pessoas fisicas autoras, co-autoras ou participes do mesmo ato. 

Assim, sustentarnos que os diretores, gerentes, mandatirios e simples empregados estariio, em 

tese, sujeitos a responsabiliza.yiio por danos ambientais, do qual anteriormente escapavam sob 

55 
LEME MACHADO, Paulo Monso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' edi9ao, Malheiros editores, SP, 1998, pg. 591. 

56 
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente, Editora Saraiva, SP, !998, pg. 26. 

57 
FREITAS & FREITAS. Vladimir Passos de & Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza, 6' edi<;:iio, Editora 

Revista dos Tribunals, SP, 2000, pg. 70. 
58 

FIORilLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 2000, pg. 46. 
59 

COSTA NETO, BELLO FILHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Fhivio Dino de Castro e. 

Crimes e Infra96es Administrativas Ambientais comentanos a lei no 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, 

Brasilia/DF, 2000, pg. 35. 
60 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 4' edi9ao, Editora Lumem Juris, RJ, 2000, pg. 439. 
61 FREITAS & FREITAS. Vladimir Passos de & Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza, 6' edi<;:iio, Editora 

Revista dos Tribunais, SP, 2000, pg. 64. 
62 ROTHENBURG, Walter Claudius. A pessoajuridica criminosa, JurwiEditora, Curitiba!PR, 1997, pg. 222. 



alega9iio de que a conduta lesiva e os danos decorrentes eram relacionados a atividade pertinente 

a consecu9iio do objeto social do ente coletivo e em seu nome praticados. 

2.2.2- TEORIAS ACERCA DA RESPONSABll..IDADE PENAL 

Em virtude da brevidade do estudo, vamos apenas considerar as duas teorias 

mais importantes, embora CONSTANTIN063 nos revele a existencia de outras, a respeito. 

2.2.2.1 - TEORIA DA FIC<;:AO 

A sociedade (pessoa juridica) nao pode delinqiiir. Advinda do aforismo 

"societas del inquere non pot est". 

Segundo CONSTANTIN0
64 

os adeptos dessa teoria entendem que as pessoas 

coletivas nao podem praticar crimes ou contraven9oes penais, por lhes faltar capacidade de 

conduta e culpabilidade (personalidade ). 0 direito concedeu existencia a estas entidades abstratas 

somente no plano juridico, para solucionar problemas de ordem pratica. 

Juristas brasileiros (penalistas) adeptos dessa teoria
65

: Galdino SIQUEIRA, 

Basileu GARCIA, Nelson HUNGRIA, Magalhiies NORONHA, Jose Frederico MARQUES, 

Anibal BRUNO, Heleno Claudio FRAGOSO, Jose Henrique PIERANGELI, Julio Fabbrini 

MIRABETE, Fernando da Costa TOURINHO FILHO, Rene Ariel DOTTI, Alberto Silva 

FRANCO, Fernando de Almeida PEDROSO, Cezar Roberto BITTENCOURT, Oswaldo 

Henrique DUEK MARQUES, Luiz Vicente CERNICCHIARO, Jose Carlos de Oliveira 

ROBALDO, Luiz REGIS PRADO e Aiessandra Rapassi Mascarenhas PRADO. 

A teoria da fic9iio, teve seus adeptos ate o seculo XIX. 0 principal defensor foi 

SA VIG~ 6 , segundo o qual: "so o homem e capaz de ser sujeito de direitos. Apessoajuridica e 
uma criar;iio artificial da lei para exercer direitos patrimoniais (jicr;iio juridica). E pessoa 

ficticia, criar;iio da mente humana, sendo dependente da ar;iio do homem. " 

63 A respeito das diversas teorias acerca da responsabiliza~iio penal da pessoas juridicas, ver item 2. 

CONST A.NTINO, Carlos Emani. Delitos Ecologicos: a lei arnbiental comentada artigo por artigo- aspectos penais e 

processuais penais, Editora Atlas, SP, 2001, pg. 29/34. 
64 "Idem", pg. 24. 
65 "Ib·" ··· 25 zuem , pg. . 
66 sobre teoria da fic~iio, ver SAVIGNY, Friedrich Karl Von. "Sistema del diritto romano attuale". Tradu9ao: 

Vittorio Scialoja, Unione Tipografico-Editrice, Volume 2, Torino!Itruia, 1888. 



Para PRAD0
67

: "a pessoa juridica niio tern vontade propria; niio e passive! de 

censura etico-social; niio e injluenciavel pela pena e fins que veicula; so o homem e capaz de 

querer executar sua vontade; medidas empregadas contra a pessoa juridica silo simples 

providencias de ordem administrativa; penas impostas as pessoas juridicas atingem socios, 

culpados ou inocentes; lui poucas especies de penas a serem aplicadas; a pessoa juridica so e 

considerada como tal enquanto agir de acordo com a lei, pois ela niio e jato, e criGI;iio (fza;:ao). " 

Nesse sentido, FIORILL0
68 

destaca ainda a nao acei~ao pela doutrina penal 

classica "devido ao inconformismo de que nao ha como conceber crime sem substrata humano, 

tornando inconcebivel a possibilidade da pessoa juridica comete-lo." 

2.2.2.2- TEO RIA DA REALIDADE 

A sociedade (pessoa juridica) pode delinqiiir. Advinda do aforismo "societas 

delinquere pot est". De acordo com CONS I ANTIN069
: "a agrupas:iio (a pessoa juridica) cria 

urn ambiente ou clima que facilita e incentiva as pessoas fisicas a praticarem crimes, em 

beneficia do proprio grupo; assim, a agrupas:iio como urn todo deve ser apenada. " 

J uristas brasileiros (penalistas) adeptos des sa teoria
70

: J oao Marcelo de 

ARAUJO JUNIOR, Sergio Salomao SHECAIRA, Walter Claudius ROTHENBURG, Edis 

MILARE, Paulo Afonso LEME MACHADO, Antonio Herman de Vasconcellos e BENJAMIN, 

Jose Carlos Meloni SiCOLI, Augusto Eduardo de Souza ROSSINI, Paulo Jose da COSTA 

JUNIOR e Damasio Evangelista de JESUS. 

Oposta a teoria da fic9ao, a teoria da realidade se fundamenta na tese de que as 

pessoas juridicas sao dotadas de uma vontade coletiva, devendo ser equiparadas, como seres 

sociais, as pessoas fisicas. Possuem a mesma capacidade de querer e de agir que as pessoas 

fisicas, s6 que o faz atraves de seus 6rgaos. Teve como seus idealizadores Otto GIERKE e 

Aquiles MESTRE
71 

67 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteyiio Penal do Meio Ambiente: Fundamentos, Editora Atlas, SP, 

2000, pg. 134. 
68 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 2000, pg. 46. 
69 CONSTANTINO, Carlos Emani. Delitos Ecologicos: a lei arnbiental comentada artigo por artigo - aspectos 

penais e processuais penais, Editora Atlas S.A., SP, 2001, pg. 26. 
70 "],-' , 27 uem , pg. . 
71 Sobre teoria da responsabilidade, ver MESTRE, Aquiles. "Las personas mora/es y su responsabilidad penal", 

Traduyao: Cesar Camargo y Marin, Gongora, Madrid!Espanha, s/d. 



Segundo SHECAIRA
72 

o proprio Estado concede a certos entes urna forma, 

urna investidura e urn atributo, tornando juridicamente real a sua exisrencia73
, nao sendo urna 

fic9ao o seu reconhecirnento. Cada etapa importante de sua vida se concretiza pela reuniao, 

delibera9ao e voto da assembleia geral, ou mesmo pela sua administra9ao ou gerencia. 

Desse modo, a vontade exprime-se por seus 6rgaos deliberativos, os quais sao 

capazes de cometer infra9oes penais, visando it satisfa9ao de seus interesses, escudando-se na 

forma9ao da pessoa juridica. Dai se diz que no interior desses 6rgiios e que vamos encontrar o 

elemento intencional da prtitica delituosa, fato reconhecido tambem por infra9oes civis e 

administrativas. 

Fazendo urn resgate da legisla9ilo brasileira, verificamos ser plenamente 

possivel a aplica9ao de san9oes its pessoas juridicas, em que pesem os argumentos contra sua 

responsabiliza9ao: 

=> Lei no 8.137190 - trata dos cnmes contra a ordem tributiria, economica e rela9oes de 

consumo, preve a responsabiliza9ao penal das pessoas juridicas que concorrerem para os 

crimes definidos nessa lei; 

=> Lei n° 8.313/91 - que estabelece os cnmes contra a cultura nacional, preve a 

responsabiliza9ilo penal da pessoa juridica, inclusive instituindo, ainda que veladamente, a 

desconsidera9ao da personalidade juridica, ao estabelecer que respondem pelo crime o 

acionista controlador e os administradores que para ele tenham concorrido (artigo 40, 

panigrafo 1 °). Da mesma forma, a Lei 8.685/93, que previu situa9ao semelhante (artigo 10, 

panigrafo 1 °); 

=> Lei no 8.884194- que preve a repressao its infra9oes contra a ordem economica, tratou da 

responsabilidade penal da pessoa juridica, estabelecendo tambem a possibilidade de 

desconsidera9ilo dapessoajuridica(artigos 16 e 17); e 

=> Lei n° 9.472197 - que protege os servi9os de telecomunica9oes, isolou a participa9ao da 

pessoa juridica no artigo 177. 

72 SHECAIRA, Sergio Salomiio. Responsabilidade Penal da Pessoa Juridica, l" edi~iio, Editora Revista dos 

Tribunais, SP, 1999, pg. 87. 
73 A pessoa juridica constitui-se atraves de um contrato entre duas ou mais pessoas, que se obrigam a 

combinar esfor~os ou recursos para atingir fms comuns.. Esse contrato, chamado de contrato social, e 
devidamente homologado e registrado na junta comercial do Estado em que se iniciar a atividade da sociedade. 



Em raziio desses antecedentes legais, tenho que a responsabilidade penal da 

pessoa juridica decorrente de infra9oes ambientais, sem duvida alguma, representa urn avan9o e, 

como tal, deve ser efetivamente aplicada. 

2.3- RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIV A 

A responsabilidade administrativa decorre do poder de policia do Estado. 

Segundo a li9iio de DI PIETR0
74

, o poder de policia e a atividade do Estado consistente em 

limitar o exercicio dos direitos individuais em beneficio do interesse publico. 

Esse interesse publico diz respeito aos mais variados setores da sociedade, tais 

como seguran9a, moral, saude, meio amhiente, defesa do consurnidor, patrimonio cultural, 

propriedade. 

MEIRELLES 
75 

explica que o poder de policia e o mecanismo de frenagem de 

que disp6e a administra9iio publica para conter os abusos do direito individual. Atraves desse 

mecanismo, o Estado detem a atividade dos particulares que se revelar cont:raria, nociva ou 

inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e a seguran9a nacional; enfim, visa a 

prote9iio do interesse pUblico no seu sentido mais amplo 
76 

0 poder de policia refere-se ao controle estatal das atividades e dos interesses 

individuais, para mante-los nos seus justos lirnites sem prejudicar outrem, ou para restringi-los 

por motivos de interesse publico. 

Por exemplo, urn minerador que tenha alvara de pesquisa deve realizar sua 

atividade de pesquisa de acordo com o estabelecido na Constitui9iio Federal, no C6digo de 

Minera9iio, na Lei de Crimes Ambientais, sujeitando sua atividade ao exercicio de policia 

administrativa que os entes federados possuem, condicionando-se a norrnalidade do uso do bern 

na ex:ata propor9iio atribuida ao alvara respectivo. Constatada alguma irregularidade, o agente 

74 DIPIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrative, 9" edi9iio, Editora Atlas, SP, 1998, pg. 94. 
75 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrative brasileiro, 9" edi9iio, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1983, 

~g 100. 
6 Contudo, SUNDFELD alerta para os riscos de se utilizar a expressao "poder de policia~, pois "agora que o 

Poder Publico amplia rapidamente suas junt;6es: basta o haver-se atribuido constitucionalmente ao Estado a 

proteflio dos consumidores (artigo 5°, XXXII), da saUde (arngo 23, II), do patrimonio cultural (artigo 23, III e IV), 

do meio ambiente (arngo 23, VI e VII, para que se aceilem injunfOeS de toda ordem sabre a liberdade e a 

propriedade, impostas sem qualquer fundamento legal especifico. " "in" SUNDFELD, Carlos Ari. Direito 

Administrative Ordenador, Malheiros Editores, SP, 1993, pg. 12. 



fiscalizador deveni advertir o infrator e lavrar o auto de infravao, consignando san9iio cabivel 

para sua oportuna execu9iio, pela propria administra9iio. 

A responsabilidade administrativa tern a finalidade de servir como instrumento 

de realiza9iio da atividade estatal de exercicio do poder de policia, nos limites e conteudo que !he 

sao atribuidos pela doutrina. 

A esse respeito, para ZANOBIN1
77

: "a responsabilidade administrativa tern 

por objeto a aplicm;:ao das penas, que todavia nao fazem parte do dire ito penal, porque nao sao 

aplicadas pelo Estado na sua fum;:ao jurisdicional, mas no exercicio de um poder 

administrativo. " 

Este tipo de relavao juridica que se estabelece entre a pessoa e o poder pUblico e 

o resultado direto de urna conduta contraria a norma vigente. Entre ambos se estabelece urn 

vinculo, atraves do qual se permite ao Estado a imposi9iio de urna san9iio administrativa. Assim, 

determinada as:ao ou omissao podem constituir urn ilicito adrninistrativo, independentemente de 

vir ou nao a ser urn ilicito penal ou civil. 

Ocorridas as hip6teses previstas pelos incisos I, II, III e IV do artigo 14 da Lei 

n° 6.938/81 ou pelo artigo 70, "caput", da Lei n° 9.605/98, havera a possibilidade de impoSi9iiO 

de san9iio administrativa pelo 6rgao competente, devendo ela sempre estar prevista em lei. 

0 artigo 23 da Constituivao Federal estabelece a competencia comum entre a 

Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, em especial nos incisos III, IV, VI, VII e 

XI. 

0 artigo 70 da Lei n° 9.605/98 tambem dispi)e acerca das infra9oes 

administrativas ambientais, como sendo toda a9iio ou omissao que viole as regras juridicas de 

uso, gozo, promo9iio, protevao e recuperavao do meio ambiente, outorgando competencia aos 

6rgaos integrantes do SISNAMA, agentes das Capitanias dos Portos e do Ministerio da Marinha 

para lavrar o auto de infra9iio ambiental e instaurar processo adrninistrativo (paragrafo 1 °), e 

tambem, a qualquer pessoa que tamar conhecimento da infras:ao ambiental formular 

representas:ao as autoridades mencionadas (paragrafo 2°). 

A Representacao e urna denimcia formal ( escrita) e assinada, de irregularidades 

interuas ou de abusos de poder na prntica de atos da administravao, feita por quem quer que seja, 

77 ZANOBINI, Guido. "Corso di diritto administrattvo ", Volume I, Editora Giuffre, Milano/Italia, 1950, pg. 285. 



a autoridade competente para conhecer e coibir a ilegalidade apontada78 E urn mecamsmo 

colocado a mao da sociedade para proteger o meio ambiente. 

A Representayao tambem pode ser intentada perante o 6rg1io do Ministerio 

Publico que tiver competencia para instaurar o processo crime contra a irregularidade apontada. 

Nesse caso, excepcionalmente, defendemos ate que, por precauyao, a representayao podera ser 

protocolizada perante qualquer 6rgao do Ministerio Publico, ate mesmo aquele que nao tenha 

competencia para agir, que de imediato a remetera ao 6rgao competente, e, se for o caso, 

deterrninara a instaurayao de inquerito para apurar o fato. 

Ainda assim, a Constituiyao do Estado de Sao Paulo preve no artigo 97, inciso 

III, que a representayao seja dirigida ao Ministerio Publico, que inclni entre suas funyoes a de 

receber petiyOeS, reclamayOeS ou queixas de qualquer pessoa ou entidade representativa de classe, 

por desrespeito aos direitos assegurados na Constituiyao Federal e nessa Constituiyao, as quais 

serao encaminhadas a quem de direito. 

Formalizada a denlincia, nos termos do paragrafo 3" do artigo 70, toma-se 

obrigat6ria a imediata apurayao e investigayao da autoridade ambiental, mediante processo 

administrativo proprio, sob pena de responsabilizayao quanto a sua omissao. 

Os prazos para processamento e julgamento do processo administrativo para 

apurayao de infrayao ambiental encontram-se dispostos no artigo 70 da Lei n" 9.605/98, 

garantindo-se ao infrator oferecer impugnayao ( recursos administrativo e hierarquico) contra o 

auto de infrayao. 

Ja as puniyoes sao previstas pelo artigo 72 da Lei 9.605/98, que define as 

sanyoes administrativas a serem aplicadas aos infratores: 

~ advertencia; 

~ multa simples; 

~ multa diana; 

~ apreensao de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 

equipamentos ou veiculos de qualquer natureza utilizados na infrayao ( exemplo muito comum 

no caso da minerayao - a apreensao da draga e da tubulayao que extrai areia do rio). Aqui, 

78 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro, 9" edi10iio, Editora Revista dos Tribunais, 1983, pg. 

562. 



vale lembrar que a falta de regulariza<;lio da draga (licen<;a) na Capitania dos Portos tambem 

enseja a infra<;lio administrativa ao empreendimento; 

~ destrui<;lio ou inutiliza9lio do produto; 

~ suspensao de venda e fabrica<;lio do produto; 

~ embargo de obra ou atividade - tambem comurn o embargo da atividade mineniria, muito 

embora os artigos 57 e 87 do C6digo de Minera<;ao integrem a prote<;lio especial contra a<;oes 

e medidas judiciais, autonomas ou acess6rias, alcan<;ando todos os regimes de explora9lio 

(Capitulo 1, item 1.6). Inclusive medidas administrativas, decorrentes da presun<;ao de 

legitimidade dos atos da administrayao pUblica, conforrne o esc61io de FREIRE
79

; 

~ demoli<;ao de obra; 

~ suspensao parcial ou total de atividades - por medidas administrativas e penais, que poderao 

mais urna vez ser combatidas pela invoca<;ao dos artigos 57 e 87 do C6digo de Minera<;ao, 

como no caso do embargo de obra ou atividade; 

~ restritivas de direitos: 

- suspenslio de registro, licen<;a ou autoriza<;lio; 

- cancelamento de registro, licen<;a ou autoriza<;ao; 

- perda ou restri<;lio de incentivos e beneficios fiscais; 

- perda ou suspensao da participa<;lio em financiamentos em estabelecimentos oficiais de 

creditos; 

- proibi<;lio de contratar com a administra9lio publica, pelo periodo de ate tres anos. 

Acerca da prescri<;ao administrativa, NERY JUNIOR & MILA.RE
80

, defendem 

que nao se aplica o regime de prescri9lio do direito de propriedade aos danos ambientais. 

Segundo os autores, o Direito Ambiental, por ser de ordem publica indisponivel, e insuscetivel de 

prescri<;lio, pois sendo a prescri<;lio urna san9lio contra o titular de urn direito, e sendo o titular do 

meio ambiente toda a sociedade (art. 225 CF), e urn desprop6sito punir toda a sociedade em 

favorecimento do degradador. Demais disso, a lei niio previu prazo prescricional, o que pode 

gerar duas interpreta<;5es: 

l 0 ) - a nao prescri9lio (posicionamento dos autores citados ); e 

79 
FREIRE, Willian. Comentanos ao C6digo de Minera,a.o, Editora Aide, RJ, 1996, pg. 172. 

80 N"ERY JU'NIOR & Mll..ARE, Nelson & Ectis. 0 Ministerio PUblico e as a106es coletivas. A10il.o Civil PUblica: Lei 

7.347/85: Reminiscencias e reflexoes ap6s dez anos de aplica\'il.o. Editora Revista dos Tribunais, SP, 1995. 



2°) - a prescri<;:ao vinteruiria, prevista no artigo 177 do C6digo Civil, pois na falta de sua 

previsao pela lei, aplica-se o prazo maximo, ou seja, o estabelecido no C6digo Civil. 



CAPiTUL03 

AS LEIS AMBIENTAIS 

0 surgimento de leis ambientais representa urn avanvo dos diversos 

ordenamentos juridicos, na medida em que o direito chissico, por ser considerado uma Ciencia 

formal, inflexivel (rigida) e tradicionalista
81

, implementa a todo Direito ( ciencia) urna atualizavao 

de novos regramentos as condutas dos cidadaos, no sentido de se encontrarem soluvoes para a 

degradayao ambiental. 

Esse aj ustamento contemporaneo do dire ito clitssico noticia o surgimento de 

urna nova politica judiciaria. 0 direito deixa de ser urn mero instrumento de reparavao e 

repressao, para se transformar em ferramenta de prevenvao da danosidade. 

0 direito ambiental
82 

passou a adotar essa postura, em vez de promover a 

reparaviio do dano "a posteriori". 

Nesse sentido, SILVA 83 tece considerayoes acerca da consciencia ambientalista 

que proporcionou o surgimento e o desenvolvimento de urna legislavao ambiental em todos os 

paises, variada, dispersiva e freqiientemente confusa. 

3.1 - DIREITO INTERNACIONAL E MEIO AMBIENTE 

A preocupavao e a consciencia ambiental atrairam os olhares da humanidade na 

medida em que a poluiviio rompeu limites territoriais e ocorreram os grandes acidentes 

ecol6gicos com propory5es transfronteiriyas, como no caso de Bhopal na India, Seveso na Ititlia, 

Chernobil na Russia, Exxon Valdez no Alasca e, mais recentemente, o do petroleiro Jessica nas 

Ilhas Galapagos (Equador). 

E nesse sentido, que o direito intemacional avanvou para criar normas que 

regulam a relavao entre os paises, implementando instrumentos juridicos pr6prios da comunidade 

intemacional e que transcendem o ambito do direito interno (Estados). Dessa forma, surgiram 

tratados e convenvoes internacionais, nos quais os paises e organismos internacionais procuram 

colocar em pratica esforvos comuns para combater a degradavao ambiental. 

81 Ainda hoje, temos alguns dispositivos em desuso previstos em nosso ordenamento, como por exemplo: o crime de 
sedu9ao previsto no artigo 217 do C6digo Penal; o direito do homem anular o casarnento quando for ignorante 

g,uanto ao deflorarnento de sua mulher, inciso IV do artigo 219 do C6digo Civil. 
8 Direito Ambiental, sub-ramo do Direito Administrative. Ha autores, contudo, que defendem ser o Direito 

Ambiental ramo do Direito Constitucional. 
83 SILVA, Jose Monso da. Direito Ambiental Constitucional, 2' edi¢o, Malheiros Editores, SP, 1998, pg. 15. 



Tratado, segundo REZEK
84 

significa acordo internacional formalizado entre 

Estados e regido pelo Direito Internacional, onde os diversos Estados criam, rnodificam ou 

extinguem uma relac;;ao de direito existente entre eles. Convenc;;ao e Tratado sao expressoes 

sinonimas. 

No ambito do direito internacional, em sede de meio ambiente, ternos virios 

Tratados e Convenc;;oes que reforc;;am o tema, dos quais, cronologicamente, destacamos os 

pnnctpats: 

• 1959- Tratado Antirt:ico- preve a utilizac;;iio da Antirt:ica para fins pacificos. 

• 1960 - Conven~tiio sobre Responsabilidade de Terceiros no uso da Energia Nuclear- institui 

a compensa~tiio dos danos causados e garantia do uso pacifico da energia nuclear. 

• 1963 Conven~tiio de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares - preve a 

destinac;;iio de recursos contra danos resultantes do uso pacifico da energia nuclear. 

• 1964 - Conven~tiio sobre o Conse1ho Internacional para Exp1ora((ao do mar. 

• 1969 - Conven~tiio Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos causados por 

Polui~tiio por Oleo- visa compensa~tiio de danos causados por derramamento de oleo. 

• 1972 - Convenc;;ao das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente Humano - Declara'(iio de 

principios sobre protec;;iio do meio ambiente. 

• 1978 Tratado de Coopera~tiio Amazonica- visa promover o desenvo1virnento harmonioso e 

distribuic;;ao eqiiitativa dos beneficios do desenvolvimento entre as partes. 

• 1979 - Convenc;;ao sobre Poluic;;iio Trausfronteiri'(a- visa a protec;;ao contra os efeitos nocivos 

da poluic;;ao do ar, visando sua reduc;;ao. 

• 1985 - Convenc;;ao de Viena para a Protec;;iio da Camada de Ozonio - protec;;iio da saude 

humana e do meio arnbiente contra os efeitos nocivos das altera~toes da camada de ozonio. 

• 1989 - Convenc;;ao sobre Controle de Movirnentos Trausfronteiri~tos de Residuos Perigosos 

( Conven~tiio da Basih'!ia) - cornercializa~tiio internacional e dep6sitos de substiincias t6xicas. 

• 1991 Protocolo de Madrid- designa a Antartida como uma reserva natural, dedicada a paz 

e a ciencia. 

84 REZEK, Jose Francisco. Direito Internacional PUblico: curso elementar, 6" ediyao, Editora Saraiva, SP, 1996, pg. 

07. 



• 1991 - Convenyiio sobre avaliayiio de impacto ambiental ern contextos transfronteiriyos -

assegurar a execuyiio de AIA antes da tornada de decisao sobre urna dada atividade que pode 

causar significativo irnpacto ambientaL 

• 1992 - Declarayiio do Rio de Janeiro sobre Meio Arnbiente e Desenvolvirnento - carta de 

principios para urn novo estilo de vida na terra, proteyiio dos recursos naturais e busca do 

desenvolvirnento sustentitveL 

• 1992 - Agenda 21 - fixa diretrizes para o desenvolvirnento sustentitvel a Iongo prazo, a partir 

de ternas priorititrios, tais como: desrnatarnento, lixo, clirna, solo, desertos, itgua, 

biotecnologia, etc. 

• 1992 - Convenyiio da Biodiversidade - procura manter a rnaior variedade de organisrnos 

vivos, comunidades e ecossisternas, para atender as presentes e futuras gerayoes. 

• 1992 - Convenyiio sobre Mudanya do Clirna - visa estabilizar as erniss5es de gases efeito 

estufa nurn nivel que evite graves intervenyoes corn o sistema clirnittico global e que permita 

o desenvolvirnento sustentitveL 

• 1992 - Resoluyiio da Assembleia Geral da ONU criando a Comissao de Desenvolvirnento 

Sustentitvel - tern por objetivo acornpanbar a implernentayiio da Agenda 21 e continuar os 

trabalhos ap6s a EC0-92. 

• 1993 - Convenyiio sobre Responsabilidade Civil por Danos resultantes de Atividades 

Perigosas ao Meio Arnbiente (Conselho da Europa, CEE, outros paises). 

• 1997 - Protocolo de Kyoto a Convenyiio-Quadro das Nayoes Unidas sobre Mudanya do 

Clirna - estabeleceu que os paises signatitrios teriio de reduzir, no seu conjunto, as suas 

erniss5es de carbono abaixo das suas ernissoes de 1990. 

Por oportuno, vale ainda destacar as organizayoes intemacionais corn atuayao 

ambiental, a saber: 

=> PNUMA ( ou UNEP) - Programa das Nayoes Unidas para o Meio Arnbiente 

Criado ern 1972 pela Assernbleia Geral da ONU, como urn dos resultados da 

Confen!ncia da ONU sobre meio arnbiente hurnano. Seus objetivos sao facilitar a cooperayiio 

intemacional no campo do rneio ambiente, prornover o desenvolvirnento de conhecimento nessa 

area, rnonitorar o estado do rneio ambiente global, chamar a atenyiio dos govemos para 

problemas ambientais ernergentes de irnportancia internacional. 



==::- Comissao de Desenvolvimento Sustentivel (CDS) - "Commission on Sustainable 

Development" 

Criada ap6s a EC0-92, pela Assembleia Geral da ONU, a Comissao tern por 

objetivo monitorar a integrayao dos objetivos desenvolvimentistas e ambientais que permeiam 

todo o sistema das Nayoes Unidas; coordena o processo decis6rio entre os govemos nessas 

materias e faz recomenda9oes sobre quaisquer medidas necessiuias para a promoyao do 

desenvolvimento sustentivel. 

==::- Conselho Consultivo de Alto Nivel sobre Desenvolvimento Sustentivel - "High Level 

Advisory Board on Sustainable Development" 

Criado tambem ap6s a EC0-92, possui como pape1 fundamental auxiliar na 

formulayao de propostas de politicas e identificar questoes emergentes que devam receber 

especial atenvao dos organismos intemacionais. 

A preocupayao ambiental, tambem e marcante nos principais blocos de 

integrayaO econornica, dentre OS quais, destacamos: 

3.1.1 -A UNIAO EUROPEIA E 0 MEIO AMBIENTE 

0 processo de integrayao europeia comeyou a ser implementado em 1952, com 

a criayao da Comunidade Europeia do Carvao e do Ayo (CECA), formada pe1a Belgica, 

Alemanha, Franya, Itilia, Luxemburgo e os Paises Baixos. 0 sucesso do CECA estimulou esses 

paises a darem urn passo fundamental para sua unificayao e, em 1957, reunidos em Roma, 

estabeleceram a Comunidade Economica Europeia ou o Mercado Comum Europeu (Tratado de 

Roma). 

Mas foi com a assinatura do Tratado de Maastricht (Rolanda), em 7 de 

fevereiro de 1992 que os Estados-Membros decidiram instituir entre si uma Comunidade 

Europeia ou Uniao Europeia, designada pe1a uniao politica e econornica dos paises europeus. 

Hoje sao 15 os paises que compoem o bloco, entre eles: Alemanha, Austria, Be!gica, Dinamarca, 

Espanha, Finlandia, Fran9a, Grecia, Rolanda, Ir1anda, Itilia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido 

e Suecia. 

A Uniao Europeia e estruturada institucionalmente por viuios 6rgaos de 

decisao, conforme definido e aprovado no Tratado de Maastricht, tais como: o Conse1ho da 

Uniao Europeia, o Par1amento Europeu, a Comissao Europeia, o Conse1ho de Ministros, o 



Tribunal de Justic;:a das Comunidades Europeias, o Comite Economico e Social e o Comite das 

Regioes. Ha tambem urna Agencia Ambiental para promover a protec;:ao do meio ambiente entre 

os Estados-Membros
85

. 

Em raziio da brevidade do estudo, destacamos apenas a atuac;:ao do Conselho de 

Ministros, que e composto por urn representante de cada urn dos Estados-Membros, sendo o 

principal 6rgao de formulac;:ao de normas e leis da Comunidade. 

As principais legislac;:oes da Uniao Europeia em sede de meio ambiente, sao as 

diretivas, que abrangem materias como a responsabilidade ambiental, gestao de residuos, 

poluic;:ao sonora, polui~fao da agua, poluic;:ao atmosferica e preveem a cooperac;:ao intemacional. 

Dentre elas, destacamos o Livro Branco, de 9 de fevereiro de 2000, que trata da responsabilidade 

ambiental86 

3.1.2- MERCOSUL E MEIO AMBIENTE 

0 Mercado Comurn do Sui - MERCOSUL, por sua vez, e urn acordo de 

integrac;:ao economica no qual estao comprometidos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foi 

criado com a assinatura do Tratado de Assun<;ao, em 26 de rnar<;o de 1991 (forma transit6ria ). 

Nos mesmos moldes da Uniao Europeia, o objetivo do MERCOSUL e o 

estabelecimento de urn Mercado Comurn entre os Estados-Partes aumentando o grau de 

eficiencia e competitividade das economias envolvidas, ampliando o tamanho dos mercados, 

acelerando o desenvolvimento economico, aproveitando satisfatoriamente os recursos 

disponiveis, preservando o meio ambiente, melhorando as comunica<;iies, a coordena<;ao de 

politicas macroeconomicas e complementando os diferentes setores da economia. 

0 MERCOSUL tambem possui 6rgaos de decisao, conforme definido e 

aprovado no Protocolo de Ouro Preto, assinado em 17 de dezembro de 1994 (forma permanente) 

pelos Estados-Parte, tais como: o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum, a 

Comissao de Comercio do Mercosul, a Comissao Parlamentar Conjunta, o Forum Consultivo 

Economico e Social e a Secretaria Administrativa do Mercosul. 

85 Fonte: http://www.eea.eu.int/, arquivo capturado em 12.01.2002. 
86 Fonte: http://www.europa.eu.int/scadp1uslleg/pt/1vb/1281 07.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 



Dentre eles, vale destacar a atua9ao do Grupo do Mercado Comurn, que atraves 

da aprova91io da Resolu91io no 10/94
87 

estabeleceu diretrizes basicas em materia de politica 

ambiental, que dizem respeito a necessidade de se formular e propor linhas mestras na questao 

ambiental para o MERCOSUL. 

Ha ainda, urna estrutura criada para abordar somente estas questoes ambientais, 

como o Subgrupo de Trabalho no 06
88

, que trata especificamente de questoes sobre meio 

ambiente, como por exemplo: comunicayoes, minera.,:ao, normas tecnicas, assuntos financeiros, 

transporte e infra-estrutura, industria, agricultura, energia, rela9oes trabalhistas, emprego e 

seguridade sociaL Na medida em que hi necessidade de se debaterem determinados assuntos, vao 

sendo criados comites tecnicos, grupos de trabalho, reunioes especializadas, conforme a 

Resolu91io n° 22, de 25 de junho de 1992, que cria reunioes especializadas em materia 

ambiental. 
89 

0 objetivo do SGT no 06 consiste em formular e propor estrategias e diretrizes 

que visam garantir a prote91io e integridade do meio ambiente dos Estados-Parte nurn contexto de 

livre comercio e consolidayao da uniao alfandegiria, assegurando condi9oes de competitividade, 

velando pela propositura de urn instrumento juridico unico de meio ambiente, a cria91io de urn 

sistema de informa91io ambiental (banco de dados ), a cria91io de urn selo verde do MERCOSUL 

e, principalmente, a coopera91io com a Uniao Europeia. 

Relativamente a minerayao, temos ainda o Plano de Trabalho do SGT n° 02
90

, 

que preve a consolida91io da legislayiio ambiental aplicada a minera91io, legisia91io trabalhista e 

encargos sociais aplicados a minera91io, consolidayao de urn banco de dados dos recursos 

minerais, intercfunbio de informa9oes e tecnologia mineira. 

Destacamos ainda a Decisao no 10, de 29 de junho de 2000, que estabelece a 

coopera91io e coordena91io reciproca para a seguran9a regional em materia de ilicitos 

ambientais91
. 

Ainda no ambito do MERCOSUL, destacamos a legislayao da Argentina, 

Paraguai e Uruguai. 

rn Fonte: http://www.mercosul.gov.br/normativasldefault.asp?key=694, arquivo capturado em 12.01.2002. 
88 Fonte: http://www.mercosul.gov.br/normativasldefuult.asp?key=1579, arquivo capturado em 12.01.2002. 
89 Fonte: http://www.mercosul.gov.br/normativasldefault.asp?key=545, arquivo capturado em 12.01.2002. 
90 Fonte: http://www.mercosul.gov.br/normativasldefuult.asp?key=178, arquivo capturado em 12.01.2002. 
91 Fonte: http://www.mercosul.gov.br/normativasldefuult.asp?key=21, arquivo capturado em 12.01.2002. 



ARGENTINA- Constitui9iio da Argentina (artigo semelhante ao art. 225 da CF brasileira): 

"Constituici6n de La Naci6n Argentina 

Articulo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sana, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necessidades 

presentes sin comprometer las de las geraciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El 

dana ambiental generara prioritariamente Ia obligaci6n de recomponer, segun lo establezca 

la ley92
." 

::.:>Lei no 23.981 - trata da constitui9iio do MERCOSUL
93

. 

::.:>Lei n° 24.105- aprova o acordo entre a Argentina eo Chile sobre meio ambiente
94 

::.:>Lei no 24.694- aprova o acordo inter-regional de cooperayiio entre a Comunidade Europeia e 

o MERCOSUL
95 

::.:> Lei n° 24.930 - aprova o acordo entre a Argentina e o Brasil sobre cooperayiio em materia 

ambientae
6 

P ARAGUA!- Constitui9iio do Paraguai (artigo semelhante ao art. 225 da CF brasileira): 

"Constituici6n de La Republica del Paraguay 

Articulo 47 - La protecci6n del media ambiente es de intents general. Las personas deber[m 

abstenerse de cualquier acto que cause depredaci6n, destrucci6n o contaminaci6n graves al 

media ambiente. La Ley regulamentara esta disposici6n y podra prever sanciones para los 

transgresore/
7
. " 

::.:>Lei 93114, modificada pela Lei 698124 que regulamenta o registro e o funcionamento da 

atividade de minerayao
98 

::.:>Lei 675160, modificada pela Lei 1078165- regulamenta a explotayiio e explorayao de petr61eo 

e outros hidrocabonetos. 

92 Fonte: http://www.mhelena.adv.br/spasso/jurodownload.htm#const, arquivo capturado em 12.01.2002. 
93 Fonte: http://www.medioarnbiente.gov.ar/bases!legislacion/detalles.asp?detalle=-32767+2+8+23.981, arquivo 

capturado em 12.01.2002. 
94 Fonte: http://www.medioarnbiente.gov.ar/mlegalltratadoslley24105.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
95Fonte:http://www.medioarnbiente.gov.ar/basesllegislacion/detalles.asp?detalle=J2767+2+8+24.964, arquivo 

capturado em 12.01.2002. 
96 Fonte: http://www.medioambiente.gov.ar/mlegaVtratadoslley24930.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
97 

Fonte: http://www.emburuguai.org.br/cons97.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 



=:> Ordenam;a 25.833190- que estabelece normas para o controle e a contaminayiio ambiental e 

disposi9iio final de residuos domesticos. 

=:> Ordenam;a 23/93- regulamenta o corte e a derrubada de arvores em florestas. 

=:> Ordenam;a 14.869/84- dispoe sobre a prote9iio da flora em espa9os publicos. 

=:> Ordenam;:a 25.097/88- estabelece normas de seguran9a e prevenyiio contra incendios. 

URUGUAI- Constitui9iio do Uruguai (artigo semelhante ao art. 225 da CF brasileira): 

"Constituici6n de La Republica Oriental del Uruguay 

Articulo 47. La protecci6n del medio ambiente es de interes general. Las personas deberan 

abstenerse de cualquier acto que cause depredaci6n, destrucci6n o contaminaci6n graves a! 

medio ambiente. La Ley regulamentara esta disposici6n y podra prever sanciones para los 

99 " transgresores . 

=:>Lei n° 16.466 - que dec lara o interesse geral para a prote9iio do meio contra qualquer tipo de 

depredayiio, destrui9iio ou contamina9iio
100 

=:> Lei n° 17.053 - que aprova o acordo inter-regional de cooperal(iio entre a Comunidade 

Europeia e seus Estados-Membros por uma parte, eo MERCOSUL e seus Estados-Parte101 

=:>Lei n° 16.817 aprova o acordo entre o Uruguai eo Brasil, sobre cooperal(iio ambiental102 

=:>Lei n° 16.581- aprova o acordo de cooperayiio entre o Uruguai e a Comunidade Europeia103 

=:>Lei n° 17.283- regulamenta o artigo 47 da Constituiyiio do Uruguai
104 

No Brasil, apenas destacaremos com maior enfase a Lei no 9.605/98, em virtude 

de ser o centro de nossa pesquisa e tambem por termos estudado, ao Iongo desta, boa parte de 

nossa legislayiio ambiental. 

98 BERTUCCI, CUNHA, CUNHA, DEVIA, FIGUEIRAS, LABRANO & PERERA. Rosana, Eldis, Tarciso, Leila, 

Marcos, Robeno Ruiz Diaz & Raquel Vidal. Mercosur y Medio Ambiente, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos 

Aires/Argentina, 1996, pg. 154/166. 
99 Fonte: http://www.emburuguai.org.br/cons97.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
100 Fonte: http://www.parlamento.gob.uylleyerlleyl6466.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
101 Fonte: http://www.parlamento.gob.uylleyerlleyl7053.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
102 Fonte: http://www.parlamento.gob.uy/leyerlleyl6817.htm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
103 Fonte: http://www.parlamento.gob.uy/leyerlley!658Lhtm, arquivo capturado em 12.01.2002. 
104 Fonte: http://www.iosphere.net/-uruott, arquivo capturado em 12.01.2002. 



3.2- A LEI DE CRIMES AMBIENT AIS - Lei n• 9.605/98 

Ap6s dez anos de promulgada a Constituivao Federal de 1988, a Lei n• 

9.605/98 vetO regulamentar seu artigo 225. A!em disso, disp(ie sobre as sanvoes penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente105 (ver anexo Lei n• 

9.605/98). 

A Lei de Crimes Ambientais - Lei n• 9.605/98, foi publicada no DOU de 

12.02.1998. Seu artigo 81 dispunha que sua entrada em vigor seria logo na data de publicavao, ou 

seja, em 12.02.1998. Todavia, o Presidente da Republica vetou o artigo 81, entendendo que a lei 

nao poderia entrar em vigor imediatamente: haveria necessidade de divulgavao, pela midia, das 

infrav6es penais
106

, passando a Lei de Crimes Ambientais a entrar em vigor somente em 

30.03.1998, em virtude da vacancia da lei ("vacatio legis'') por forva do disposto no artigo 1 • da 

Lei de Introduviio ao C6digo Civil brasileiro
107 

Apesar de algumas imperfeivoes tecnicas e legislativas, a Lei de Crimes 

Ambientais trouxe inova9oes de significativa monta, dentre as quais podemos citar: 

~ a nao utilizayao do encarceramento, como regra geral, para a penalizavao das pessoas fisicas 

- a medida visa afastar a promiscuidade carceraria; o problema da AIDS nos presidios 

foi enfrentado pelo legislador ordinario; 

~ a introduvao de urn sistema de penas alternativas ( artigo 9°), inclusive para a pessoa juridica, 

visando a prestaviio de servivos a comunidade. Por exemplo: limpeza de pravas, doavao de 

cesta basica a entidades assistenciais, fornecirnento de material de acordo com a lista de 

necessidades de urn zool6gico, participaviio em programas de educayao ambiental etc; - essa 

medida objetiva dinamizar o efetivo cumprimento das penas impostas; 

~ a possibilidade de desconsiderar a personalidade juridica da empresa, isto e, a possibilidade 

de perseguir o( s) representante( s) legal( is) da empresa; transpor o nome comercial sempre 

105 Dicito ambiental e o 'jato antijuridico, previsto pelo direito positivo, lesivo ao meio ambiente, ou seja aos 

aspectos essenciais da personalidade humana, individual e social, no seu relacionamento vital com a integridade e o 

equilibria do ambiente, determinado por novas obras sabre o territorio e par alterari5es voluntiuias, quimicas au 
jisicas 011 par qua/quer autro atentado au prejuizo, direllJ 011 indireto, a um au mais dos companentes naturais 

(agua, ar, solo, etc) ou culturais e as condiri5es de vido dos seres vivos (flora e fauna)." "in" POSTIGLIONE, 

Amadeo. "// diritto al/'ambiente ", Editora Jovene, 1982, Napoli, pg. 77. 
106 SIRVJNSKAS, Luis Paulo. Tutela penal do meio ambiente, Editora Saraiva, SP, 1998, pg. 33. 
107 Desta forma, prevaleceu o disposto no ] 0 do Decreto-Lei 4.657, de 04.09.1942- Lei de IntroduyiiO do C6digo 

Civil brasileiro, que dispiie: artigo I' - "salvo disposi¢o em contriuio, a lei comet;a a vigorar em todo o pais 

quarenta e cinco dias depois de oficialmente pub/icado ". 



que este representar obstaculo ao ressarcimento de prejuizos causados ao mew ambiente 

(artigo 4°), incluindo-se aqui as empresas coligadas e consorciadas; 

~ elevou a condi~tao de Crime
108 

algumas Contraven~toes Penais
109

: a destruiyao da flora 

(artigos 38 a 53), os maus-tratos aos animais (artigo 32), a fabrical(ao, venda eo ato de soltar 

haloes (artigo 42); 

~ trouxe a condiyiio de Crime a comercializayao de motosserras sem a licen9a do orgao 

competente
110 

(artigo 51); o ato de pichar, grafitar ou conspurcar
111 

(sujar) edificayoes ou 

monurnentos urbanos
112 

(artigo 65); o ato (a9ao ou omissao) de funciomirio publico de orgaos 

ambientais ( artigos 66 a 69); 

., a valorizayao da administrayiio publica, atraves de atos administrativos, como as autorizayoes, 

licen9as e permissoes (artigos 66 a 69), ampliando o poder de policia dos orgaos ambientais; 

~ a valorizal(aO da cooperayao intemacional para a preservayiio do meio ambiente (artigos 77 e 

78); 

~ possibilitou a adol(ao de urn Termo de Compromisso ou Termo de Adoyao de Conduta, 

perante o Poder Publico e/ou Poder Judiciario, visando a regularizayao de empreendimentos e 

atividades efetiva ou potencialmente poluidores (artigo 79, paragrafo 2°)- exemplo: efetuar 

urn "acordo" reduzido a termo, entre o minerador e o Ministerio Publico, devidamente 

homologado pelo Poder Judiciano, para revegetayiio de margem de rio. 

Tao logo entrou em vigor, a recem criada Lei de Crimes Ambientais tomou-se 

alvo de contundentes criticas dos mais diversos juristas, que denunciavam suas imperfei9oes 

tecnicas e legislativas, inconstitucionalidades, absurdos - cientificos, tecnicos e juridicos, assim 

108 Crime - e urn jato tipico ( e o comportamento humano, positivo ou negativo, que provoca, em regra, urn 

resultado, e e previsto como infrayil.O penal) e antijuridico ( e aquele que contraria 0 ordenamento juridico ). "in" 

JESUS, Damasio Evangelista de. Direito Penal, Volume L 12' ediyao, Editora Saraiva, SP, 1992, pg. 133. 
109 Contravenyil.o penal - e urn fato previsto pelo legislador, que merece prevenyil.o sociaL Urn fato que hoje e 

contravenvil.o pode no futuro vir a ser definido como crime. ). "in·· JESUS, Damasio Evangelista de. Direito Penal, 

Volume I, 12' ediyao, Editora Saraiva, SP, 1992, pg. 133. 
110 0 legislador quis fazer uma analogia a comercializa~iio de arma de fogo, que tambem necessita de autorizaviio 

do 6rgil.o competente. 
111 0 termo conspurcar foi introduzido na redayil.o da lei, por anseio de urn deputado federal carioca, que entendia 

ser mais erudite o terrno em portugues arcaico. 
112 Entendo que ate mesmo o ato de riscar om monumento urbano com determinado objeto caracteriza o crime 

previsto no artigo 65. 



como suas carencias: REGIS PRAD0113 
REALE J0NIOR114 FERRARlm LEME , , , 

MACHAD0
116

, ANTUNES
117

, entre outros. 

Ate o advento da Lei n° 9.605/98, os cnmes contra o mew ambiente, 

encontravam-se tipificados em leis esparsas, o que dificultava o seu conhecimento e sua 

aplicayao. A nova lei, apesar de algumas impeifeit;oes, veio agregar essas codificayoes que 

estavam espalhadas, ampliando o seu conhecimento e efetivando sua aplica9iio
118 

Cada area do direito ambiental possui uma lei especifica: 

=> COdigo Florestal- Lei no 4.771, de 15.09.1965; 

=:>Codigo de Cat;a- Lei no 5.197, de 03.01.1967; 

=> Codigo de Minerat;iio Decreto-Lei no 227, de 28.02.1967; 

=> Codigo de Pesca- Decreto-Lei n° 221, de 28.02.1967 e 

=:>Codigo de Aguas- Decreto n° 24.643, de 10.01.1934. 

Assim, existe uma vincula9iio entre os tipos penais previstos e as regras e 

limites de explora.;:iio contidas em cada legisla.;:iio. 

3.3- A MINERA<;AO 

Os recursos minerais tern importancia significativa para a sociedade, a ponto de 

as fases de evolu9iio da humanidade serem divididas em fun9iio dos tipos de minerais utilizados: 

idades da pedra, do bronze, do ferro, do carviio, etc. Nenhuma civilizayiio hurnana pode abrir miio 

do uso dos recursos minerais, principalmente porque as necessidades basicas do ser humano siio 

atendidas por esses recursos. 

Alem de prover a sociedade de recursos mmera1s essencuus ao seu 

desenvolvimento, a atividade e considerada como indicativo de desenvolvimento de urn pais, 

ll3 REGIS PRADO, Luiz. Crime ambiental: responsabilidade penal da pessoa juridica? "in" Peri6dico mensa!, 

Boletim Institute Brasileiro de Ciencias Criminais- IBCCrim n• 65, Edi~o especial, Abril 1998, pg. 02/03. 
114 REALE JUNIOR. Miguel. A lei hedionda dos crimes ambientais. SAO PAULO. "in" Peri6dico diario, artigo, 

Jornal Folha de Sao Paulo, Edi~o n• 25.205, SP, 06.04.1998. 
115 FERRARI, Eduardo Reale. A nova lei ambiental e suas aberrayees juridico-penais. BRASIL. Peri6dico bimestral. 

Revista Liteniria de Direito, Julho/ Agosto, SP, 1998, pg. 28/29. 
116 LEME MACHADO, Paulo Afonso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' ediyao, Malheiros Editores, SP, 1998, pg. 

587. 
117 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 4" ediyao, Editora Lumen Juris, RJ, 2000, pg. 435. 
118 Relativamente a essa codifica~ao em dispositivos esparsos, MORAES diz que a Lei n• 9.605/98 nao acrescentou 

nada de novo, apenas promoveu uma quebra de codificayao da materia, ja fragmentada. "in" MORAES, Luis Carlos 

Silva de. Curso de Direito Ambiental, Editora Atlas, SP, 2001, pg. 149. 



como por exemplo: o consumo de substancias minerais utilizadas na constru,.ao civil ( areia e 

brita ). Com base nesses indicativos de produyao podemos identificar que outras ayoes estao 

sendo geradas - a construyao de moradias, rodovias, barragens, infra-estrutura, gerayao de 

empregos e renda, beneficiarnento de minerios etc. 

No Brasil, desde o seu descobrimento a atividade faz parte de sua economia. 

Atraves das Cartas de Doayao foram estabelecidos criterios para a concessao de terras aqueles 

que se dispusessem a financiar a colonizayao, achando-se a Coroa Portuguesa no direito de reter a 

quinta parte das riquezas minerais que fossem lavradas na Colonia119 

0 extrativismo de riquezas naturais foi durante muito tempo a principal 

atividade economica do pais; contudo, a mais polemica das atividades, quaoto aos impactos 

arnbientais que origina, conforme enfatiza ANTUNES 120 

LEME MACHAD0
121

, MILARE122 e BELLO FILH0123 considerarn a 

atividade de minerayao potencialmente poluidora e daoosa ao meio arnbiente, por causar 

consideraveis impactos arnbientais. 

Segundo ANTUNES 
124

, a minera,.ao, pelo impacto ambiental que origina, deve 

ser submetida a rigorosos controles de qualidade ambiental, de monitoramento e auditoria. De 

acordo com o autor, "Tais circunstancias, contudo, niio fazem com que a minerar;iio seja uma 

atividade proscrita ou ilegal em nosso pais. Ao contrario, a minerat;iio e uma atividade licita e 

que tern gerado muitos recursos para o Brasil. " 

1!
9 

Ver item 3.1.5- Regimes para aproveitamento dos recursos minerals HERRMANN, Hildebrando. Minerayiio e 

Meio Ambiente: metarnorfoses juridico - institucionais, Tese de Doutorado, Unesp, Rio Claro/SP, 1995, pg. 

197/212. 

Ver tarnbem item 3.1 -As Leise os Codigos de Minera9ao MILANi MARTINS, Luiz Augusto. Estado e explorayiio 

mineral no Brasil: um levantamento bilsico, Tese de Doutorado, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1989, pg. 

100/124. 
120 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambienta~ 4' edi9iio, Editora Lumen Juris, RJ, 2000, pg. 393. 
121 

LEME MACHADO, Paulo Afonso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' edi9ao, Malheiros Editores, SP, 1998, pg. 

563. 
122 MILARE, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, pnitica, jurisprudencia, glossano, Editora Revista dos Tribunals, 

SP, 2000, pg. 231. 
123 

BELLO FILHO, Ney de Barros. - Se9ao ill, Da polui9ao e outros crimes ambientais. "in" COSTA 'N'ETO, 

BELLO FILHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Fl<ivio Dino de Castro e. Crimes e Infrayi}es 

Administrativas Ambientais- comentfuios a Lei no 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia!DF, 2000, pg. 278. 
124 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 4' ediyao, Editora Lumen Juris, RJ, 2000, pg. 404. 



Nesse sentido, FREIRE125 defende que a atividade mineral niio pode ser 

considerada maior causadora de polui((iio do que as demais atividades industriais, apenas porque 

utiliza necessariamente recursos naturais. 

Niio obstante entendimentos diversos, a minera9iio e reconhecida 

intemacionalmente como atividade alavancadora do desenvolvimento, tendo grande participayiio 

no desenvolvimento economico de muitas das principais na9iies do mundo, como: Inglaterra, 

Canada, Australia e Estados Unidos. 

A imagem da minerayiio associada a uma atividade totalmente agressiva ao 

meio ambiente e aos interesses do desenvolvimento sustentirvel remonta suas origens ao passado, 

auando a intensa demanda de recursos naturais, sua explorayao desordenada e a inexistencia de 

tecnologias adequadas se constituiram em instrumento de degradayiio ambiental. 

Entretanto, essa imagem negativa deixada pela extra9iio desordenada e pela 

inexistencia de tecnologia, vern sendo ultrapassada, na medida em que surgem novos 

mecamsmos de prot~iio ao meio ambiente, aliados a crescente inovas:ao tecnol6gica, 

possibilitando assim, a otimizayiio dos trabalhos de extra((iio mineral e a devida recuperayiio 

ambiental. 

Contudo, compreendemos o raciocinio esposado por LEME MACHADO, vez 

que fora buscar na ecologia fundamentos para estruturar seu posicionamento. Explica o professor, 

exemplificando que, se o minerador extrai areia em leito de rio e se encontra com sua draga em 

pleno funcionamento, essa draga esta emitindo particulas em suspensiio ( fuma9a) atingindo o 

local de extra9iio; nessa draga, possivelmente, ha vazamento de oleo do motor, (ainda que 

infimo ), contarninando assim, o aqilifero, os alevinos, os peixes e todos os ecossistemas que 

dependem daquele rio. Ha tarnbem, por parte do minerador, o dep6sito de areia nas margens do 

rio, o que por vezes causa supressiio da vegetayiio rasteira e em muitos casos origina erosiio. 

Segundo CARRAMENHA126
, como efeitos negativos mais comuns da 

minerayiio clandestina e desordenada podemos registrar: 

=> antes do inicio das atividades, a supressiio da vegetas:ao da margem dos rios ou das encostas, 

consideradas de preservayiio permanente pela C6digo Florestal; 

125 FREIRE, Willian. Direito Ambiental Brasileiro, l' edi¢o, Aide Editora, RJ, 1998, pg. 141. 
126 CARRAMENHA, Roberto. Minera¢o (artigo), fonte: http://www.ambientalonline.hpg.ig.corn.br/artigo20.htm, 

arquivo capturado em 23/01/2002. 



=:> durante a realiza<;:ao das atividades de extra<;:ao de areia, o lan<;:amento de aguas residuarias 

( efluentes) diretamente nos rios, causando assorearnento e turbidez do curso d'agua; 

=:> supressao e/ou impedimento de regenera<;:ao da vegeta<;:ao ciliar com a deposiyao do mim\rio e 

dos residuos da extra9ao nas margens dos rios; 

=:> desestabiliza<;:ao da margem do rio e comprometimento da vegetayao ciliar, deixando-se 

exposto o solo as intemperies e sujeito it erosao e ao desbarrancamento da margem dos rios. 

=:> inexistencia de sistema de decantayao de efluentes ( ou o sistema de decanta9ao existente sem 

qualquer eficiencia, gerando danos nas areas de patio, com contamina<;:ao do solo); 

=:>oleo e graxa provenientes de seu maquinitrio, que contaminam a vegetayao e o solo. 

=:> impedimento da regenera9ao natural da vegeta9ao das margens pelo uso de equipamentos e 

compactayao de areia no solo antes produtivo, tomando-o impr6prio para o crescimento da 

vegeta9ao e da mata nativas do Iugar. 

=:> desaparecimento de morros e montanhas (especialmente nas extrayOes por desmonte 

hidniulico ). 

=:> outros danos bastante comuns: comprometimento dos taludes das margens, alargamento do 

leito, forrnayao de remanso, solaparnento por ondas provocadas pelo movimento das 

embarca<;:Oes, lanyarnento de rejeitos nas aguas do rio, disposi9ii0 inadequada de residuos 

so lidos, aprofundamento do leito do rio, polui<;:ao do solo ( contamina<;:ao ), do ar, da agua e 

polui9ao sonora, inutiliza<;:ao do solo para uso futuro. 

Ao !ado dos efeitos acima citados, advem outros relacionados com a flora e a 

fauna, haja vista que a contamina9ao da agua e a supressao da vegeta<;:ao tendem a afastar os 

animais da regiao, alterando a cadeia alimentar e o ecossistema, com prejuizos incalculaveis. E, 

notadamente, no que se refere it vegetayao ciliar, devemos ressaltar que a sua preserva<;:ao e de 

fundamental importancia para o equilibrio ecol6gico, haja vista que e responsavel pela 

sustenta9ao dos nutrientes na mesma, pela alimenta<;:ao fluvial que nutre o len<;:ol freatico ( reserva 

de agua subteminea), alem de propiciar a forrna<;:ao de microcJimas que possibilitam a fixayaO de 

uma fauna variada. 

Ademais, com o corte, a supressao e o aterro da vegetayiio no local, alem do 

desequilibrio fisico-quimico do solo, da paisagem e da flora e fauna existentes no local, expoe-se 

o solo diretamente aos efeitos nocivos das aguas pluviais. E atraves de sua preservayiio que se da 



a oferta de abrigo e alimento para a fauna silvestre, a preservayiio do microclirna local, a recarga 

do aqiiifero, alem de preservar as margens dos processos de erosao. 

E certo que a atividade miner.iria deve subsistir, desde que devidamente 

licenciada e monitorada. 

Como o objetivo desta pesquisa nao e explanar todos os crimes previstos pela 

Lei de Crimes Ambientais e, sim, apontar criterios definidores da competencia federal para 

processar e julgar, vamos voltar nossa atenyiio para o estudo do artigo 55 da Lei n• 9.605/98, que 

criminaliza condutas relativas a exploraviio mineral. 



CAPiTUL04 

EXTRA(:AO IRREGULAR DE MINERAlS 

4.1- 0 CRIME PREVISTO NO ARTIGO 55 DA LEI N" 9.605/98 

Diz o artigo 55: 

"Executar pesquisa, lavra ou extra9iio de recursos minerais sem a competente 

autoriza(:iio, permissiio, concessiio au licen9a, au em desacordo com a obtida: 

Pena- deten(:iio, de 6 (seis) meses a I (urn) ana, e multa. 

Panigrafo Unico. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a area 

pesquisada ou explorada, nos termos da autoriza(:iio, permissiio, licen(:a, concessiio 

au determina(:iio do 6rgiio competente. " 

0 enunciado do artigo 55 da Lei n• 9.605/98 criminaliza a conduta de pesquisa, 

I tr - d . . . - 127 . - 128 - 129 avra ou ex a9ao e recursos mmera1s sem a autorzza(:ao , permzssao , concessao au 

licen9a
130 

da autoridade competente para praticar tal ato. Ha criminaliza9ao, tambem, da 

atividade de praticar estes mesmos atos em desacordo com o ato concessive, autorizativo ou 

. . da d 131 permJSSJVO con uta . 

Para facilitar nosso estudo, vamos analisar o "caput" (cab~a) do artigo 55, 

separado de seu paragrafo imico. 

4.1.1- SUJEITO ATIVO 

Sujeito ativo e quem pratica o fato descrito na norma penal incriminadora132 

127 
Autoriza~iio - e ato unilateral pelo qual a Administrayiio, discricionariamente, faculta o exercicio de uma 

atividade material, tendo, como regra, carater precario; "in" MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo, 13' edi9iio, Malheiros Editores, SP, 2000, pg. 390/391. 
128 

Permissiio - e ato unilateral pelo qual a Administra9iio faculta precariamente a alguem a presta~ao de urn servi9o 

publico ou defere a utiliza~o especial de urn bern publico; "in" MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de 

Direito Administrative, 13' edi~o, Malheiros Editores, SP, 2000, pg. 390/391. 
129 

Concessiio - e a design~o generica de formula pela qual sao expedidos atos ampliativos da esfera juridica de 

alguem, podendo ser bilateral ou unilateral; "in" MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo, 13' edi9iio, Malheiros Editores, SP, 2000, pg. 390/391. 
130 Licen~a- eo ato vinculado, unilateral, pelo qual a Administra~o faculta a alguem o exercicio de uma atividade, 
uma vez demonstrado pelo interessado o preenchimento dos requisites legais exigidos; "in" MELLO, Celso Antonio 

Bandeira de. Curso de Direito Administrative, 13' ediyiio, Malheiros Editores, SP, 2000, pg. 390/391. 
131 

Norma penal em branco - sao aquelas de conteildo incompleto, vago, exigindo complementa~o por outra 

normajuridica (lei, regulamento, portaria, etc). No caso do artigo 55, vai ser definido por norma administrativa, eis 
que lavra e pesquisa estao definidas no Decreto-Lei n• 277/67 (C6digo de Minera~o). 
132 JESUS, Damasio Evangelista de, Direito Penal, Volume 1: Parte geral, 16' edi9iio, editora Saraiva, SP, 1992, pg. 

147. 



Ambientais? 

Entiio, quem pode cometer o crime descrito no artigo 55 da Lei de Crimes 

A resposta parece-nos simples: 

a pessoa fisica e a pessoa juridica (artigo 3° da Lei no 9.605/98), conforme 

ensina SIRVINSKAS
133

, muito embora CONSTANTIN0
134 

entenda que 

somente a pessoa fisica sem a competente autoriza9ilo, permissao, 

concessao ou licenya, possa praticar a conduta descrita no artigo 55. 

0 criminoso ambiental tern urn perfil que o diferencia dos que praticam outros 

ilicitos penais. Em geral, os crimes sao cometidos sem violencia direta contra a pessoa. Eles sao 

socialmente aceitos, posto que estiio em dois extremos sociais: ou sao empresanos ou sao pessoas 

de pouca instru9ilo e de convivio e modos rusticos. 

4.1.2- SUJEITO PASSNO 

Sujeito passivo e o titular do interesse cuja ofensa constitui a essencia do 

crime135 0 que permite indagar: 

Quem sofrera a ayao criminosa descrita no artigo 55 da Lei no 9.605/98? 

a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, diretamente, e a 

coletividade, indiretamente, ao teor do art. 20 inciso IX da CF. 

4.1.3- OBJETO JURIDICO 

Objeto do delito e aquilo contra o que se dirige a conduta humana que o 

constitui. Para que seja determinado, e necessario que se verifique ao que o comportamento 

humano visa 
136 

no caso em estudo, artigo 55 da Lei no 9.605/98, e a preserva'<iio do solo e 

do subsolo, inclusive a vegeta9ao existente em seu derredor. 

133 SIRVINSKAS. Luis Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente, Editora Saraiva, SP, 1998, pg. 89. 
134 CONSTANTINO. Carlos Ernani. Delitos Ecol6gicos- Aspectos penais e processuais, Editora Atlas, SP, 2001, 

flll82. 
3 JESUS, Damitsio Evangelista de, Direito Penal, Volume 1: Parte geral, 16' edi¥1io, editora Saraiva, SP, !992, pg. 

153. 
136 "Idem", pg. 159. 



4.1.4- TIPO OBJETIVO 

A conduta criminosa descrita contem tres nucleos alternativos: pesquisar137 

(explorar), lavrar (explotar) ou extrair (arrancar, tirar de onde estava), sem a autoriza<;:ao, 

permissao, concessao ou licen<;:a da autoridade competente
138 

Desta forma, a pratica alternativa de qualquer uma dessas a<;:oes configura o 

crime descrito no art 55 "caput". 

4.1.5- TIPO SUBJETIVO 

E a vontade livre e consciente ( dolo
139

) de querer executar pesquisa. lavra ou 

extral(ao sem a autoriza<;:ao necessaria. 

4.1.6- CONSUMA(:AO 

A no<;:ao de consuma<;:ilo expressa a total conformidade do fato praticado pelo 

infrator com a hip6tese abstrata descrita na norma penal incriminadora 
140 

Adrnite-se a 

tentativa
141

. 

No "caput" do art. 55, tem-se o crime consumado com a efetiva execu<;:ao da 

pesquisa, lavra ou extra<;:ao dos recursos minerais, sem a autoriza<;:ao, permissao, concessao ou 

licen<;:a, ou em desacordo com a obtida. 

Quanto ao crime tentado, LEME MACHAD0
142 

e BELLO FILH0
143 

advertem 

que niio e a obtem;iio de subst{mcias minerais que configura o crime, mas a simples realiza<;:ao 

dos trabalhos. Exemplificando, numa extra<;:ao de areia em leito de rio: o fato de o agente colocar 

137 
0 termo pesquisar aqui, foi empregado como ato ou efeito de pesquisar, investigar. 

138 
Muito embora o legislador ordinaria tenha empregado no artigo 55 esses tres nucleos alternatives, a nosso ver, 

numa melhor redayao juridica, apenas duas das condutas descritas seriam suficientes para abranger o fato que se 

pretende tutelar: a pesquisa mineral ( explorayiio) e a lavra ( explotayiio ). A extrayiio propriarnente dita, tal como fora 

empregado pelo legislador, jit se encontra abrangida pela la;n ( explotac;ao ). 
139 Dolo - e a consciencia e a vontade na realiza<;ao da conduta criminosa, ou a vontade da ayao orientada para sua 
realizac;ao. "in" MIRABETE, JUlio Fabbrini. Manual de Direito PenaL Volume I, 7' edic;ao, Editora Atlas, SP, 1993, 

f,ffi 133. 
4 

JESUS, Darnitsio Evangelista de, Direito Penal, Volume 1: Parte geral, 16' edic;ao, editora Saraiva, SP, 1992, pg. 

283. 
141 

Quando a consumayao nao ocorre, apesar deter o agente praticado os atos necessaries a produyao do evento, ver 

MIRABETE, JUlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Volume I, 7' edic;ao, Editora Atlas, SP, 1993, pg. 151. 
142 

LEME MACHADO, Paulo Afonso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' edic;ao, Malheiros Editores, SP, 1998, pg. 

582. 
143 BELLO FILHO, Ney de Barros. - Seyiio Ill, Da poluiyao e outros crimes arnbientais. "in" COSTA NETO, 

BELLO F!LHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Flitvio Dino de Castro e. Crimes e !nfra<;Oes 

Administrativas Ambientais- comentarios a lei o0 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia/DF, 2000, pg. 282. 



combustive! no motor da draga, preparar a tubulayiio do maquinano ou mesmo ligar o motor da 

draga )a configura o crime descrito, ainda que niio se consiga a extra91io de minerais, por for9a 

do disposto no art. 14, inciso II e art. 29 do CP. 

4.1. 7- PRESCRI(:AO 

Segundo nos ensina JESUS
144

, a prescri91io penal e a perda do poder-dever de 

punir do Estado pelo nao-exercicio da pretensao punitiva durante certo tempo. A prescri91io 

atinge em primeiro Iugar o direito de punir do Estado e, em conseqiiencia, extingue o direito de 

a91io, vez que constitui obstitculo ao inicio ou prosseguimento da persecu91io criminal, ante o 

disposto no artigo 107, inciso IV, do C6digo Penal. 

0 artigo I 09 do Codigo Penal estabelece a regra de contagem do prazo 

prescricional, eis que, para cada dosimetria na pena de cada crime, ba urn lapso de tempo para 

que ocorra a prescri91io. 

Nos terrnos do artigo 109 do C6digo Penal, OS prazos prescricionais sao OS 

seguintes: 

T bela 41 a . -contagem d a prescru;ao 

Mtiximo da pena cominada ao crime orazo orescricional 
1) +de 12 anos =20 anos 

2) +de 8 a 12 anos = 16 anos 

3)+de4a8anos = 12 anos 

4) +de 2 a 4 anos - 8 anos 

5) de I a 2 anos - 4anos 

6) menos de 1 ano - 2 anos 
. . . - . -

Fonte: JESUS, DamasiO Evangelista de. Prescn9ao Penal, 10" edwao, Edrtora Sarruva, SP, 1995, pg. 35 . 

Para a contagem da prescri91io da pretensao punitiva do Estado, leva-se em 

considera91io o maximo da pena cominada ao crime, por exemplo, o crime do artigo 55 da Lei n° 

9.605/98 preve pena de detenyiio de 6 (seis) meses a 1 (urn) ano, e multa, tanto para o "caput" 

quanto para o paragrafo. Nesse caso, temos que o maximo da pena cominada e de 1 (urn) ano, 

portanto o prazo prescricional sera de 4 anos. 

(ex: art. 55 Lei n° 9.605/98) 

144 JESUS, Darmisio Evangelista de. Prescriyiio Penal, 10' edi9iio, Editora Saraiva, SP, 1995, pg. 20. 



c 4anos 

1 ano 2 anos 3 anos 

A __________________ PPPP _________________ B 

C = data do crime 

PPP = prescri9iio da pretensiio punitiva 

PPPP = prazo prescricional da pretensiio punitiva 

A_B = periodo em que esta em curso a PPP 

ppp 

Assim, por exemplo, temos que o infrator cometeu o crime descrito no artigo 55 

da Lei de Crimes Ambientais, a que o Iegislador comina a pena de detenyiio de seis meses a urn 

ano. Para saber qual o prazo prescricional da pretensiio punitiva (PPPP), devemos inserir o 

maximo da pena privativa de liberdade (urn ano) em urn dos incisos do artigo 109 do C6digo 

Penal. No presente caso, vamos encontrar no item 5 o prazo de quatro anos. Significa que o prazo 

para o Estado perder a pretensiio punitiva, a partir da data do crime (C), e de quatro anos. 

No entanto, a Lei de Crimes Ambientais niio trouxe bern delineada a 

competencia de jurisdi9iio para o processamento e julgamento dos crimes nela descritos. Saber 

que jurisdiyiio (Estadual ou Federal) sera competente para processar e julgar o infrator e regra 

essencial para a eficacia da senten9a penal condenat6ria. 

Nesse sentido, o assunto tern suscitado o pronunciamento das Cortes 

Superiores, com rela9iio a aplicabilidade da Lei n° 9.605/98, muito embora ate o momento niio 

haja casos envolvendo diretamente o artigo 55 que chegassem ao conhecimento das Cortes 

Superiores, tais como: Superior Tribunal de Justi9a ou Tribunais Regionais Federais. 

4.2- CRITERIOS QUE DEFINEM A COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL PARA 

PROCESSAR E JULGAR 0 CRIME DESCRITO NO ARTIGO 55 DA LEI N" 

9.605/98 

Como verificamos, ha urna certa inquietayiio quanto a deterrninayiio da 

competencia para processar e julgar o crime descrito no artigo 55 da Lei n" 9.605/98, o que nos 

perrnite forrnular as seguintes indagayoes: 

<A 



quais os criterios que definem ou garantem a competencia, seja ela federal 

ou estadual, para processar e julgar o crime do artigo 55 da Lei n° 9.605/98? 

de quem e a competencia ( estadual ou federal) para julgar o crime ambiental 

previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98? 

em que jurisdi"ii.o (estadual ou federal) deve ser instaurado o processo 

envolvendo infra"oes ambientais, especialmente no que concerne ao crime 

previsto no artigo 55 da Lei n° 9.605/98? 

Tais questionamentos, alem de oportunos, sao necessarios, vez que precisamos 

elucidar qual Justi"a ira atuar em determinado caso concreto, assegurando a validade do processo 

que se instaurar, com vistas a correta e eficaz aplica"ii.o da lei ambiental. 

4.2.1- DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

0 artigo 23, inciso VI, da Constitui"ii.o Federal define a competencia comum da 

Uniii.o, Estados, Distrito Federal e Municipios para promover a proter;:iio do meio ambiente e 

combater a poluiyii.o em qualquer de suas formas. Embora nii.o tenha repartido de forma cristalina 

essas atribuiyiles, qualquer apreci~ii.o submetida ao Poder Judiciario para promover a defesa 

desse bern da coletividade devera ser, primeiramente, analisada por aspectos definidores da 

competencia da Justiya Federal e da Justiya dos Estados-Membros. 

Conforme verificamos no item anterior, os criterios definidores da competencia 

de jurisdi"ii.o para o processo e julgamento dos crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais 

partem necessariamente da regra constitucional relativa a competencia da Justi<;a Federal (artigo 

109, inciso IV CF), definindo-se, por exclusii.o, os casos da competencia da Justiya Estadual, 

assim restringida, em carater residual. 

Tambem pesquisamos no Capitulo l, item 1.2, que os recursos mmerrus, 

inclusive OS do subsolo, pertencem a Uniii.o (artigo 20, inciso IX CF). Portanto, e 0 produto da 

conjug(l{!iio dos artigos 20, inciso IX e 109, inciso IV, da Constitui{:iio Federal, que irti nos 

possibilitar a determina{:iio da competencia jurisdicional para processar e julgar os crimes 

praticados em detrimento do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. 

Desta forma, a competencia sera da Justiya Federal da se<;ii.o judiciaria com 

jurisdi<;ii.o sobre aquela localidade. 



Merece destaque, o disposto no artigo 176 panigrafo 1° da CF, segundo o qual: 

"a pesquisa e a lavra de recursos rninerais e dos potenciais a que se refere o "caput" deste 

artigo sornente poderao ser efetuados mediante autorizat;ao ou concessao da Uniao, no interesse 

nacional ... " 

Ainda, de acordo com o disposto no artigo 3°, panigrafo 2° do C6digo de 

Minerayilo - Decreto-Lei no 227/67, (alterado pelas Leis n° 7.805/89, 8.876/94 e 9.314/96), 

compete ao DNPM, autarquia federal, o controle e a fiscalizayilo das atividades concernentes a 

explorayao mineral, ou seja, nenhuma atividade ligada a explorayilo mineral podeni ser 

desempenhada no pais ao arrepio do controle do DNPM, como assegura COSTA NET0145 

Alem disso, a Constituiyao Federal, no que tange a exploras;ao de recursos 

rninerais, considera ser comum a competencia da Uniao, dos Estados, Distrito Federal e 

Municipios para o registro, o acompanhamento e a fiscalizayao de concessoes de direitos de 

pesquisa e explorayilo de recursos hidricos e minerals em seus territ6rios (artigo 23, inciso XI, 

CF). 

4.2.2- LEGISLA(:AO ORDINARIA 

0 objetivo do legislador ordinario ao compor o artigo 55 da Lei n° 9.605/98 foi 

tutelar os recursos minerais como bens da Uniao, assim descritos no artigo 20, inciso IX, da 

propria Constituiyilo Federal. Cabe ressaltar que tambem e de competencia privativa da Uniao 

legislar sobre o tema, de acordo com o artigo 22, inciso XII, da CF. 

Portanto, a conjugayilo dos artigos 20, inciso IX; 23, incisos VI e XI; 109, 

inciso IV e 176, panigrafo 1°, todos da Constituiyilo Federal, combinados com a conduta delitiva 

descrita no artigo 55 da Lei n° 9.605/98, nos permite sustentar a tese de que a competencia para 

processar e julgar o tipo descrito no artigo 55 e da Jus~a Federal, vez que tambem hti 

interesse federa, ante as atribui<;iks conferidas a autarquia federal DNPM. Nesta mesma 

esteira de raciocinio: FERNANDES
146

, FREITAS & FREITAS
147

, COSTA NET0
148

, 

145 COSTA NETO, Nicolao Dino. - Seyao IT, Dos crimes contra a flora. "in" COSTA l'.'ETO, BELLO FILHO & 
COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Fhivio Dino de Castro e. Crimes e Infral'(ies Administrativas 

Ambientais- comentarios it lei n° 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia/DF, 2000, pg. 221. 
146 FERNANDES, Antonio Scarance. A nova lei ambiental e a justi~ consensual. "in" Boletim Institute Brasileiro 

de Ciencias Criminais- IBCCrim n° 65, Edi(Oiio especial, Abril 1998, pg. 04. 
147 FREITAS & FREITAS, Vladimir Passes de & Gilberte Passes de. Crimes contra a natureza, 6' edi(Oiio, Edit ora 

Revista dos Tribunais, SP, 2000, pg. 56. 



MORAES
149 

e REGIS PRA00
150 

Assim, temos que deve se levar em conta a titularidade do 

bern juridico tutelado. 

No entanto, REGIS PRAD0
151 

e o itnico autor que defende a 

indispensabilidade da realizac;ao de pericia para atestar a efetiva pratica do crime em amilise, 

tanto no "caput", quanto no paragrafo Unico. 

Em sentido contr.irio, FREITAS & FREITAS 
152 

sustentam niio ser necessaria a 

realizal(iio de pericia, pois o crime independe do resultado. Entretanto, sera necessaria se alem do 

delito descrito no artigo 55 o infrator cometer outro crime, por exemplo ode polui9iiO (artigo 54). 

Sem duvida alguma, a Lei n° 9.605/98 trouxe inova9oes significativas quanto 

ao sistema de penas. Primeiro, com rela~o as pessoas fisicas, consubstanciado na nao utiliza9ao 

do encarceramento como regra geral - o problema da superpopula<;iio dos estabelecimentos 

prisionais. Segundo, quanto a responsabiliza<;ao penal das pessoas juridicas, inclusive quanto a 

aplicabilidade da desconsidera<;iio da personalidade juridica, sempre que esta for obstaculo a 

aplical(iio da pena, entre outras inova9oes. 

4.3- PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 55 DA LEI No 9.605/98 -RECUPERACAO DE 

AREASDEGRADADAS 

FREIRE 
153 

nos ensina que o corpo mineral deve ser lavrado no local onde a 

natureza o colocou; isso decorre do que o autor chama de rigidez locacional. 0 minerador nao 

escolhe onde implantar o complexo industrial, porque a jazida, necessariamente, deve ser 

explorada onde esta situada. 

Conforrne verificamos no item 1. 4 do Capitulo I, para extrair bens minerals e 

necessaria a realizal(iio dos trabalhos de pesquisa, com a finalidade de investigar a area e localizar 

148 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Da a¢o e do processo penal -IV Da Cnmpetencia "in" COSTA 

:NETO, BELLO FILHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Fllivio Dino de Castro e. Crimes e 

Infra9i)es Administrativas Ambientais- coment:irios a lei no 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia!DF, 2000, 

Pi! 13 L 
4 MORAES, Luis Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental, Editora Atlas, SP, 2001, pg. 158. 

rso REGIS PRADO, Luiz. Crimes contra o ambiente: anota9i)es a Lei 9.605/98, 2' edivao, Editora Revista dos 

Tribunais, SP, 2001, pg. 63/4. 
IS! "Jdem ", pg. 203. 
152 FREITAS & FREITAS, Vladimir Passos de & Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza, 6' edivao, Editora 

Revista dos Tribunais, SP, 2000, pg. 185. 
153 FREIRE, Willian. Direito Ambiental Brasileiro, I' edi<;ao, Aide Editora, RJ, 1998, pg. 147. 



o mineral procurado. Para tanto, faz-se necessano realizar o corte de arvores e a escaval(fu> da 

area ate certo nivel, para a localiza9iio do corpo mineral. 

Dessa forma, devera o minerador, promover a recupera9ao do meio ambiente 

degradado ou, ainda, minimizar os impactos que sua atividade podera gerar. 

Ate a promulga9iio da Constituiyao Federal de 1988, o minerador niio tinha 

consciencia de que deveria arcar com a recupera9ao do meio ambiente. Foi o artigo 225, 

paragrafo 2•, que introduziu a materia, determinando a obrigatoriedade daquele que explorar os 

recursos minerais, quanto a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solu9ao 

tecnica exigida pelo 6rgiio publico competente ( conforme verificamos no estudo da 

responsabilidade civil, Capitulo 2, item 2.1 ), muito embora o instituto ja fosse previsto no art. 4 7 

doCM. 

0 dispositivo constitucional mencionado foi regulamentado pelo paragrafo 

ilnico do artigo 55, da Lei de Crimes Ambientais, que determina a recupera9ao da area 

pesquisada ou explorada, nos termos da autoriza9ao, permissao, licen9a, concessao ou 

determina9iio do 6rgao competente, sob pena de incorrer o agente nas mesmas penas do "caput" 

do artigo 55. 0 assunto foi tomando vulto e o passivo ambiental passou a ser incorporado ao 

ativo financeiro do minerador, que reluta ate os dias de hoje contra aceitar essa imposi9ao 

constitucional e, agora, infraconstitucional. 

A inten9lio do legislador ordinario, ao estabelecer a recuperayao ambiental no 

paragrafo Unico do artigo 55, foi proteger o meio ambiente eo recurso mineral, que mesmo antes 

de ser extraido e de propriedade da Uniao. 

0 enunciado do paragrafo Unico do artigo 55 da Lei n• 9.605/98 criminaliza a 

conduta omissiva (urn nao fazer) por deixar de recuperar a area pesquisada ou explorada, nos 

termos do titulo determinado expressamente pelo 6rgao ambiental competente, contidos na 

autoriza9ao, permissao, concessao ou licen9a. 

Para BELLO FILH0154
, o paragrafo Unico do artigo 55, vai alem do "caput", 

estabelecendo a possibilidade de a administra9ao publica determinar a recomposic;ao do ambiente 

niio apenas no ato de outorga, mas em qualquer outro ato administrativo; segundo o autor, a 

154 
BELLO FILHO, Ney de Barros. - Se9iio ill, Da poluiyiio e outros crimes ambientais. "in" COST A NETO, 

BELLO FILHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Flavio Dino de Castro e. Crimes e Infra96es 

Administrativas Ambientais- comentanos a lei n' 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia!DF, 2000, pg. 285. 



expressao "determina<;ao do 6rgao competente" abrange qua1squer formulas de ato 

administrativo. 

Portanto, o objetivo da norma insculpida no paritgrafo imico do artigo 55, alem 

de proteger o meio ambiente e o bern mineral, e proteger a area em derredor da extra<;ao 

mineral. A explora<;ao deve ser racional e economicamente viavel ( sustentabilidade relacionada a 

minera<;ao i 55
. 

Concordamos em parte com esses autores, haja vista que a necessidade de tutela 

especifica e imprescindivel para disciplinar as a<;oes contra o meio ambiente. Todavia, a 

minera<;ao niio deve ser isoladamente considerada como a causadora de degrada<;iio ambiental, 

tal como foi considerada pelo artigo 225, paragrafo 2° da Constitui<;ao Federal. 

Do mesmo modo que foi visto no item 4.1, vamos analisar fracionadamente o 

caso do paragrafo irnico do artigo 55 da Lei 9.605/98. 

4.3.1 - SUJEITO ATIVO 

Quem pode cometer o crime descrito no paragrafo imico do artigo 55 da Lei de 

Crimes Ambientais? 

- qualquer pessoa fisica ou a pessoa juridica. 

4.3.2 - SUJEITO P ASSIVO 

n° 9.605/98? 

Quem sofrera a a<;ao criminosa descrita no paragrafo irnico do artigo 55 da Lei 

a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, diretamente, e a 

coletividade, indiretamente. 

4.3.3- OBJETO JURi.DICO 

- no caso abrangido pelo paragrafo imico do artigo 55 da Lei n° 9.605/98, eo 
equil£brio ecol6gico que advem da necessaria preserva<;ao do solo e do 

subsolo, com os recursos minerais que lhes sao inerentes, circunscrevendo-

155 Sobre explora~;iio racional, SILVA e o Unico autor que destina urn principia a atividade mineraL Principio da 

explora~io sustentiveJ - "se hil recursos niio-renowiveis, as minerais siio os tipicos. de sorte que devem ser 

uti/izados de forma a evitar o perigo de seu esgotamento foturo. ", "in" SILVA, Jose Afonso. Direito Ambiental 

Constitucional, Malheiros Editores, SP, !994, pg. 243. 



se as atividades extrativistas ao minimo possivel, conforme 

CONST ANTIN0
156 

4.3.4- TIPO OBJETIVO 

A conduta criminosa descrita contem varios elementos: 

deixar de recuperar- e o mesmo que nao restaurar; e 

area pesquisada ou explorada - e a que foi objeto de pesquisa, lavra ou 

extr~o de recursos minerais, incluindo-se aqui a area sem o titulo 

autorizativo ( autorizal(iio, permissao, licen9a, concessao) ou em desacordo 

comomesmo. 

4.3.5- TIPO SUBJETIVO 

e a vontade livre e consciente (dolo) quanto a deixar de recuperar a area 

pesquisada ou explorada. 

4.3.6- CONSUMA<;:AO 

- consuma-se o crime com a mera conduta de niio recuperar a area pesquisada 

ou explorada. Tambem admite-se a tentativa. 

4.3.7- PRESCRI<;:AO 

- a mesma determinada para o "caput" do artigo em comento (item 4.1.7), ja 

que incorre nas mesmas penas quem deixa de recuperar a area pesquisada 

ou explorada. 

4.3.8- COMPETENCIA 

No que tange a questiio da determina9ao da competencia para seu 

processamento e julgamento, acreditamos sem dUll ida alguma aplicar-se a hipotese descrita para 

o "caput" do artigo 55, ja que o paragrafo imico apenas preve a recupera'(iio da area pesquisada 

ou explorada, objetivando a recuperal(iio do solo e do subsolo ( este entendido na sua mais 

profunda extensao ). 

156 CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecol6gicos, Editora Atlas, SP, 2000, pg. 181. 



Assim, quem realiza tais atividades sem a devida autorizavao, permissao, 

concessao ou licen9a, ou em desacordo com a obtida, ou ainda, deixa de recuperar a area 

pesquisada ou explorada, em face da determina91io do 6rgiio competente, comete o crime por 

agredir o bern penalmente tutelado. Sem falar na possibilidade de se promover a indenizaviio civil 

atraves da A91io Civil PUblica, na esfera estadual. 

Hoje, e possivel a ado91io de urn Termo de Compromisso ou Termo de 

Ajustamento e Conduta, previsto no artigo 79-A da Lei no 9.605/98 (com a reda91io que lhe foi 

dada pela Medida Provis6ria no 1.710, de 07.08.1998, atual MP 2.163-40
157

), entre o poder 

publico e o empreendedor minecirio, para promover as necessarias corr~<ies de suas atividades, 

em atendimento das exigencias impostas pelas autoridades ambientais competentes. Esse Termo 

de Compromisso tern for9a de titulo executivo extrajudicial e, em razao da complexidade das 

obriga9oes nele fixadas, pode variar entre o minimo de 90 (noventa) dias eo maximo de 3 (tres) 

anos, com possibilidade de prorroga91io por igual periodo (inciso II). 

Quanto a questao da peri cia, salientamos, quando dos comentarios ao "caput" 

do artigo 55, no item 4.2.2, que REGIS PRAD0
158 

defende ser indispensavel a realizavao de 

prova pericial para atestar a efetiva pratica do crime. Contudo, FREITAS & FREITAS
159 

sustentam nao ser necessaria a realizaviio de pericia, pois o crime independe do resultado. 

4.3.9- DESOI'Ii"'ERA(:AO DOS PASSNOS AMBIENTAIS 

Desde o advento da Lei n° 9.605/98, o minerador (empresario) tern se tornado 

consciente de seus deveres e obriga9oes para com o meio ambiente (ainda que a duras penas). 

Nesse sentido, asseguramos que toda tecnologia existente deve ser empregada na recuperavao do 

meio ambiente, tal como ocorre, por exemplo, na desestabilizaviio de taludes e revegeta91io, em 

algumas frentes de lavra de diabasio e granito (pedreiras ). 

Entendemos, ainda, que a revegeta9ao empregada na recuperavao do mew 

ambiente deve ser monitorada pelo minerador e pelo 6rgao ambiental, em prazos compativeis 

(com o tipo de regiao, especies, clima e solo), ap6s a semeadura, para que a vegeta<;:ao se 

157 Ver anexo- Medida Provisoria 1.710/98 (atual MP 2163-40/2001). 
158 REGIS PRADO, Luiz. Crimes contra o ambiente: anota¢es a Lei 9.605/98, z• edi~iio, Editora Revista dos 

Tribunais, SP, 2001, pg. 203. 
159 FREITAS & FREITAS, Vladimir Passos de & Gilberta Passos de. Crimes contra a natureza, 6a edi~o, Editora 

Revista dos Tribunais, SP, 2000, pg. 185. 



recomponha por completo, havendo possibilidade de se prorrogar o periodo, a criterio do 6rgao 

ambiental. Convencido ainda, de que o assunto deve ser aprimorado e discutido no CONAMA
160

, 

para que seja objeto de Resoluyao. 

No entanto, ha casos em que nem toda vegetayao pode ser substituida ou 

recomposta, mas pode ser compensada, pois o legislador visa a obtenyao de urna estabilidade do 

meio ambiente (ver item 4.3.3). Eo caso, por exemplo, da lavra de areia por desmonte hidraulico 

(oujateamento de agua), onde enormes poryiies de material vao sendo retiradas de encostas ate 

atingir seu solo mais rochoso, impossibilitando o plantio de qualquer especie de vegetayilo no 

local ou na mesma proporyao em que havia. 

Dessa forma, a desonerayao dos passivos ambientais, alem de contribuir com a 

recuperayilo do meio ambiente, ainda que foryada, tambem contribui, em certos casos, com a 

remodelayao da imagem da empresa- principalmente a busca pelas normas ISO. 

4.4- SISTEMA DE APLICA(:AO DA PENA -LEI N" 9.605/98 

Pena e a sanyao aflitiva, consistente na diminuiyilo de urn bern juridico, imposta 

pelo Estado, mediante ayao penal, ao autor de urna infrayao (penal), como retribuiyao de seu ato 

ilicito, e cujo fun e evitar novos delitos, segundo SOLER
161 

Apresenta a caracteristica de retribuiyilo, de ameaya de urn mal contra o autor 

de urna infrayilo penal. A pena tern finalidade preventiva, no sentido de evitar a pnitica de novas 

infrayoes. A prevenyilo pode ser geral ou especial, conforme ensina JESUS 
162 

Na prevenyao geral, o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os 

destinatirios da norma penal, visando a impedir que os membros da sociedade pratiquem crimes. 

Na prevenyao especial a pena visa ao autor do delito, retirando-o do meio social, impedindo-o de 

delinqii.ir e procurando corrigi-lo. 

Sao caracteristicas da pena: 

~ legolidade- consiste na existencia previa de lei para a imposiyao da pena ( artigo 1 • do CP); 

16° CONAMA- orgao consultive e deliberative do SISNA'\fA, instituido pela Lei n• 6.938/81, artigo 6°. Sabre a 

competencia do CONAl\iA, ver artigo go do mesmo diploma. 
161 SOLER, Sebastiao, "Derecho penal argentino". Tipografia Editora Argentina, Volume 2, Buenos Aires, 1970, 

pg. 342. 
162 JESUS, Damasio Evangelista de, Direito Penal, Volume I: Parte geral, 16' edi9ao, editora Saraiva, SP, 1992, pg. 

457. 



~ personalidade - refere-se a impossibilidade de estender -se a terceiros a imposivao da pena 

(artigo 5°, inciso XLV, da CF); 

~ proporcionalidade - significa que cada cnme deve ser reprimido com uma sanyao 

proporcional ao mal por ele causado (artigo 5°, inciso XL VI, da CF); 

~ inde"ogabilidade - praticado o delito, a imposiyao deve ser certa e a pena cumprida. 

Doutrinariamente, as penas classificam-se em: 

~ corporais; 

~ privativas de liberdade; 

~ restritivas de liberdade; 

~ pecuniitrias; e 

~ privativas e restritivas de direitos. 

Por sua vez, a Lei de Crimes Ambientais inovou no sistema de aplicayao da 

pena, tanto da pessoa fisica quanto da pessoa juridica. Mas, como seni a penalizavao da pessoa 

juridica? Como iremos coloca-la na cadeia? 

As penas cominadas para aqueles que, cujos atos infrigem os artigos da Lei de 

Crimes Ambientais, sao: 

4.4.1 - PESSOA FlsiCA 

.» penas privativas de liberdade
163 

- como o proprio nome diz, sao aquelas que cerceiam a 

liberdade do individuo. Hit duas especies de penas privativas de liberdade: reclusao e 

detenyiio. As diferenyas entre uma e outra sao quanto ao regime de cumprimento . 

.» pena restritiva de direitos
164 

- a Lei no 7.209/84 deu enfase ao sistema de penas 

altemativas, possibilitando ao juiz a aplicayiio de penas restritivas de direitos em substituiyao 

its privativas de liberdade. 0 legislador preconizou o nao encarceramento como regra geral, 

para a penalizaviio das pessoas fisicas. 

Alem disso, a medida visa afastar a prorniscuidade carceritria, como ja dissemos no Capitulo 

3, item 3.2. 0 sistema de penas restritivas de direitos e autonomo e substitui as penas 

privativas de liberdade nos casos previstos no artigo 7°, incisos I e II da Lei n° 9.605/98. 

163 Acerca das penas privativas de liberdade, ver MIRABETE, JUlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Volume 1, 

7" edi~o, EditoraAtlas, SP, 1993, pg. 241/255. 
164 acerca das penas restritivas de direitos- ver MIRABETE, JUlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Volume I, 

7" edi~o, Editora Atlas, SP, 1993, pg. 255/268. 



» multa - consiste na imposi;;:ao, ao condenado, da obriga;;:ao de pagar ao fundo penitenciario 

deterrninada quantia em dinheiro, calculada na forma de dias-multa. Visa atingir o patrimonio 

do condenado. 

0 artigo 18 da Lei n° 9.605/98 preve a atualiza;;:ao monetaria da multa, que sera calculada 

segundo os criterios do artigo 49 do Codigo Penal. 0 legislador ordimirio previu a 

desvaloriza;;:ao da moeda, estabelecendo forma para sua atualiza;;:ao, para que nao se tome 

infima face ao crime cometido. 

4.4.2- PESSOA JURiDICA 

lnovou o legislador ao prever a possibilidade de "perseguir" o( s) 

representante(s) legal(is) da empresa, ao estipular no artigo 4° da Lei no 9.605/98 a 

desconsidera;;:ao da personalidade juridica sempre que esta for obstliculo ao ressarcimento de 

prejuizos causados a qualidade do meio arnbiente. 

lnstituto advindo da teoria americana denominada "disregard of legal entity", 

tern por objetivo o desvendarnento das pessoas juridicas consorciadas ou coligadas, permitindo 

ingressar nela para alcan;;:ar a responsabilidade do s6cio por suas obriga;;:oes particulares- regime 

adotado tambem pelo legislador do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), 

consoante nos ensina ALMEIDA 
165 

Outro aspecto polernico enfrentou o legislador, ao prever a responsabiliza;;:ao 

penal das pessoas juridicas, que se dan\ com a aplica;;:ao de penas ( isolada, cumulativa ou 

alternativarnente ): 

» multas - visam exigir a;;:oes socialmente corretas. Contudo, os autores sao umlnimes ao 

criticar a falta de disposi;;:ao expressa na Lei no 9.605/98 quanto a sua aplica;;:ao as pessoas 

juridicas. 

A esse respeito, SHECAIRA 
166 

a! ega que, a falta de criterio especifico para as 

empresas, nao se equaciona uma regra propria para a pessoa juridica pagar o seu dia-multa. Dessa 

forma, punir-se-a da mesma maneira a pessoa juridicae a pessoa fisica. 

» penas restritivas de direitos - para as pessoas juridicas, sao as seguintes: 

165 ALMEIDA, Joao Batista de. A proteyao juridica do consumidor, Editora Saraiva, SP, !993, pg. 77. 
166 SHECAIRA, Sergio Salomao. A responsabilidade das pessoas juridicas e os delitos ambientais, "in" Peri6dico 

mensa!. Boletim Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais- ffiCCrim, edi¢o especial, no 65, SP, Abril/1998, pg. 

03. 



=> suspensiio parcial ou total das attvidades - aplicavel quando estas niio estiverem obedecendo 

as disposiyiies legais OU regulamentares relativas a proteyiiO do meio ambiente - artigo 22, inciso 

I e paragrafo 1°, da Lei 9.605/98; 

=> interdic;iio temporaria do estabelecimento, obra ou attvidade aplicavel quando estes 

estiverem funcionando sem a devida autoriza9iio ou em desacordo com a concedida, ou com 

violayiio de disposiyiio legal ou regulamentar, artigo 22, inciso II e paragrafo 2°, da Lei 9.605/98; 

=> proibir;iio de contratar com o poder publico, bern como dele obter subsidios, subvenr;oes ou 

doac;oes, pelo prazo de ate dez anos, em caso de descumprimento de normas, criterios e padroes 

ambientais ou culturais publicas, artigo 22, inciso III e paragrafo 3°, da Lei 9.605/98; ou 

=> prestac;iio de servir;os a comunidade- consistente em: 

• custeio de programas e de projetos ambientais; 

• execuyiio de obras de recupera9iio de areas degradadas; 

• manuten9iio de espayos publicos; 

• contribui9iies a entidades ambientais ou culturais publicas (artigo 23). 

A Lei no 9.605/98 tambem preve, no seu artigo 24, que a pessoa juridica 

constituida ou utilizada preponderantemente com o tim de permitir ou ocultar a pratica de crime 

ambiental tera decretada sua liquidayiio for9ada, com perda de seus bens e valores. Isso niio 

significa que as demais pessoas juridicas estejam isentas da aplicabilidade da lei. 

Cabe ao magistrado, ao fundamentar a sentenya condenat6ria, levar em 

considerayiio algumas circunstancias essenciais, previstas na propria Lei 9.605/98, que irao 

atenuar ou agravar a pena imposta ao infrator, conforme o caso concreto, viabilizando o "jus 

puniendi" ( direito de punir) do Estado. 

4.4.3- CIRCUNSTA..~CIAS QLTE ATENUAM A PENA 

Circunstancia e tudo que modifica urn fato em seu conceito sem !he alterar a 

essencia. Explica NORONHA 
167 

que as circunstancias sao elementos que se agregam ao delito 

sem altera-lo substancialmente, mas produzindo efeitos e conseqiiencias relevantes. 

0 artigo 14 da lei 9.605/98 preve circunstancias que abrandarn a pena: 

=> baixo grau de instruyiio ou escolaridade do agente; 

167 NORONHA, Edgard Magalhiies. Direito Penal, Volume I, 27' edil'iiO, Editora Saraiva, SP, pg. 244. 



=> arrependimento do infrator, manifestado pela esponliinea reparas;ao do dano, ou limitas;ao 

significativa da degradas;1lo ambiental causada; 

=> comunicas;1io previa, pelo infrator, do perigo iminente de degradas;ao ambiental; 

=> colaboras;ao com os agentes encarregados da vigiliincia e do controle ambienta!
168 

4.4.4- CffiCUNSTANCIAS QUE AGRA VAM A PENA 

Da mesma forma, cabe ao magistrado, ao forrnular a sentens;a condenat6ria, 

levar em consideras;ao circunstancias que agravam a pena. 

Quando nao constituem ou qualificam o crime, diz o artigo 15 da Lei 9.605/98, 

sempre aumentam a pena: 

=> reincidencia nos crimes de natureza ambiental; 

=> ter o infrator cometido a infras;ao: 

• para obter vantagem pecuniaria; 

• coagindo outrem para a execus;ao material da infras;ao; 

• afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saude publica ou o meio 

ambiente; 

• concorrendo para danos a propriedade alheia; 

• atingindo areas de unidades de conservas;ao ou areas sujeitas, por ato do Poder 

Publico, a regime especial de uso; 

• atingindo areas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

• ern periodo de defeso a fauna; 

• em domingos ou feriados; 

• a noite; 

• ern epocas de seca ou inundayoes; 

• no interior do espas;o territorial especialrnente protegido; 

• com o emprego de metodos crueis para abate ou captura de anirnais; 

• mediante fraude ou abuso de confians;a; 

• mediante abuso do direito de Jicens;a, perrnissao ou autorizas;ao ambiental; 

168 Muito comum em casos de derramamento de oleo em curso d'ilgua, para que niio se prejudique a capta9ao de 

agua potavel. 



• no interesse de pessoa juridica mantida, total ou parcialmente, por verbas 

publicas ou beneficiada por incentivos fiscais; 

• atingindo especies amea'(adas, listadas em relat6rios oficiais das autoridades 

competentes; 

• facilitada por funciomirio publico no exercicio de suas funyoes. 

4.5- BEJ'I"EFICIOS PROCESSUAIS PREVISTOS NA LEI N" 9.605/98 

A Constituiyao Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade da criayao dos 

Juizados Especiais, providos por juizes, togados ou leigos, competentes para a conciliayao, o 

julgamento e a execuyiio de infra9oes penais de menor potencial ofensivo. Sete anos depois, foi 

criada a Lei n• 9.099, de 26.09.1995, disciplinando os Juizados Especiais Civeis e Criminais, 

tendo em vista a necessidade de uma prestayao jurisdicional nipida e eficaz, respeitando os 

principios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual, e buscando, sempre 

que possivel, a conciliayao ou transayao (artigo 2" da Lei n• 9.099/95). 

Uma das finalidades da Lei n• 9.099/95 e desviar o processo do rumo da pena 

privativa de liberdade - o legislador procurou altemativas para conter a superpopulayiio 

carceniria e a ressociabilidade do agente, para que nao se corrompa nos meios prisionais. 

Na Lei de Crimes Ambientais, o legislador admitiu a aplicayao dos beneficios 

processuais contidos na Lei n• 9.099/95, como a transayao penal (artigo 27) e a suspensao 

condicional do processo ( artigo 28). 

A seguir, vamos analisar esses beneficios processuais: 

4.5.1- TRANSA<;::AO PENAL 

Eo beneficio processual instituido pelo artigo 76 da Lei n• 9.099/95 e previsto 

no artigo 27 da Lei 9.605/98 para os crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena minima nao 

seja igual ou inferior a urn ano, entre os quais enquadram-se os delitos previstos no artigo 55 e 

seu paragrafo Unico, onde a pena cominada para ambos e de seis meses a urn ano e multa, tanto 

para o "caput" quanto para o paragrafo
1w 

169 Delitos da Lei n" 9.605/98 que comportam a transacao penal: artigo 29, "caput" e § I"; 31; 32, "caput" e 

paritgrafo unico; 41; 44; 46, "caput" e paritgrafo Unico; 48; 49, "caput" e paritgrafo Unico; 50; 51; 52; 54,§ I"; 55, 

"caput" e paritgrafo Unico; 56,§ 3"; 60, 62, paritgrafo Unico; 64; 65, "caput" e paritgrafo Unico; 67, paritgrafo Unico; 

68, paritgrafo Unico. 



A particularidade e que a regra do artigo 27 possui como requisito preliminar a 

recuperao;iio do dano causado ao meio ambiente, salvo no caso de comprovada impossibilidade. 

Conforme o disposto no artigo 27, e necessario que haja a previa composi<;ilo 

do dano ambiental, ou seja, deveni ser realizado urn acordo, perante o juiz, no qual o infrator se 

comprometa a recuperar o dano ambiental ( obrigao;ilo de fazer), assim como cessar a degrada<;ilo 

que estava ocorrendo ( obrigao;ilo de nilo fazer ). 

A aplicao;ilo da medida e, na verdade, uma composi<;ilo na qual o Ministerio 

Publico formula eventual proposta de transao;ilo penal ao infrator que se comprometa a recuperar 

ou cessar o dano ambiental, tendo a senteno;a que homologa esse acordo eficacia de titulo 

executivo judiciaL 

Beneficios da transao;ilo penal: 

• nilo gera condenao;ilo; 

• nilo gera reincidencia; 

• nilo ha o lano;amento do nome do infrator no rol dos culpados; 

• nilo gera efeitos civis; 

• nem maus antecedentes 

Requisitos de aplicabilidade da medida contida no artigo 89 da Lei no 9.099/95, 

para a transao;ilo penal: 

pena minima nilo supenor a urn ano, e que eles seJam apenados com 

reclusilo ou deteno;ilo; 

previa recuperao;ilo do dano ambiental. 

4.5.2- SUSPENSAO CONDICIONAL DO PROCESSO 

Eo instituto previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95, no qual o juiz determina a 

suspensilo do processo por dois a quatro anos, sendo o infrator possuidor de bons antecedentes e 

se nilo estiver sendo processado ou se nilo tenha sido condenado por outro crime, a!em de que o 

crime por ele cometido seja considerado de menor potencial ofensivo, ou seja, deve ser apenado 

com uma pena minima igual ou inferior a urn ano. 

0 artigo 28 "caput" da Lei de Crimes Ambientais faz remissilo expressa para a 

aplicao;ilo da suspensilo condicional do processo aos crimes considerados de menor potencial 

£0 



ofensivo, entre os quais os delitos previstos no artigo 55 e seu panigrafo furico, onde a pena 

cominada e de seis meses a urn ano e multa, tanto para o "caput" quanto para o panigrafo. 

Portanto, plenarnente cabivel a aplicayiio da medida 170 

Contudo, no caso do deli to prescrito no paragrafo irnico do artigo 55 ( deixar o 

agente de recuperar a area pesquisada ou explorada), o juiz deve fixar o valor minimo e prazo 

para a recuperayao do dano, sem prejuizo de eventual ayiio civil para sua complementayao. 

A aplicayiio da medida descrita no artigo 89 da Lei n° 9.099/95 cabe ao 

Ministerio PUblico, que pode propor a suspensiio do processo quando do oferecimento da 

den uncia ("caput" do artigo 89). Nada impede que o fava em outra ocasiao posterior, desde que 

continuem presentes as condiyoes de aplicabilidade da medida 

Beneficios da suspensao condicional do processo
17

c 

• evita a prisao; 

• niio obriga o acusado ao constrangimento de comparecer v:irias vezes como reu 

perante a justiya criminal; 

• reduz o custo do delito; e 

• diminui o volume de servivo judici:irio, permitindo que a justiva cui de com maior 

zelo da criminalidade violenta. 

Requisitos de aplicabilidade da medida contida no artigo 89 da Lei n° 9.099/95: 

pena minima nao superior a urn ano, e que sejam apenados com reclusao ou 

detenyiio; 

o acusado nao pode estar sendo processado por outro crime; 

o acusado nao pode ter sido condenado por outro crime; e 

estejam presentes os outros requisitos contidos no artigo 77 do C6digo Penal
172 

170 Delitos da Lei n" 9.605/98 que comportam a suspensiio processual: artigo 29, § 4'; 30; 32, § 2'; 33, "caput" e 

pan\gtafo Unico; 34, "caput" e paragtafo imico; 35; 38, "caput" e paragtafo imico; 39; 40, "caput" e paragtafo 3'; 

42; 45; 46, "caput" e parilgtafo Unico; 48; 49; 50; 51; 52; 54, "caput" e §§ 1', 2' e 3'; 55 "caput" e paragtafo imico; 

56, "caput" e §§I' e 3'; 61; 62, "caput", incs I e II; 63; 66; 67, "caput"; e 68, "caput". 
171 Definivao encontrada em JESUS. Damasio Evangelista de, Lei dos Juizados Especiais Criminais anotada, Editora 

Saraiva, SP, !995, pg. 91. 
172 

Artigo 77 COdigo Penal: 
A execuvao da pena privativa de liberdade, nao superior a 2 (do is) anos, podera ser suspensa, por 2 (do is) a 4 

( quatro) anos, desde que: 

I- o condenado nao seja reincidente em crime doloso; 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bern como os motivos e as 

circunstful.cias autorizem a concessao do beneficia; 



Ainda cabe ressaltar, que a suspensao condicional do processo depende de 

aceita<;:ao do acusado (artigo 89, panigrafo 1°). 

Contudo, o beneficia processual podeni ser revogado a qualquer momento, se o 

benefici:'uio vier a ser processado por crime ou contraven<;:ao, ou ainda, sem justo motivo deixar 

de promover a recupera<;:iio do dano. 

Nao significa que o Poder Judicilirio esteja "passando a miio na cabe9a do 

infrator ", esquecendo o crime de sua ficha criminal; pois, se por infelicidade o infrator vier a 

atropelar alguem e ser processado a luz da Lei n° 9.053/97 (C6digo de Triinsito Brasileiro), por 

exemplo, sofrera o andamento normal do processo suspenso. Trata-se de urn beneplacito-oficial 

disjar9ado, previsto pelo legislador ambiental face a Lei no 9.099/95. Tambem podeni o indiciado 

nao aceitar a suspensao processual, e o processo seguini normalmente ( artigo 89, panigrafo 7°). 

Nao se pretende aqui esgotar toda a materia, mas fornecer parametros para se 

micJar uma ampla discussao sobre o assunto debatido. A seguir, analisaremos os aspectos 

controvertidos do crime do artigo 55. 

III- nao seja indicada ou cabivel a substitui9ii0 prevista no artigo 44 deste c6digo. 



CAPiTUL05 

ASPECTOS CONTROVERTIDOS DO CRIME DO ART/GO 55 DA LEI 9.605198 

5.1 - 0 PROBLEMA DA PERSECm;:A.o CRIMINAL 

No processo penal brasileiro, a persecur;:ao criminal pode ser concebida em 

duas fases: a fase preparat6ria e a fase processual (a primeira precede a segunda). Na fase 

preparat6ria, a autoridade policial procede a uma investigar;:ao, colhendo as primeiras 

informar;:oes a respeito do fato infringente da lei e da respectiva autoria. 

A policia civil oujudiciana
173 

tern por finalidade investigar as infrar;:oes penais 

e apurar a respectiva autoria. A ela tambem cabe elaborar o inquerito policial, que visa a 

apurar;:ao da existencia de infrar;:ao penal e a respectiva autoria, a fim de que o titular da ar;:ao 

penal (Ministerio Publico
174

) disponha de elementos que o autorizem a promove-la. 

Por forr;:a do artigo 144 da Constituiyao Federal, a Policia Civil podeni, 

concorrentemente com a Policia Militar e ressalvada a competencia da Policia Federal, efetuar o 

inquerito sobre as infrar;:oes penais ambientais, nao \he cabendo miss5es preventivas, 

administrativas, por falta de previsao legal, em nivel constitucional e infraconstitucional. 

0 inquerito policial surgiu com a Lei no 2.033, de 20.09.1871, regulamentada 

pelo Decreto-Lei n° 4.824, de 28.11.1871, que o definia em seu artigo 42: "o iiUJuerito policial 

consiste em todas as diligencias necessarias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas 

circunstdncias e de seus aut ores e cumplices, devendo ser reduzido a instrument a escrito. "
175 

173 Policia judiciiria - denomina<;ao dada ao 6rgao policial a que se comete a missao de averiguar a respeito dos 

fatos delituosos ocorridos ou das contravenyi'ies verificadas, a fim de que sejam os respectivos delinquentes ou 

contraventores punidos por seus delitos ou por suas infrayi'ies. "in" PLACIDO E SILVA, De. V ocabulario Juridico, 

edi9iio universitaria, Volume IV, Editora Forense, RJ, 1991, pg. 387. 
174 

Fun~oes institnciooais do Mioisterio PUblico: 

A Constituiyiio Federal (artigo 129) atribuiu ao Ministerio PUblico 

1) ~ em materia criminal a competencia privativa da Ayiio Penal. Atribuiu tambem o poder de instaurar 

investigayi'ies administrativas, conferindo-Ihe ainda o controle externo da atividade policial, podendo 

requisitar diligencias investigatorias e detenninar instaurayiio do inquerito policial; 

2) ~ em materia civel. promoyiio da Ayiio Direta de Inconstitucionalidade, assirn como para fins de intervenyiio 

da Uniiio e dos Estados, reconhecendo ainda funyiio institucional da defesa dos interesses e direitos dos 

indigenas, promover o Inquerito Civil PUblico e a Ayiio Civil PUblica para proteger o patrimonio publico e 

social, o meio ambiente e demais interesses difusos e coletivos. 

0 Ministerio PUblico e o verdadeiro "ombudsmam" da sociedade, guardiao da sociedade e da ordem juridica. 
175 TOlJRINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 17' ediyiio, Editora Saraiva, SP, 1995, pg. 176. 



Todavia, discussiies poderiio surgir quanto a essa fase inquisitorial, devido a 

fixa~;iio da competencia federal para processar e julgar o delito descrito no artigo 55 da Lei de 

Crimes Ambientais. Nesse momento, cabe indagar: 

de quem seria a competencia para instaurar o inquerito policial e investigar o 

crime do artigo 55 da Lei n° 9.605/98? 

A principio, o assunto niio parece desconhecido, ja que o veto presidencial ao 

paragrafo Unico do artigo 26176 da Lei n° 9.605/98 manteve a competencia estadual, pois na Lei n° 

9.605/98, ha crimes de competencia da Justi<;a estadual e da Justi<;a FederaL Entretanto, no caso 

tutelado pelo artigo 55, entendemos que na localidade que niio for sede de Juizo Federal, podera 

ser iniciada a fase inquisitorial na propria esftra estadual (somente iniciada). E, tambem tao 

logo seja iniciado ou concluido o inquerito ou procedimento criminal, devera ser ele remetido 

para a Delegacia de Policia Federal (policia judiciiuia federal), com atua<;iio naquela localidade, 

por for<;a do que dispiie o par;lgrafo 4° do art. 144 da CF
177 

E certo que a fiscaliza<;ao mais acentuada e dos 6rgiios estaduais, 

principalmente as policias militares florestais e de mananciais que, na maioria das vezes, 

conseguem a prisiio em flagrante delito, levam o infrator a delegacia de policia mais proxima do 

fato, onde e lavrado auto de prisiio em flagrante. 

No entanto, a Policia Federal tern a competencia estabelecida na Constitui<;iio 

Federal de 1988, no art. 144, paragrafo 1°, incisos I, II, III e IV, com a finalidade de: apurar 

infrat;oes penais contra a ordem politica e social ou em detrimento de hens, servic;os e interesses 

da Uniiio ou de suas entidades autarquicas e empresas publicas, assim como outras infra<;oes cuja 

176 
"Artigo 26 -· 

panigrafo iinico: 
0 processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei caberao a Justi\'<1 estadual, com a interveniencia do 

Ministerio PUblico respective, quando tiverem sido praticados no territ6rio de Municipio que niio seja sede de vara 

da Justi\'<1 Federal, com recurso para o Tribunal Regional Federal correspondente." 

Raziies do Veto: 

"A forrnula\'Ao equivocada contida no presente dispositive enseja entendimento segundo o qual todos os crimes 

ambientais estariam submetidos a competencia da Justi\'<1 Federal. 

Em verdade, sao de competencia da Justi\'<1 Federal os crimes praticados em detrimento de bens e servi~os ou 

interesse da Uniao, ou de suas entidades autilrquicas ou empresas publicas. Assim sendo, hli crimes ambientais de 

competencia da Justi\'<1 Estadual e da Justi~a Federal. A inten9Ao do legislador de permitir que o processo-crime de 

competencia da Justi9a Federal seja instaurado na Justi9a Estadual, quando a localidade nao for sede de Juizo Federal 

(CF, art. 109, § 3°), deveril, pois, ser perseguida em projeto de lei autonomo." 

"in" BRASIL. A lei da natureza: lei de crimes ambientais. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovitveis - IBAMA, BrasiliaJDF, 1998, pg. 34/3 5. 
177 Unidades da Policia Federal e sua jurisdi\'Ao no territ6rio nacioual- ver http://www.dpf.gov.br/. 



pritica tenha repercussiio interestadual ou internacional e exija repressiio uniforme, segundo se 

dispuser em lei; prevenir ou reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuizo da a<;iio fazend:iria e de outros 6rgiios publicos nas 

respectivas areas de competencia; exercer as fun<;oes de policia maritima, aeroportuaria e de 

fronteiras; e ainda, exercer, com exclusividade, as func;oes de policia judicitiria da Uniiio. 

Nesse sentido, se considerarmos a competencia comurn da Uniiio, Estados, 

Distrito Federal e Municipios para promover a proteyiio do meio ambiente178
, tal como descrito 

no artigo 23, inciso VI, da Constitui<;iio Federal, tem-se a possibilidade de delegar essa 

competencia investigat6ria, para que os 6rgiios da policia civil dos Estados conduzam apenas a 

fase inquisitorial. Nesse caso, os atos eventualmente praticados pela policia civil estadual 

poderiio ser aproveitados sem nenhurn problema pela policia federal, por tratar-se de urn crime de 

sua competencia. 

A questiio e justamente essa: 

niio h:i, ate o presente momento, no cenario juridico brasileiro, procedimento que 

determine taxativamente a questiio da competencia para a instaura<;iio, o 

processamento e julgamento dos casos em que ocorra o crime descrito no artigo 

55 da Lei n° 9.605/98, muito embora, mesmo antes da novel Lei de Crimes 

Ambientais, alguns dispositivos primitivos ja tentassem equacionar o 

problema
179 

0 assunto em debate niio nos parece tiio tenebroso. Em nosso ordenamento 

existem outros tipos penais de competencia da Justi<;a Federal, que, da mesma forma, tiveram que 

percorrer urn Iongo caminho ate que urn preceito disciplinasse sua competencia para processar e 

julgar, gerando assim, muitas discussoes. Por exemplo, o crime de moeda falsa, descrito no artigo 

289 do C6digo Pena!180
, cuja competencia para processar e julgar tambem e da Justiya Federal. 

178 Ver artigo "A competencia dos entes federados em materia ambiental", "in" GUERRA, Sergio. Revista de 

Direito Ambiental n° 6, Editora Revista dos Tribunais, SP, pg. 1201127. 
179 "0 exercicio de atividade mineraria (extraqiio de ouroj sem licenqa da autoridade competente (DNPM) 
configura crime, de acordo com a Lei 7.805, de 1989". "in'' BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1" Regiao, 3' 

Turrna, Apelavao Criminal 0103660/MG, Relator Juiz Fernando Gonvalves, DJ de 05.06.1995, pg. 34.536. 

"A extra¢o de areia a ceu aberto, em terreno particular, niio cotifigura crime da competencia da Justit;a Federal, 

pais niio atenta contra bens, serviqos au interesses da Uniiio Federal. " "in" BRASIL. Superior Tribunal de Justiva, 

T erceira Sevao, Conflito de Competencia 18.839/RJ, Relator Ministro Vicente LeaL julgado em 12.03.1997. 
18° Codigo Penal 

Titulo X- Dos Crimes contra a fe publica 



No caso em apreyo, a conduta tipificada no artigo 289 do C6digo Penal atenta 

contra a fe publica, e seu objetivo e disseminar a falsidade em prejuizo da economia popular, que 

e gerenciada pelo Estado (Uniao ). Na maioria das vezes, o procedimento inquisitorial e 

deflagrado na policia estadual e posteriormente remetido a competencia federal por exclusao, 

disciplinada pela Sitmula 73 do Superior Tnbunal de Justiya
18

\ convalidando-se todos os atos ja 

efetivados. 

Identificado o ponto de semelhanya entre essas duas iustituiyiies (Justiya 

Federal e Justi9a Estadual), podemos agora, estabelecer o carninho ("iter") procedimental quanto 

ao delito previsto no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. Nesse caso, o caderno inquisitorial 

(inquerito policial) podeni ser gerenciado pelo 6rgao da policia judiciaria dos Estados sendo que, 

por estarem pr6ximos ao local dos acontecimentos, esses agentes publicos, alem de possuirem fe 

no exercicio legal de sua fun9iio, encontram-se mais pr6ximos do local dos fatos para conduzir a 

fase inquisitorial (niio necessariamente toda). Ultrapassado esse primeiro contato do infrator com 

a autoridade policial, o procedimento inquisitorial devera ser remetido a competencia federal. 

Por vezes ocorre que o inquerito policial ou procedimento fica muito tempo 

circulando pelos triimites burocniticos e nem mesmo a autoridade policial esta afeita a materia. 

Nao que nao saiba, mas niio esta familiarizada com a questiio da competencia, por falta de urn 

dispositivo que a determine. 

Outro aspecto que deve ser requisitado, de imediato, pela autoridade policial, 

mediante expedi9iio de oficio, e a informa9iio do DNPM sobre se o minerador possui as licen9as 

minerarias. Tambem sera necessario oficiar aos 6rgaos ambientais dos Estados
182

, para verificar 

se o agente possui as licen9as ambientais, pois e necessario fazer prova, e a informa9iio da 

autarquia e imprescindivel para a instaurayiio de eventual a9iio penal. 

artigo 289 - "Falsificar, jabricando-a ou alterando-a, moeda meliilica ou papel-moeda de curso legal no pais 

ou no estrangeiro:" 

181 Stimula 73 STJ: ''A utiliza¢o de papel moeda grosseiramente falsificada colifigura, em tese, o crime de 

estelionato, da competencia da Justit;a Estadual. " Nao sendo grosseira a falsificao;:iio, o crime enquadra-se no artigo 

289 § 2°,sendo competente a Justi~a Federal. 

Fonte:http://www.stj.gov.brlnetacgi/nph-brs?sl=competencia& ... lindexsumu.html, arquivo capturado em 

17105/2001 
182 No caso do Estado de Sao Paulo, a CETESB- Compaohia Tecnica de Saneamento Basico. 
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Sendo assim, sugerimos a ado91io de urn roteiro a ser adotado pelas policias, 

civile federal, e pelo Ministerio Publico
183 

(estadual e federal), acerca do crime descrito no art. 

55 da Lei 9.605 (ver anexo- estrutura organizacional do Ministerio Publico). 

FIGURA 5.1 - Roteiro pratico para lnquerito Policial ou Procedimento Administrativo 

Constatat;:ao do 
crime do artigo 55 
da Lei n° 9.605/98 

_ .......................... ,. .... ~~· 

Oficiar DNPM 
requisitando a 
constalal<iio do 

titulo minerario 

Nao possui o titulo 
minerario 

Realizat;:ao 
de oericia* 

Possui o titulo 
minerario 

Relat6rio do 
inquerito policial 
ou procedimento 

administrative 
'---------> 

Oficiar orgao 
ambiental estadual 

requisitando as 

licenlj'as ambientais 

Nao possui as 
licen~s 

ambientais 

Envio ao 
Ministerio Publico 
para oferecimento 

da denuncia 

• conforme salientamos no item anterior, REGIS PRAD0
184 

e o unico autor que sustenta ser indispensavel a 

realizal'iio de pericia para atestar a efetiva pnitica do crime ern analise. 

183 Segundo o artigo 128 da Constituil'iio Federal, a estrutura constitucional do Ministerio Publico, abrange: 

J)- o Ministerio Publico da Uniiio, que cornpreende: 

• Ministerio PUblico Federal- (atuajunto it Justil'a Federal) 

• Ministerio PUblico do Trabalho- (ramo especifico do MPU que atuajunto it Justil'a do Trabalbo) 

• Ministerio PUblico Militar- (ramo especifico do MPU que atua junto aos orgaos da Justiya Militar) 

• Ministerio PUblico do Distrito Federal e Territories- (atua junto ao Tribunal de Justis:a e aos Juizes do Distrito 

Federal e Territories) 

2)- o Ministerio PUblico dos Estados-mernbros- (atuajunto ao Tribunal de Justiya e aos Juizes dos Estados) 



Assim, deve a policia civil estadual ou a policia federal, ou ainda, o Ministerio 

Publico Federal, em procedimento administrativo, oficiar: 

primeirarnente ao DNPM, para verificar a constata9ao de titulo rninerirrio ou 

requerimento de pesquisa em nome do infrator. 

em caso de resposta ajirmativa, deve-se em seguida, oficiar ao 6rgao ambiental 

para verificar se o minerador ou pesquisador possui as licen9as ambientais. 

A sequencia parece-nos 16gica, vez que, desmascarado o minerador clandestino, 

fatalmente ele nao possuira as licen9as acess6rias do 6rgao ambiental, o que vale dizer: o titulo 

minerario OU requerimento de pesquisa OU lavra e 0 principal, e as Jicenyas ambientais sao OS 

acess6rios. Pode-se aqui, econornizar a expedi9ao de tais oficios, que seriam ineficazes. 

Por outro !ado, se, possuir o titulo minerirrio ou requerimento de pesquisa, 

deve-se oficiar ao 6rgao ambiental competente, para verificayao das licenvas ambientais 

competentes. 

0 caminho procedimental sugerido tern o condao de uniformizar os 

procedimentos, tanto na Justi9a Estadual quanto na Justi9a Federal, alem de imprimir rapidez e 

eficiencia na conclusao dos processos, evitando que inilmeros procedimentos fiquem circulando 

pelos juizos estaduais ate que alguem mais esclarecido identifique a competencia e remeta o 

procedimento a esfera federal, o que, por muitas vezes, contribui para que ocorra a prescri9ao 

(Capitulo 4, item 4.1.7). 

Alem de propor e estabelecer urn rumo a ser seguido nos casos do artigo 55, 

havera uma redu9ao dos custos empreendidos em diversas etapas que seriam dispensadas ate se 

identificar a competencia federal para processar e julgar. Essa otimizavao ocorrera tanto nas 

policias estadual ou federal, quanto nas Justi9as estadual e Federal. 

184 REGIS PRADO, Luiz. Crimes contra o meio ambiente, 2' edi101io, Editora Revista dos Tribunais, SP, 2001, pg. 

203. 



FIGURA 5.2 - Roteiro para instaura.;ao de luquerito Policial na Delegacia de Policia dos 

Estados 

Constatagao do crime 

> 
Envio para Delegacia 

do artigo 55 da Lei n• I 1" de Policia Federal 
9.605/98 

:---
'--

2" 
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~ Oficiar DNPM 

c=) 
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requisitando a ambiental requisitando as 
constatagao do titulo licenyas ambientais 

minerario 

Como estamos pesquisando somente o crime do art. 55 da Lei 9.605/98, vamos 

agora adentrar ao controle da competencia, deixando de abordar o aspecto civel, para tratar 

somente da materia penal e processual penal, por interessarem ao tema. 

5.2- CONTROLE DA COMPETENCIA 

Como verificamos anteriormente (Capitulo 1, itens 1.7.1 e 1.7.2), a propria lei 

processual fixa criterios para a determina9ao da competencia, determinando qual o juizo e qual o 

juiz que deve exercer ajurisdi9iio no processo. 

Dessa forma, o controle da competencia ocorre quando o juiz, ao receber o 

processo, verifica, de imediato, se e competente ou nao para apreciar a causa, ou seja, o proprio 

juiz deve verificar se possui competencia funcional para julgar a causa ( decorrencia do principia 

de que todo juiz e competente para apreciar sua propria competencia). Duas sao as hipoteses: 

1 o - sendo competente, o juiz dli prosseguimento ao feito, procedendo a instru9iio do 

processo. 

2" - caso nao seja competente para julgar a causa, o juiz deve, de imediato, declinar a 

competencia, encaminhando o processo ao juiz que supoe competente. 

0 controle da competencia realizado pelo juiz e materia de extrema 

importancia, pois caso nao seja competente, funcionalmente, para julgar a causa e, mesmo assim 



o fa9a, podeni ocorrer urna das modalidades de nulidade processual previstas no art. 581, inciso I, 

CPP (nulidade processual por incompetencia do juiz), tomando ineficaz toda a persecu9iio 

criminal. 

Entretanto, caso o juiz niio reconh~ a sua competencia, podeni ser argiiido o 

controle dessa competencia mediante a propositura de urn incidente processual proprio, chamado 

"exceriio de incompetencia de juizo" ou "conjlito de competencia ou de jurisdiriio ", conforrne o 

caso. 

Os institutos que veremos a seguir pressup<iem urna ayao penal em andamento 

(art. 69 seguintes CPP), em que o infrator foi denunciado
185 

pelo Ministerio Publico por cometer 

o crime previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98. 

5.2.1 - EXCE<;:AO DE INCOMPETENCIA DE JUizO 

A exce9iio de incompetencia fundamenta-se na ausencia de capacidade 

funcional do juiz. Esta prevista no art. 95, inciso IT, do CPP e regulamentada nos artigos 108 e 

109 do CPP, podendo ser oposta pela defesa verbalmente ou por escrito, preferencialmente, no 

prazo da defesa previa
186

, apos o interrogatorio do reu (art. 395 CPP). Ver anexo- fluxograma do 

incidente processual de incompetencia de juizo. 

Procedimento: 

primeiramente o DNPM, para verificar a constata9iio de titulo minenirio ou requerimento de 

pesquisa em nome do infrator; 

deve ser oposta junto ao proprio juiz da causa; 

pode ser argiiida verbalmente ou por escrito (art. 108 CPP); 

o juiz mandara autuar em urn processo separado, niio ocorrendo a suspensiio da a9iio penal 

(art. lll CPP); 

o orgao do Ministerio PUblico deve ser ouvido a respeito da exceyiio, desde que nao seja o 

autor da ayao penal
187 

(art. 108, panigrafo 1 o CPP); 

o juiz julga a exceyao; hip6teses: 

r- o j uiz julga improcedente a exc~ao e continua atuando no processo 
188

; 

185 Vale lembrar que a a9iio penal se inicia como despacho do juiz, de recebimento da denfulcia. 
186 Terrninado o prazo, ocorre a preclusao (perda), niio podendo mais ser argiiida. 
187 A argili9iio da exceyiio de incompetencia e faculdade de quem sofre a a9iio (agente). Portim, o Ministerio PUblico, 

na qualidade de fiscal da lei ("custos legis"), tarnbem podeni faze-lo. 



2°- o juiz julga procedente a excec;ao, se declara incompetente e envia o processo ao juiz 

que entender competente189 (art. 108, panigrafo 2° CPP). 

Observac;ao ha que ser feita quanto ao segundo caso; julgada procedente a 

excec;ao e remetido o processo ao juiz competente, a ac;ao penal prosseguini normalmente, 

ficando nulos os atos decis6rios. Mas os atos instrut6rios podem ser ratificados no juizo que 

receber o processo (art. 108 paragrafo 1°, art. 564, inciso I e 567 CPP). 

Havendo incompetencia em razii.o da pessoa ou em razii.o da materia, podera e1a 

ser declarada em qualquer fase do processo, a qualquer tempo (art. 109 CPP). 

Quanto ao recebimento da dentmcia por juizo incompetente (em razilo da 

materia), uma parte da jurisprudencia assegura ser ratificavel o seu recebimento no juizo 

competentel
90

, principalmente, quando vo1tada ao interesse publico conforme enfatiza 

CARNEIR0
191 

No entanto, MIRABETE
192 

adverte que hit opinioes em contcirio. 

5.2.2- CONFLITO DE COMPETENCIA OU DE JURISDI<;AO 

Hit conflito de competencia ou de jurisdic;ao quando dois ou mais juizes, 

considerando-se igualmente competentes, assumem ou se recusam a decisao do mesmo processo 

(art. 114 CPP): 

- conjlito positivo: quando dois ou mais juizes se julgam competentes para o conhecimento e 

julgamento do mesmo fato delituoso; 

- conflito negativo: quando dois ou mais juizes se julgam incompetentes para o conhecimento e 

julgamento do mesmo fato delituoso. 

A palavra jurisdic;ao aqui empregada nao significa o poder de decidir com 

autoridade, de dizer o direito, mas significa competencia, sua Iimitac;ao ( ver anexo - fluxograma 

do incidente processual de conflito de competencia). 

Procedimento: 

- pode ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministerio PUblico ( atuando na qualidade de 

fiscal da lei), pelos juizes e tribunals em causa (art. 115 CPP); 

188 Desta decisao niio cabe recurso, porem tem-se admitido a impetrayao de "habeas corpus" e a alega9iio do assunto 

em preliminar de futura e eventual apelayao- STF: RT 5321439. 
189 Desta decisao cabe recurso em sentido estrito- art. 58!, inciso II CPP. 
190 RTJ 79/436 e RT 608/425-6. 
191 CARNEIRO. Athos Gusmiio. Jurisdi9iio e Competencia: exposi9iio didatica: area do direito processual civil, 3' 

ediyao, Editora Saraiva, SP, 1989, pg. 92. 



- quando formulado pelos juizes e tribunais seni sob a forma de represen~iio escrita, expostos 

os fundamentos e juntando os documentos comprobat6rios (art 116 CPP); 

- quando formulado pela parte interessada e Ministerio PUblico (como fiscal na lei), seni autuado 

sob a forma de requerimento (art. 116 CPP); 

- conflito negativo: autuado no proprio processo (art. 116, panigrafo 1• CPP); 

- conflito positivo: deve ser formado um processo em separado (art. 116, panigrafo 2• CPP); 

- o tribunal julga o conflito; hip6teses: 

I) - se negativo o conflito: retoma para o juiz de origem, a a<;iio penal prossegue normalmente. 

2) - se positivo o conjlito: a principio, suspende a a<;iio penal e, expedida ou niio a ordem de 

suspensiio, o juiz relator requisita informa<;oes as autoridades em conflito, remetendo-lhes 

c6pia do requerimento ou representa<;iio (art. 116, panigrafo 3• CPP); recebidas as 

informa<;i'ies, que devem ser prestadas no prazo marcado pelo relator, e depois de ouvido o 

procurador-geral, o conflito deve ser decidido na primeira sessiio, salvo se a instru<;iio do feito 

depender de diligencia (art. 116 paragrafos 4° e 5° CPP); proferida a decisao, as c6pias 

necess:irias seriio remetidas, para a sua execu<;iio, as autoridades contra as quais tiver sido 

levantado o conflito ou que o houverem suscitado (art. 116 paragrafo 6° CPP). 

Para a parte interessada ( defesa ), o melhor momento para suscitar o conflito 

negativo de competencia e o da defesa previa, conforme salientamos quando da exceyiio de 

incompetencia. No entanto, quando se trata de discutir a incompetencia em raziio da materia ou 

em razao da pessoa, podera ser formulado a qualquer tempo (art. I 09 CPP). 

Embora o C6digo de processo penal niio discrirnine os 6rgiios judici:irios que 

devam apreciar do conflito de competencia, a regra para julgar e estabelecida pela hierarquia das 

normas193 E portanto, estabelecida na Constitui<;iio Federal, nas Constitui<;oes Estaduais, nas leis 

processuais e de organiza<;ao judici:iria enos regimentos intemos dos tribunais. 

No caso em estudo, o crime do artigo 55 da Lei n• 9.605/98, de competencia 

federal, competira aos Tribunais Regionais Federais julgar os conflitos de competencia entre 

192 MIRABETE, JUlio Fabbrini. Processo Penal3' edi9iio, Editora Atlas, SP, 1994, pg. 209. 
193 KELSEN utilizou-se do recurso geometrico para explicar a existencia de graus na ordem juridica, havendo 

escaliies mais e menos elevados, onde os de posi9iio hierirrquica inferior validam o fundamento do escaliio superior. 
Sobre pirimide juridica, estrutura escalouada do direito ou bierarquia das uonuas, ver KELSEN, Hans "in" 

Teoria pura do direito, traduyiio: Joao Baptista Machado, 6' ediyiio, Editora Martins Fontes, SP, 2000, capitulo V, 

item 2 -A estrutura escalonada da ordem juridica, pg. 246/308. 



Juizes Federais vinculados ao Tribunal, conforme o disposto no art. 105, inciso I, CF e, Sfunula 

n• 3 do STJ194 

Assim, caso haja urn juiz estadual achando-se, equivocadamente, investido de 

jurisdi.yao federal querendo julgar o crime do artigo 55, deve-se suscitar conflito de competencia, 

para que o processo seja remetido para a Justi.ya Federal, face a incompetencia material, por for<;a 

do art. 109, inciso IV e art. 20, inciso IX, da CF. 

Quando se suscita a questao de competencia, contempla-se a urn tribunal o 

poder de decidir e regulamentar a competencia em determinada esfera, seja ela federal ou 

estadual. Nesse sentido, CARVALH0
195 

5.3- EQUivOCOS JUR.iDICOS 

Na ansia de querer tutelar o maior nfunero de condutas, no que pertine aos bens 

ambientais, em especial o crime do art. 55, os aplicadores por vezes extrapolam o limite de 

aplica.yao da lei e, em conseqiiencia, cometem alguns equivocos, conforme comentaremos a 

seguir. 

5.3.1 - ARTIGO 2" DA LEI N" 8.176/91 

A Lei n• 8.176/91
196 define os crimes contra a ordem economica; no artigo zo 

afirma ser crime contra o patrimonio, na modalidade de usurpar;ao197
, produzir bens ou explorar 

materia-prima pertencente a Uniiio sem autoriza.yao legal ou em desacordo com as obriga.yoes 

impostas pelo titulo que os autorizou. Segundo COSTA NET0
198

, trata-se de crime patrimonial, 

cuja configura<;iio niio fica prejudicada diante da caracteriza<;iio do crime previsto no artigo 55 da 

Lei n• 9.605/98 (silo condutas diferentes). Entende o autor ser somente possivel a aplica.yao do 

194 
Ver alinea "e" do inciso I do artigo 108 da Constitui¢o Federal de 1988. 

195 
CARVALHO, Vladimir Souza. Competencia da Justi9a Federal, 4' edi¢o, JJITllli Editora, Curitiba/PR, 2000, pg. 

283. 
196 

Ver anexo- Lei n• 8.176/91. 
197 

Usurpa~io- do latim "usurpatio", de "usurpare" (apoderar-se injustamente), exprimindo a¢o e efeito de 

usurpar, quer significar toda a¢o injusta, ou violenta, intentada ou cumprida, com o objetivo de exercer direito ou 

desempenhar funy5es, sem titulo legitimo ou justa causae em prejuizo particular ou da coletividade. "in" PLACIDO 

E SILVA, De. Vocabulario Juridico, ediyao universitaria, Volume IV, Editora Forense, RJ, 1991, pg. 446. 
198 

COSTA NETO, Nicolao Dino- S~ao II, Dos crimes contra a flora. "in" COSTA NETO, BELLO FILHO & 

COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Fhivio Dino de Castro e. Crimes e Infra9iies Administrativas 

Ambientais- comentarios a Lei n• 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia/DF, 2000, pg. 222. 



crime do artigo 44 da Lei n° 9.605/98 com o crime do artigo 2° da Lei 8.176/91, mediante 

concurso fonna1
199 

Em contrapartida, BELLO FILH0
200

, entende que a redayiio do artigo 2° da Lei 

n° 8.176/91 e similar aquela utilizada pelo legislador no artigo 55 da Lei n° 9.605/98_ Ambos OS 

delitos estiio configurados quando o infrator praticar atividade exploradora de recursos minerais 

sem que possua em seu favor licenva expedida pelo poder publico. De acordo com o autor, o 

artigo 55 definiu urn delito de natureza ambiental e patrimonial, o que se apresenta claro quando 

da leitura do artigo, onde a inclusiio dos atos de concessiio, pennissiio e autoriza<;:iio (que dizem 

respeito a servi<;:os ou a patrimonio) indicam que o bern a proteger niio e somente o ambiente, 

mas tambem o patrimonio da Uniiio. Para BELLO FILHO, o artigo 55 da Lei n° 9.605/98 

revogou
201 

o artigo 2° da Lei n° 8.176/91. 

Parece-nos, com o maior respeito a opinioes em contrilrio, que o 

posicionamento de BELLO FILHO eo mais correto, pois a superposi<;:iio das Leis no 8.176/91 e 

9.605/98 no tempo e no espa<;:o
202

, regendo o mesmo fato, com reda<;:iio semelhante e com 

puni<;:iio diferenciada, deixariam a vontade do aplicador a escolha de qual delas deva incidir sobre 

o infrator. 0 problema agrava-se ainda quando percebemos que ambos os tipos penais niio fazem 

referencia a ofensa ao patrimonio publico ou ao meio ambiente, mas tiio-somente a pnitica de ato 

em desaten<;:iio as nonnas administrativas ( ... sem a competente autoriza<;:iio, pennissiio, concessiio 

ou licen<;:a, ou em desacordo com a obtida). 

Portanto, salvo melhor entendimento, o artigo 55 da Lei n" 9.605/98 revogou 

o artigo 2" da Lei n" 8.176/91. 

199 Haveril concurso formal quando o agente, mediante uma so a¢o ou omissiio, pratica dois ou mais crimes (ver 

artigo 70, "caput" do Codigo Penal). ''in" JESUS, Damasio Evangelista de. Direito Penal, Volume I, 16' edi¢o, 

Editora Saraiva, SP, 1992, pg. 522. 
200 BELLO FILHO, Ney de Barros. "in" COSTA NETO, BELLO FILHO & COSTA, Nico1ao Dino de Castro e, 

Ney de Barros & Flitvio Dino de Castro e_ Crimes e Infrayi)es Administrativas Ambientais - comentitrios a Lei n• 

9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia!DF, 2000, pg. 285_ 
201 Revoga~iio - do latim "revocatio'', de "revocare" (anular, desfazer, desvigorar), entende-se, em ampla 

significal'iio, o ato pelo qual se desfuz, se anula ou se retira a eficitcia ou efeito de ato antetiormente praticado. "in" 

PLACIDO E SILVA, De. V ocabulitrio Juridico, edi¢o universititria, Volume IV, Edit ora F orense, RJ, 1991, pg. 144. 
202 Sobre superposi~o das normas no tempo e no espa~o - ver MlRABETE_ JUlio Fabbrini_ Processo Penal, 3' 

edi9iio, Editora Atlas, SP, 1994, pg. 57/61. 



5.3.2- EXTRA(;AO DE AREIA EM LEITO DE RIO 

FREITAS & FREITAS
203 

sao os Unicos a enfrentar, em especifico, a conduta 

criminosa de extrair areia em leito de rio por dragagem (modalidade de extra9iio muito comum); 

para tanto, necessaria se faz a autoriza9iio do DNPM. Segundo os autores: "se o curso d'aguafor 

da Uni{io Federal, dela tambem sera a areia, pois o dominio hidrico n{io compreende apenas as 

aguas, mas as margens e o leito do rio. Em tal hip6tese, ha interesse da Uni{io Federal se 

alguma pratica criminosa for cometida em detrimento desse bern, como a retirada irregular de 

areia." 

Sustentarn os autores que poder:i ocorrer, nesse caso, urn crime ambiental nao 

amparado na Lei n° 9.605/98, mas sim previsto no artigo 2° da Lei n° 8.176/91. Trata-se do delito 

contra o patrimonio, consistente em explorar materia-prima pertencente a Uniiio sem autoriza9iio 

legal ou em desacordo com as obriga9oes impostas no titulo autorizativo. 

Como o objetivo de nossa pesquisa e apenas evidenciar situa90es e problemas 

quanto a interpreta9iio da norma e sua efetiva aplicayiio, no caso da extrac;;ao de areia em leito de 

rio, devemos considerar que: 

o tipo descrito no artigo 2° da Lei n° 8.176/91, fere o principia da 

ta:xattvidadi
04

, pois restringe somente o ilicito penal abrangido pelo objeto 

da lei, que e fomentar a definiyiio de crimes contra a ordem economica e 

criar o sistema de estoque de combustiveis, ou seja, o artigo 2°, deve ser 

aplicado somente quando o infrator cometer o ilicito em detrimento desses 

bens, naquela modalidade descrita. 

para nosso entendimento, o legislador tencionou punir, tao somente, aquele 

que, utilizando-se dos elementos combustiveis descritos no artigo 1 o (gas, 

petrol eo, ill cool etilico e demais combustiveis liquidos carburantes) produz 

bens ou explora materia-prima pertencente a Uniao. Por exemplo: o agente 

203 FREITAS & FREITAS, Vladimir Passos de & Gilberte Passos de. Crimes contra a natureza, 6' edit,:iio, Editora 

Re;ista dos Tribunais, SP, 2000, pg. 55. 
204 Sobre principio da taxatividade- DELMANTO esclarece: ''As leis que definem crimes devem ser precisas, 

marcando exatamente a conduta que objetivam punir. Assim, em nome do principia da legalidade, niio podem ser 

aceitas leis vagas ou imprecisas, que nao deixam perfeitamente delimitado o comportamento que pretendem 

incriminar. Par outro !ado, ao juiz que vat incriminar algum Jato ou tamar mats severa sua puni9iio. As eventuais 

fa/has da lei incriminadora niio podem ser preenchidas pelo juiz, pois e vedada a este completar 0 traba/ho da 

/egislador, para punir alguem. " vide nota ao artigo I' - "in" DELMANTO, Celso. C6digo Penal Comentado, 3' 

edit,:iio, 9' tiragem, Edi9ao Renovar, RJ, 1995, pg. 04. 



que produz urna gasolina adulterada incorre nas penas cominadas ao artigo 

2°, porque o tipo descrito tern nexo com sua conduta- objetivo-fim que a lei 

visa coibir. 0 bern juridico tutelado e diverso do bern juridico tutelado pela 

Lei n° 9.605/98. 

Destarte, a constrm;:iio da lei revela a indica<;:iio de urn fim perseguido, em 

prejuizo da descri<;:ao precisa do fato vetado. 0 que niio pode ocorrer, segundo COSTA 

JUNIOR
205 

e a valoriza<;:iio penal das finalidades descritas na norma, entre a conduta tipica e o 

bern juridico tutelado, levando a urna supervaloriza<;:iio deste Ultimo. 

Deve-se buscar urn equilibrio na interpretayiio da lei (hermeneutica), e a 

conduta tipica. Se a conduta for incompleta e lacunosa, niio se pode dar uma interpretat;iio 

eltistica ao fato, querendo alcan~r todos os tipos de substiincias minerais. Tenho que a 

aplica<;:iio extensiva desse tipo de lei confia grande discricionariedade ao juiz, que pode niio 

aplica-la, vez que os pr6prios elementos descritivos presentes na Lei dos Crimes Ambientais 

deixam transparecer elevado grau de indetermina<;:iio. 

Ha casos, porem, em que o objeto da conduta vern disciplinado pela ausencia de 

uma prescri<;:iio formal ( autoriza<;:iio, permissiio, concessao ou licen<;:a ), como no caso do artigo 55 

da Lei n° 9.605/98, que se destina a prevenir a lesiio do bern juridico. A particularizayiio do tipo 

penal representa urn esfor<;:o demonstrado pelo legislador com vistas a obter a mais completa 

descri<;:iio da conduta ilicita. 

Sinceramente, nunca nos sentimos seguro quanto a aplica<;:iio das san<;:oes 

previstas no artigo 2° da Lei no 8.176/91 para a conduta de extra<;:iio de areia em leito de rio, pois 

temos que a aplica<;:iio das san<;:oos previstas no artigo 55 da Lei n° 9.605/98 seria a mais correta. 

Entendo que, ate o momento, na ansiedade de tutelar a qualquer pre<;:o bens ambientais, os 

aplicadores da lei foram Ionge demais, ao admitirem uma interpreta<;:iio tiio extensiva em punir o 

maior nfunero de condutas. 

Entretanto, ainda que considerassemos a possibi1idade anteriormente exposta 

por FREITAS & FREITAS, teriamos que nos preocupar com a titularidade do rio, se pertencente 

a Uniiio ou aos Estados - o que chega a ser um absurdo, pois o minerador pretende imica e 

exclusivamente extrair a areia, onde quer que se encontre. Se levassemos esse entendimento 

205 COSTA JUNIOR, Paulo Jose da. Direito Penal Ecol6gico, 1' ediyao, Editora forense universitiuia, RJ, 1996, pg. 

65. 

QA 



adiante, poderia o minerador escolher livremente a conduta cuja penaliza9ao !he seja mais 

benefica, o que conduziria a outros problemas: 

caso secasse o rio ou seu curso fosse alterado, ai passariamos novamente a 

repreender a conduta com base no artigo 55 da Lei n° 9.605/98? 

A discussiio niio teria jim ... 

- outro aspecto polemico seria quanto a penalizayao: no caso do artigo 2° da 

Lei 8.176/91, a pena cominada e de detenyao, de urn a cinco anos e multa. 

Ja no caso do artigo 55 da Lei 9.605/98, a pena e de detenyao de seis meses 

a urn ano, e multa. A penaliza<;iio do primeiro e maior do que a penaliza<;ao 

do segundo. Em ambos dispositivos, a aplica9ao da pena ficaria ao alvedrio 

do aplicador da lei, que poderia cometer urn grave erro em aplicar qual 

dispositivo melhor !he agrade: correria o risco de aplicar as penas 

cominadas no artigo 55 ao minerador que esta se regularizando ou tern urna 

vaga no9ao das leis ambientais (urn antigo ceramista por exemplo) e aplicar 

as penas cominadas do artigo 2° da Lei 8.176/91 ao clandestino, aquele que 

nao tern noyao nenburna das leis. Af, sim, estarfamos cometendo uma 

impropriedade sem jim Certamente que a atividade de lavra clandestina
206 

deve ser combatida. 

Alem disso, na Lei de Crimes Ambientais, ha a previsibilidade de se aplicar a 

suspensao processual e a transa<;ao processual, conforme os beneficios da Lei n° 9.099/95, 

porque a penaliza9iio prevista no artigo 55 permite sua aplicayao. Ja a penaliza9iio prevista no 

artigo 2" da Lei n° 8.176/91 nao permite a aplica9iio do beneficio previsto, em razii.o de a pena ser 

maior, ou seja, se aplicassemos a pena do artigo 2° da Lei n" 8.176/91, estariamos impedindo que 

o infrator recebesse o beneplacito que a propria lei lhe concede. 

206 Ha iniciativas, por exemplo do SINDAREIA - Sindicato das Indtistrias de Extras;ao de Areia do Estado de Sao 

Paulo, que tern denunciado mineradores clandestinos, relatando procedimentos aos orgios competentes com 
imagens aereas de frentes de lavra clandestinas. Sao iniciativas desse porte que indicam a consciencia do 

minerador em organizar o setor mineral e legalizar o seu empreendimento, conforme alertamos em palestra realizada 

sob o tema "Aspectos Legais", no evento "Organizas;ao do Setor Areeiro na bacia bidrognifica do rio Capivari em 

Campinas e regiiio", realizado no Parque Ecol6gico de Campinas, em 21.01.2000. 



5.3.3- ARTIGO 21 DA LEI N" 7.805/89 

A Lei n" 7.805/89
207 

alterou alguns dispositivos do C6digo de Minerayao, entre 

eles o artigo 21 "caput", que dispoe: "a realizm;iio de trabalhos de extra<;iio de substdncias 

minerais, sem a competente permissiio, concessiio ou licen<;a. constitui crime, sujeito a pena de 

reclusiio de tres meses a tres anos e multa. " 

Ao que previa o C6digo de Minerayao, houve urn grande avanyo em relayao a 

Lei n" 7.805, em seu artigo 21 "caput". Todavia, o artigo 55 da Lei n" 9.605/98 aprimorou o 

intuito da Lei n" 7.805, abrangendo todo tipo de trabalho levado a efeito no terreno mineral, alem 

de prever a recuperayao do meio ambiente em seu panigrafo Unico. 

Acerca disto, os autores sii.o uniinimes em sustentar a revoga<;ii.o do artigo 21 

da Lei n" 7.805/89 pelo artigo 55 da Lei n" 9.605198, pois trata da realizayiio dos trabalhos de 

extrayiio sem a competente permissao, concessiio ou licenya. Nesse sentido, MORAES208
, 

CONSTANTIN0
209

, BELLO FILH0
210

, PRADOm, SIRVINSKAS212 e LEME MACHAD0213 

Cabe aqui esclarecer o raciocinio dos autores mencionados: 

o artigo 21 da Lei n" 7.805/89 foi revogado por forya de uma regra de 

direito penal, a "novatio legis in mel/ius "
214

, que preve a aplicayiio da nova 

lei incriminadora que preceitua sanyiio mais amena para a conduta, 

beneficiando o infrator, no caso aquele que comete a(s) conduta(s) 

descrita(s) no artigo 55 da Lei n" 9.605/98, conforme verificamos: 

• artigo 21 da Lei n" 7.805189, pena:- reclusao de 3 (tres) meses a 3 (tres) anos e 

multa; 

207 
Ver anexo- Lei n" 7.805/89. 

208 MORAES, Luis Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental, Editora Atlas, SP, 2001, pg. 160. 
209 

CONSTANTINO. Carlos Emani. Delitos Ecologicos- Aspectos penais e processuais, Editora Atlas, SP, 2001, 

~g. 183. 
10 BELLO FILHO, Ney de Barros. "in" COSTA NETO, BELLO FILHO & COSTA, Nicolao Dino de Castro e, 

Ney de Barros & Fhi.vio Dino de Castro e. Crimes e Infrayees Administrativas Ambientais - comentiuios a lei n" 

9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia/DF, 2000, pg. 281. 
211 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Prot~o Penal do meio ambiente: Fundamentos, Editora Atlas, SP, 

2000, pg. 163. 
212 

SIRVINSK.AS. Luis Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente, Editora Saraiva, SP, 1998, pg. 89. 
213 LEME MACHADO, Paulo Afonso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' ediviio, Malheiros Editores, SP, 1998, pg. 

582. 
214 Sobre a "novatio legis in mellius": a lei nova modifica o regime anterior, beneficiando o sujeito, ver JESUS, 

Damasio Evangelista de, Direito Penal, Volume 1: Parte geral, 16' ediyiio, Editora Saraiva, SP, 1992, pg. 76. 



~ artigo 55 da Lei no 9.605198, pena: - detenviio de 6 (seis) meses a 1 (urn) ano, e 

multa. 

A regra e aplicada, primeiramente, por influencia do principio 

constitucional insculpido no artigo 5°, inciso XL215
, que assegura a 

retroatividade da lei somente para beneficiar o reu
216

; 

outro principio do direito penal tarnbem estabelece a retroatividade da lei 

mais benigna, previsto no panigrafo Unico do artigo 2° do C6digo Penal217 

Nesse caso, aplica-se o instituto da "novatio legis in mel/ius", niio somente 

em raziio da mudanva de natureza da pena (reclusiio para detenviio) ou da 

sua reduviio quantitativa cominada ao artigo 55 da Lei de Crimes 

Ambientais, por ser mais branda, mas em virtude da Lei n° 9.605/98 

permitir a obtenviio de beneficios, como a suspensiio condicional do 

processo, prevista no artigo 27, instituto que analisamos no Capitulo 4, item 

4.5.2. 

Essas breves consideravoes constituem urna tentativa de equacwnar a 

competencia da Justiva Federal e, conseqiientemente, da Justiva Estadual em materia ambiental, 

principalmente no que se refere ao crime descrito no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. 

Acreditarnos que tais comentarios possam propiciar o surgimento de novos questionamentos, 

principalmente nas mais altas Cortes do Pais, e que, com o tempo, a jurisprudencia delirnitaci a 

esfera de atuaviio de cada ramo do Poder Judiciario brasileiro. 

Todavia, o infrator niio pode se escusar, com a simples alegavao formal de que 

niio sabia haver uma lei estabelecendo puniviio para o fato praticado, consoante o principio da 

publicidade das leis218 0 individuo, como membro da sociedade, tern intui9iJ.o do que e proibido 

(justo ou injusto) e pode evitar a violaviio da ordem juridicae a pratica de atos lesivos. 

215 Constitui~o Federal de 1988 

Artigo s•: .. .incise XL 

A lei penal nao retroagin\, salvo para beneficiar o reu. 
216 

Palavra reo utilizada pelo legislador constitucional, em seu sentido estrito, por designar a pessoa que esta sendo 

acusada no processo penal condenat6rio, abrangendo tarnbem aquele que esta sendo submetido a execuyao da pena. 
217 

Arrigo z• do C6digo Penal: ... paragrafo Unico: 

A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por 

senten\AI condenat6ria transitada em julgado. 
218 

Decreto-Lei n• 4.657/42- Lei de Introdu9ao ao C6digo Civil: 

Artigo 3°: 

"Ninguem se escusa de cumprir a lei, alegando que nao a conbece." 



5.3.4- USURPA(:AO DE BENS DA UNIAO- ARTIGO 44 DA LEI N" 9.605/98, 

REVOGA(:AO DO ARTIGO 26, ALiNEA "0" DA LEI N" 4.771/65 

Dispiie o artigo 44 da Lei n• 9.605/98: 

"extrair de jlorestas de dominio publico ou consideradas de preservac;iio 

permanente, sem previa autorizac;iio, pedro, areia, cal, ou qualquer especie de 

minerais: 

pena- detenc;iio, de seis meses a urn ano, e multo. " 

0 bern juridico tutelado no artigo 44 e o patrim6nio natural representado pelas 

florestas de dominio publico ou de preservac;:ao permanente. Consmna-se o delito com a extrayao 

de substancia mineral em floresta de dominio publico ou considerada de preservac;:ao permanente, 

sem a previa antorizayao competente. 

0 institute nao e novo: anteriormente era previsto no Artigo 26, letra "o" da 

Lei n• 4.771165, que institui o C6digo Florestal, o qual dispunha: 

"Artigo 26. - Constituem contravenc;oes penais, puniveis com tres meses a urn ano de 

prisfio simples ou multa de urna a cern vezes o salario-mfnimo mensa!, do Iugar e da 

data da infrac;fio ou ambos as penas cumulativamente: 

omissis 

o) extrair de jlorestas de domfnio publico ou consideradas de preservac;iio 

permanente, sem previa autorizac;fio, pedro, areia, cal ou qualquer outra especie de 

mznerazs;" 

Entretanto, esse dispositivo do C6digo Florestal (Lei n• 4. 771165) foi revogado 

pelo artigo 44 da Lei n• 9.605/98, agora, elevado a categoria de crime, cuja pena e de 6 (seis) 

meses a 1 (mn) ano de detenyiio e multa. Anteriormente, era apenado somente como 

contravenc;:ao penal. Demais disso, as florestas de dominio publico ou de preservac;:ao permanente 

sao bens da Uniiio, como estudamos no Capitulo 1, item 1.2. 

0 artigo 20, inciso IX, da Constituic;:ao Federal, estabelece que sao bens da 

Uniao os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Nos termos do Artigo 176, paragrafo I •, a 

pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderiio ser efetuadas mediante autorizac;:ao ou 



concessao da Uniao, no interesse nacional. Portanto, cabe ao DNPM, autarquia federal, a 

expedi91io de previa autoriza91io para qualquer tipo de extra91io mineral no pais. 

0 artigo 44 contem todos os elementos que configuram crime do artigo 55, 

acrescendo aspectos especializados que caracterizam lesao contra a flora. Segundo COSTA 

NET0
219

, o tipo penal descrito no artigo 44 e bern diferente do tipo penal descrito no artigo 55: 

no primeiro o bern juridico tutelado e o patrimonio natural, no segundo sao os recursos minerais 

- entendimento do qual comungamos. 

5.4- LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Nao basta que o empreendimento est~a regularizado perante a prefeitura 

municipal; dependendo do tipo de atividade a ser desenvolvida, deveni tambem estar 

regularmente licenciado perante o 6rg1io ambiental. 

0 licenciamento ambiental e 0 procedimento administrativo pelo qual 0 6rg1io 

ambiental competente licencia a localiza91i0, instala91io, amplia91io e a opera91io de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degrada91io 

ambiental, considerando as disposi9oes legais e regulamentares e as normas tecnicas aplicaveis 

ao caso
220 

Constitui-se num importante instrurnento de gest1io do mew ambiente, na 

medida em que a administra91io publica busca exercer o necessario controle sobre as atividades 

humanas que interferem nas condi90es ambientais, como asseguram MILARE221 e 

ANTUNES
222 

Nada mais e do que uma fiscaliza91io preventiva, condicionada a urn 

encadeamento de atos em procedimento administrativo proprio. 

219 
COSTA NETO, Nicolao Dino- Se~o II, Dos crimes contra a flora. "in" COSTA NETO, BELLO FILHO & 

COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Fllivio Dino de Castro e. Crimes e In.frayoes Administrativas 

Ambientais- comentarios a Lei n° 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia/DF, 2000, pg. 222. 
220 

Instituido pelo artigo 9°, incise IV e 100 da Lei n° 6.938/81 (Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente); artigo 

1°, incise I, da Resolu9lio CONA.MA 237/97; Ver ainda, artigo 17, incise II do Decreta no 99.274/90 (cadastre 

tecnico federal de atividades potencialmente poluidoras). 
221 

MILARE, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, pcitica, jurisprudencia, glossario, Editora Revista dos Tribunals, 

SP, 2000, pg. 313. 
222 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 4' edi9lio, Editora Lumen Juris, RJ, 2000, pg. 100. 



5.4.1 - LICEN<;:AS AMBIENTAIS 

Licen9a ambiental e o ato administrativo pelo qual o orgao ambiental 

competente estabelece as condiyoes, restriyoes e medidas de controle ambiental que deverao ser 

obedecidas pelo empreendedor pessoa fisica ou juridica, para Iocalizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degrada9ao 

ambientaf23 

Especies de licenyas ambientais: 

~ Licenf,!a Previa
224 

(LP) - e concedida na fase preliminar de planejamento da atividade, 

servindo para aprovar sua localizayao e concepyao, atestando a viabilidade ambiental do 

empreendimento e estabelecendo os requisitos bitsicos a serem atendidos nas fases de 

Iocaliza9ao, instalayao e opera9ao, observados os pianos municipais, estaduais ou federais de 

uso do solo; 

~ LicenfYa de Instalaf,!iio
225 

(LI) - autoriza o inicio da implanta'(ao, de acordo com as 

especifica<;oes constantes do projeto aprovado. 0 orgao ambiental analisa a adequa<;iio do 

projeto apresentado ao local escolhido pelo empreendedor; caso seja concedida, o orgao 

podeni ainda requerer algumas exigencias tecnicas a serem cumpridas antes do inicio das 

operay5es do empreendirnento; 

~ Licenf,!a de Operaf,!iio ou de Funcionamento
226 (LO/LF) - autoriza o inicio da atividade 

licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de polui<;ao, de acordo com o 

previsto na LP e LL 

Cabe salientar que as licen<;as ambientais sao precanas e podern ser revogadas a 

qualquer rnornento (possuern caniter constitutivo e nao ha direito adquirido ); diferem das licen9as 

do direito administrativo, que sao definitivas. 

De acordo com o porte do empreendirnento e a possivel degrada<;ao ambiental 

que venha a ocorrer, o orgao ambiental podeni requerer no processo de licenciamento o Estudo 

Previo de lmpacto Arnbiental
227 

223 Artigo ]0
, inciso II, da Resoluyao CONAMA n° 237/97. 

224 
Ver artigo 18, inciso I, da Resolu9iio CO NAMA 237/97. 

225 Ver artigo 18, inciso II, da Resoluyiio CONAMA 237/97. 
226 Ver artigo 18, inciso III, da Resoluyiio CONAMA 237/97. 



0 EPIA e o conjunto de pesquisas que se fazem necessarias para avaliar o 

impacto ambiental de urn determinado empreendimento. Tern por finalidade fazer com que 

conceitos tecuicos e cientificos sejam acessiveis a popula~iio em geral, atraves de audiencia 

publica. Contudo, e parte integrante do processo de licenciamento para atividades consideradas 

potencialmente poluidoras, conforme o dispositivo mencionado. Sua exigibilidade decorre da 

Constitui~iio Federal, artigo 225, paragrafo 1°, inciso IV. Constitui-se nurna exce~iio ao 

procedimento de licenciamento: o EPIA nem sempre e obrigat6rio. 

A competencia para o licenciamento e atribuida a apenas urn ente da federa~iio, 

conforme estabelece a Resolu~o CONAMA 237/97 em seu artigo 7°, contrariando a reparti~iio 

de competencias instituida pelo artigo 23, VI, da CF. Em raziio disso, LEME MACHAD0
228

, 

MILA.R£229
, FIOR1LL0230 e MORAES231

, defendem sua inconstitucionalidade. 0 legislador 

constitucional indica, no artigo 23, paragrafo Uuico, a necessidade de lei complementar para fixar 

as normas de coopera~iio entre os outros entes da federa~ao 232 

Ademais, LEME MACHAD0233 sustenta que o artigo 170, paragrafo Uuico, 

passa urna presun9iio de que niio ha necessidade de Iicenciamento, ao prever que: "E assegurado 

a todos o livre exercicio de qualquer atividade econornica, independenternente de autorizas:iio de 

6rgiios publicos, salvo nos casas previstos ern lei. " Ao dizer salvo nos casas previstos ern lei, a 

Coustitui~o Federal obriga que as licen~as sejam criadas mediante lei, o que siguifica que niio 

podem ser instituidas por decreto, portaria, resolu9oes, sob pena de estarmos criando 

inseguran~as no mundo juridico. 

227 Requisitos do EPIA: de contetldo (artigos 5° e CJ' da Resoluyao CONAMA 1!86); tecnicos (artigo 6° da 

Resoluyiio CONAMA I/86); formais (artigo 7° da Resoluyiio CONAMA I/86, revogado pelo artigo I I da Resoluyiio 

CONAMA 237/97). 
228 LEME MACHADO, Paulo Afonso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' edil'iio, Malheiros Editores, SP, I 998, pg. 

50/52. 
229 MILARE, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, pratica, jurisprudencia, glossirrio, Editora Revista dos Tribunais, 

SP, 2000, pg. 320. 
230 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro, Editora Saraiva, SP, 2000, pg. 73. 
231 MORAES, Luis Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental, Editora Atlas, SP, 2001, pg. 3 L 
232 BELLO FILHO sustenta a inconstitucionalidade dessa delegal'iio do Iicenciamento, contida na Resolw;ao 

CONA.1\1A no 10/90 as Unidades da Federayiio, haja vista a natureza do bemjuridico protegido, que e de propriedade 

da Uniao. - Seyao Ill, Da poluiyiio e outros crimes arnbientais. BELLO FJLHO, Ney de Barros. "in" COST A 

NETO, BELLO FJLHO & COST A, Nicolao Dino de Castro e, Ney de Barros & Flavia Dino de Castro e. Crimes e 

lnfra\'Oes Administrativas Ambientais- comentanos it lei no 9.605/98, Editora Brasilia Juridica, Brasilia!DF, 2000, 

g,~- 279. 
LEME MACHADO, Pauio Afonso. Direito Ambiental Brasileiro, 7' ediyao, Malheiros Editores, SP, 1998, pg. 50. 



5.4.2- LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA LEI 9.605/98 

A Lei de Crimes Ambientais revigorou significativamente a tutela ambiental, 

indicando em muitos de seus dispositivos que a obtenc;ao do licenciamento ambiental, em 

atendimento ao poder de policia, elimina a pr:itica do crime. 

Expressoes como: "sem o devido licenciamento ambiental", "sem licem;a, ou 

autorizar;ao ", ou "em desacordo com determinar;ao legal" indicam claramente a vontade do 

legislador ambiental de coibir a atividade clandestina. 

Crimes da Lei n° 9.605/98, onde o poder de policia e expressamente 

mencionado: 

Tabela 5.1 - Poder de olicia ambiental na Lei 9.605/98 

Crimes contra a Fauna: 

• artigo 29; 

- par:igrafo I o, incisos I e III; 

- par:igrafo 3°; 

- par:igrafo 4 o, inciso IV; 

• artigo 30; 

• 

• 

artigo 31; 

artigo 33; e 

- par:igrafo im.ico, inciso II; 

artigo 34; 

- par:igrafo im.ico, incisos I e II; 

artigo 3 7, inciso II . 

Crimes contra a flora: 

• artigo 39; 

• artigo 44; 

• artigo 45; 

• artigo 46; e 

- par:igrafo tlnico; 

artigo 51; 

artigo 52. 

Crimes de Polui~o e ontros 

I ambientais: 

crimes I Crimes contra o ordenamento urbano 

e patrimonio cultural: 

I. artigo 54; e 

I - par:igrafo 1 °; 

- par:igrafo 2°, inciso I, II, III, IV e 

V; 

- par:igrafo 3°; 

• artigo 55; e 
- paragrafo unico; 

• artigo 56; e 

- par:igrafo 1 °; 

- par:igrafo 2°; 

- par:igrafo 3°; 

• arti 0 60. 

• artigo 62; e 

- incisos I e II; 

- e par:igrafo im.ico; 

• artigo 63; 

• artigo 64. 



No Estado de Sao Paulo
234

, o licenciamento de atividades minerirrias esti 

adstrito as Reso!uyoes baixadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente: 

• Reso!uyiio SMA n° 03/99 - disp6e sobre os procedimentos para o licenciamento 

ambiental de atividades minenirias; 

• Reso!uyiio SMA n° 04/99 - disciplina o licenciamento ambiental para atividades 

minerirrias. 

Para saber se o empreendimento minerirrio necessita de Licenya de lnstalayiio 

(LI) necessario se faz enquadra-lo nos termos do artigo 2° da Reso!uyiio SMA no 04/99, o qual 

disp6e: 

Art. 2~ sao objeto do licenciamento ambiental OS empreendimentos que desenvolvem: 

I - Pesquisa Mineral com emprego de Guia de Utilizariio, conforme disposto no art. 22, 

Paragrafo 2~ do C6digo de Minerariio; 

11- Extrariio mineral pelo Regime de Licenciamento, conforme disposto no art. 2° do C6digo 

de Minerariio; 

Ill- Extrariio mineral pelo Regime de Autorizariio e Concessiio, conforme disposto no art. 2" 

do Codigo de Minerariio ; 

Paragrafo Unico - Deveriio ser objeto de licenciamento ambiental a supressiio de vegetariio 

nativa elou a interferfmcia em area de preservariio permanente necessarias a realizariio 

de pesquisa mineral sem emprego de guia de utilizariio. 

0 Departamento de Ava!iayiio de Impacto Ambiental (DAIA), da 

Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e de Proteyiio de Recursos Naturais (CPRN), e o 

6rgiio responsavel pela analise e o Iicenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente 

impactantes, sujeitos a Avalia.;:iio de Impacto Ambiental (AlA) conforme o artigo 2° da 

Resolu.;:iio 001/86 e anexo da Resoluyiio 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

A analise do empreendimento e feita com base nos estudos ambientais. 0 

primeiro estudo a ser apresentado para o Licenciamento Ambiental e o Relat6rio Ambiental 

Preliminar (RAP) que, aliado a uma conjun9iio de fatores, possibilita a avaliayiio do 

234 Sobre Licenciamento Ambiental no Estado de Sao Paulo, ver ARAUJO, Neide. Os Rumos do Licenciamento 
Ambiental no Estado de Sao Paulo: estudos de caso de licenciamento de bens minerais de uso imediato na 

construvlio civil, Dissertavlio de Mestrado, Unicamp, Campinas/SP, 2000. 



empreendimento quanto a decisao de exigencia ou dispensa da apresenta9ao do Estudo Previo de 

Impacto Ambiental (EPIA) e Relat6rio de Impacto Ambiental (RIMA) para obten9ao de Licenya 

Previa (LP) . 

0 DAIA, em atendimento a Reso!uyao 18/89 da SMA, e tambem responsavel 

pela analise do Plano de Recupera9ao de Areas Degradadas (PRAD). Voltado especificamente 

para empreendimentos minerarios, seu conteudo inclui urn plano de desenvolvimento da 

atividade mineral, a definiyao de medidas que reduzam os efeitos negativos advindos da atividade 

e o plano de recupera9ao da area degradada propriamente dito, com vistas ao uso futuro da area. 

0 principal docurnento expedido pelo DAIA eo Parecer Tecnico, que subsidia 

o licenciamento ambiental pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA): define o Termo de 

Referencia para a elaborayao do EPIA e RIMA, responde a consultas sobre necessidade de 

licenciamento ambiental e orienta a recuperayao de atividades minerarias. 

Contudo, nao podemos ser radicais: o minerador que procura a regularizayao de 

sua atividade, ainda que nao obtenha todas as licen9as ambientais, niio pode ser submetido a 

condenar;iio como criminoso ambiental, pois encontra-se regularizando sua atividade dentro de 

urn Iento e demorado, processo administrativo de licenciamento ambiental, que elimina o crime, 

ainda que tenha obtido somente a licen9a previa (LP). Nesse senti do, DA WALIBI
235

. 

Para HERRMANN
236

, a demora na obten9ao de uma licen9a ambiental impede 

que as empresas possam operar regularmente. 

Cabe lembrar que a atividade mineral se desencadeia atraves de atos sucessivos 

e vinculados entre si. 

5.5- APREENSAO DE MAQUINAS, VEIClJLOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

NA EXTRA<;:AO MINERAL 

A apreensao pode ocorrer quando forem encontrados instrumentos ou meios de 

prova utilizados na pratica do fato criminoso, que possam auxiliar no levantamento de sua 

235 DA W ALIBI, Marcelo. 0 Poder de Policia em Materia Ambienta~ "in" FINK, ALONSO JR & DAW ALIBI, 

Daniel Roberto, Hamilton & Marcelo. Aspectos Juridicos do licenciarnento arnbiental, Editora Forense Universitfuia, 

RJ, 2000, pg. 28. 
236 

HERRMANN, Hildebrando. Periodico Trime~ Revista Areia e Brita, publica9il.o da M'EPAC - Associa~il.o 

Nacional das entidades de Produtores de Agregados para Constru~o Civi~ n° 08, jul!ago/set de 1999, SC, pg. 27. 



autoria. Nesse caso, lavra-se urn auto de apreensao e os instrumentos e demais objetos ficam sob 

custodia na policii
37 

Na Lei 7.805/89 (que define os crimes contra a ordem economica e cria o 

sistema de estoque de combustiveis ), o legislador estabelece, no artigo 21, panigrafo tmico, a 

possibilidade de se efetuar a apreensao das maquinas, veiculos e equipamentos utilizados na 

minera9iio, quando dispoe: "sem prejuizo da Ql;ao penal cabfvel, nos termos deste artigo, a 

extra9ao mineral realizada sem a competente permissao, concessao au licen9a acarretarti a 

apreensao do produto mineral, das mtiquinas, veiculos e equipamentos utilizados os quais, ap6s 

transitada em julgado a senten9a que condenar o infrator, serao vendidos em hasta publica e o 

produto da venda recolhido a conta do Fundo Nacional de Minera9ao, institufdo pela Lei 4.425, 

de 08. 10.1964. "
238 

A Lei de Crimes Ambientais tambem preve o mesmo dispositivo no artigo 25 e 

seus paragrafos, aperfei9oando sua aplica9iio para o crime do art. 55, onde somente e possivel a 

aplica9iio do paragrafo 4°, que disp5e acerca da apreensao dos instrumentos utilizados na pnitica 

da infra9iio, que seriio vendidos ap6s serem descaracterizados por meio de reciclagem 

( decorrencia do disposto no artigo 72, inciso IV). 

Mas quem podera efetuar essa apreensiio das maquinas, equipamentos e 

veiculos utilizados na minera9iio? 

A resposta e simples: OS servidores publicos pertencentes a policia civil ou 

militar (incluindo-se a policia florestal e de mananciais ), como os integrantes do DNPM e dos 

6rgiios ambientais da Uniiio, Estados e Municipios. A apreensiio se dara em auto de prisiio em 

flagrante ou auto de infra9iio administrativa. Contudo, niio e necessaria ordem judiciaf
39 

0 artigo 225, paragrafo 1 •, da Constitui9iio Federal, afirma incumbir ao Poder 

PUblico assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como 

237 Ver artigo 240, panigrafo JO, do CPP. 
238 E apenas uma conta-vinculada do DNPM. Nao deve ser confundido com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, 

instituido pela Lei n' 7.797, de 10.07.1989, que tern: o "objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso 

racional e sustentavel de recursos naturais, incluindo a manutenyao, melhoria ou recuperayiio da qualidade ambiental 

no sentido de elevar a qualidade de vida da populayiio brasileira" (artigo 1'). A.'NTI.JNES eo imico autor a idealizar 

uma proposta de criayao de urn Fundo de Prevenyiio e Reparayiio de Danos Ambientais decorrentes da Minerayiio -

F'lJN"MTh'ERAL, estabelecendo critenos ate mesmo para sua arrecadayiio e gestiio. "in" ANTUNES, Paulo de Bessa. 

Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Editora Lumen Juris, RJ, 2000, pg. 300/312. 
239 Aplica-se nesse caso, a auto-executoriedade - e urn atributo do ato administrativo pelo qual pode ser posto em 

execuyiio pela propria Administrayao PUblica, sem necessidade de intervenyiio do Poder Judiciario. "in" DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Adrninistrativo, 9" ediyiio, Editora Atlas, SP, 1998, pg. 166. 



de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se tambem a coletividade 

o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gera9oes. Portanto, o poder de 

policia e obrigat6rio, ao teor do artigo 225, paragrafo 1°, incisos II, III, IV; paragrafo 2° e 

paragrafo 3°. 

0 poder de policia em materia ambiental deve ser considerado tambem como 

instrumento da Politica Nacional do Meio Ambiente, pelo que o artigo 9° da Lei n° 6.938/81 

elenca diversas a9oes do poder publico: o estabelecimento de padroes de qualidade ambiental 

(inciso I); zoneamento ambiental (inciso II); avalia9ao de impactos ambientais (inciso III); 

licenciamento e revisao de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ( inciso IV); 

penalidades disciplinares ou compensat6rias ao nao-cumprimento das medidas necessarias a 

preserva9ao ou corre9ao da degrada9ao ambiental (inciso IX); e cadastramento das atividades 

potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais (inciso XIII). 

No Estado de Sao Paulo, a Constitui9ao Estadual de 1989 cuida da proteyao do 

"Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento", no Capitulo IV do Titulo VI, artigos 

191 a 216. E no paragrafo Unico do Artigo 195 da Constitui9ao do Estado de Sao Paulo, de 1989, 

dispoe: 

"o sistema de prote<;ilo e desenvolvimento do meio ambiente sera integrado 

pela Policia Militar, mediante suas unidades de policiamento jlorestal e de 

mananciais, incumbidas na preven<;ilo e repressilo das infra<;oes cometidas contra o 

meio ambiente, sem prejuizo dos corpos de jiscaliza<;fio dos demais 6rgfios 

especializados ". 

5.6- INCIDENTE PROCESSUAL DE COISAS APREE!'I.'DIDAS 

Na fase de inquerito policial, a pessoa interessada podera pedir ao delegado de 

policia a devolu9ao do objeto apreendido. A autoridade policial e quem decide a respeito da 

devolu9ao, ouvindo antecipadamente o Ministerio Publico (art. 120 "caput", do CPP). 

Procedente a devolu9ao, a autoridade policial deterrnina a lavratura de urn terrno de restitui9ao, 

assinado pelo requerente e mais duas testemunhas. 

Podera ser restituido pela autoridade policial, quando tratar-se de objeto 

restituivel e nao houver nenhum interesse na sua reten9ao; nao houver duvida quanto ao direito 



do requerente; e ainda quando a apreensao niio tiver sido feita em poder de terceiro de boa-fe (por 

exemplo: a restituiviio da draga ). 

No caso de ayiio criminal em curso, deveni ser proposta uma a9ao incidental de 

restituiviio de coisas apreendidas, que sera autuada em separado, onde o magistrado decidira, 

ap6s ouvido o Ministerio Publico, se viavel a restituiyao das coisas apreendidas cuja retenyiio 

pela justiva seja absolutamente desnecessaria. Entretanto, se o juiz entender que a questiio e 

muito complexa, podera ser proposta uma ayiio propria no juizo civel, por niio haver 

possibilidade de exito dentro do processo incidental, por for~j:a do paragrafo 4° do art. 120 do 

CPP. 

5. 7- MINERA(:AO E MEIO AMBIENTE- PROBLEMAS COMUNS 

0 exercicio de algumas atividades de minerayao traz sempre cons1go uma 

questiio tecnica a ser dirimida, devido a multidisciplinariedade da atividade. Em raziio disso, 

REGIS PRADO menciona ser imprescindivel a realiza~j:iio de pericia para atestar a pratica do 

crime em analise ( ver nota 184 ), para que nao ocorra enganos de interpretayiio na materialidade 

da infra9iio. 

Na extrayiio de argila, por exemplo, a jazida, por estar muito proxima a margem 

do rio, pode, pela percolayao das aguas
240

, via len~j:ol freatico, transformar as cavas ( frente de 

lavra) em lagoas. Essas lagoas, devido a movimentayiio do material, elevam a acidez das aguas 

(efeito pH
241

), deixando-a com aparencia turva, o que em muitos casos representa que o 

minerador esta poluindo ou desviando o curso d'agua. A discussiio acerca da percola9iio tern sido 

objeto de infra9oes ambientais equivocadas por parte da fiscalizaviio ambiental, que ignora a 

ocorrencia desse fenomeno natural, considerando que houve desvio de curso d'ligua, ou 

equiparando a cava a formayiio de !ago natural, o que nao e correto. 

No caso de extraviio de areia por dragarem, a contaminayiio dos rios pelos 

sedimentos em suspensiio, causada pela operaviio de balsas e dragas, removendo material 

240 Percola~io - movimento Iento de penetrayiio de agua no solo e subsolo, que vai dar origem ao len.;ol freatico. 

"in" KRIEGER, MACIEL, ROCHA, FINATTO & BEVILACQUA, Maria da Gra(:a, Anna Maria Becker, Joiio 

Carlos de Carvalho, Maria Jose Bocomy & Cleci Regina. Dicionario de Direito Ambiental Brasileiro - terminologia 

das leis do meio ambiente, l' edi\'iio, Editora Universidade Federal do Rio Grande do Sui - Procuradoria Geral da 

Republica, Porto Alegre/RS-Brasilia/DF, 1998, pg. 262. 
241 0 pH expressa numericamente a acidez ou alcalinidade de urn determinado sistema eo seu valor oscila de Oa 14, 

sendo que o valor 7 representa urn ponto neutro, enquanto valores acirna de 7 sao observados em arnbientes alcalinos 

e valores abaixo de 7 ocorrem em condiy5es :icidas. 



orgiinico, provoca a perda do pliincton que alimenta os peixes e traz uma poluiviio ainda maior 

por causa da turbidez das aguas. Alem disso, quando nao ocorre a revegetaviio das areas lavradas 

e recompostas, ocorrera tambem a erosao e esterilizru;;iio da area, derivadas do processo de 

empobrecimento do solo ou do solapamento e desbarrancamento das margens, com prejuizo a 
fauna e a flora como ressalta V AZ & MENDES242

. 

Pode ocorrer, ainda, que a devoluryao do material nao utilizado aos corpos 

d'agua, levante urn material argiloso impregnando nos peixes impedindo-os de respirar. 

Tambem na extra<;:iio de areia em leito de rio e muito comum o minerador 

depositar o material retirado nas margens do rio, correndo o risco de ser autuado pela fiscaliza<;:iio 

arnbiental por suprimir vegeta<;:iio rasteira ou invadir area de preservaviio permanente243 Portanto, 

urn erro muito comum dos mineradores que se dedicam a extra<;:iio de areia, mas que deve ser 

amplamente combatido. 

Na extrayiio de brita, o crescimento desordenado das cidades, em muitas 

ocasioes acaba atingindo o local de extra<;:iio que se encontrava isolado, por vezes ate na zona 

rural, como por exemplo: a pedreira da Cantareira, no municipio de Sao Paulo/SP e a pedreira do 

Chapadiio, no municipio de Campinas/SP. Devido a esse crescimento desordenado o 

empreendimento acaba sendo rodeado de habita<;:5es, ficando a populayao sujeita ao barulho dos 

maquinarios, caminhoes, poeira, risco das detona<;:oes. Entretanto, a atividade mineral niio tern 

culpa - o minerador nao escolhe onde implantar o complexo industrial devido a rigidez 

locacional do corpo mineral. 

Quanto ao aspecto social, as pedreiras que se encontravam inviabilizadas por 

exaustiio da jazida ou pelo crescimento desordenado das cidades se tornaram alvo de 

transformayao e aproveitamento por parte do poder publico, que com originalidade, as urbanizou 

e minimizou os possiveis efeitos degradantes que a minerar,:ao proporcionou, por exemplo: 

pedreira do Chapadiio, no municipio de Carnpinas/SP e Opera de Arame, no municipio de 

Curitiba!PR. 

242 
V AZ & MENDES. Paulo Afonso Brun & Murilo. Meio ambiente e minera<;iio. "in" FREITAS, Vladimir Passos 

de (organizador). Direito Ambiental em Evolu<;iio, Volume 1, Jurua Editora, Curitiba!PR, 1998, pg. 2411260. 
243 Area de preserva\'l'io permanente - "sao tireas que, pe/as suas condir;aes fisiogrtificas, geo/Ogicas. 
hidro!Ogicas, botdnicas e climatol6gicas, formam um ecossistema de importdncia no meta ambiente natural. ,, -

artigo 1°, inciso IV. do Decreto no 8.186/83. 
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Ha ainda, projetos de cavas de argila se transformarem em pravas e parques de 

recreavao. Em suma, e possivel afirmar que, em determinados casos, a mineravao representa uma 

soluvao criativa de aproveitamento pelo poder publico. A minerayiio parece niio ser somente uma 

causa deleteria do meio ambiente, qui9a aos nossos olhos, mas pode apresentar uma soluviio, em 

determinados casos. 

Acreditamos que qualquer defesa administrativa ou judicial deve ser instruida 

com c6pia do titulo minerario, c6pia das licenvas ambientais, fotos do local ( empreendimento 

miner:irio ), laudo tecnico e, tambem, c6pia de legislaviio pertinente, haja vista os Juizes e o 

Ministerio Publico nao estarem afetos a materia (niio que a desconhevam). 

Portanto, deve o minerador contratar equipes especializadas, de formaviio 

multidisciplinar, com profissionais que possam elaborar defesas administrativas e judiciais, 

combatendo a imagem dissociada que a minerayiio transcende. 



CONSIDERA(;OES FLliiAIS 

A presente pesquisa procurou apontar os criterios que determinam o problema 

da competencia processual que a Lei 9.605/98 nao elucidou. 

Visou dinamizar e otimizar os procedimentos criminais e administrativos, 

conduzindo a discussao para se evitar a prescril(iio, reduzir custos e tramites processuais, 

imprimindo celeridade e economia processual. 

A sistematica adotada pretende auxiliar os operadores do direito e o sistema 

judiciario brasileiro, agilizando os procedimentos que envolvem o crime descrito no artigo 55. 

A conjugal(ao dos artigos 20, inciso IX; 109, inciso IV e 144, parligrafo 4°, da 

Constituil(ao Federal elucidam a questao da competencia processual para processar e julgar o 

crime de extral(iio irregular de minerais, cuja discussao podera ser conduzida ate os tribunais 

supenores. 

No que pertine a legislal(aO em vigor, ao Iongo do texto defendemos que OS 

dispositivos dos artigos 2° da Lei 8.176/91, 21 da Lei no 7.805/89 e 26, alinea "o", da Lei no 

4.771165 (C6digo F1orestal) foram revogados, nao deixando margem a interpretai(OeS 

diferenciadas. 

Quanto as responsabilidades do minerador face a Lei no 9.605/98, embora 

tenhamos abordado em especifico a responsabilidade penal, por ser objeto da pesquisa, 

entendemos que a competencia para apurar a responsabilidade civil (danos causados pe1a 

extral(iio irregular) tambem sera da circunscril(ao judiciaria federal com jurisdil(ao no local dos 

fatos, concorrentemente com a Justil(a dos Estados, em razao do cancelamento da Siunula 183 do 

STJ. 

Quanto ao Direito Internacional, as leis ambientais tambem caminham no 

sentido de se coibirem os ilicitos ambientais, empenhando-se na cooperal(iio transfronteiri<;:a, na 

medida em que visam proporcionar uma melhor qualidade de vida para seus jurisdicionados e 

resguardar o patrimonio ambiental regional, onde cada Pais responde por sua cota de 

responsabilidade. 

Sem duvida que a Lei de Crimes Ambientais brasileira representa urn avan<;:o na 

tutela ambiental, razao pela qual defendemos sua discussao nos organismos de abrangencias 

internacionais e interregionais, como o Mercosul. 
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Alem disso, em se tratando de promover a recuper~ao ambiental (panigrafo 

Unico do artigo 55), entendemos que a revegeta.;ao deve ser monitorada pelo minerador e pelo 

6rgao ambiental, em prazos compativeis (com o tipo de regiao, especies, clima, e solo), ap6s a 

semeadura das especies, para que a vegeta.;ao se recomponha por completo, bavendo ainda 

possibilidade de se prorrogar o periodo, a criterio do 6rgao ambiental. Entendo tambem que a 

materia deveni ser aprimorada e discutida no CONAMA, passive! de Resolu.;ao. 

Creio que, em se tratando de recuperar a area degradada pela irregular atividade 

de minera.;ao, a ado.;ao de umponderado Termo de Compromisso previsto no artigo 79-A da Lei 

n° 9.605/98 (com a reda.;ao que !he foi dada pela Medida Provis6ria n° 1.710, de 07.08.1998, 

atual MP 2.163-40), afigura-se como uma boa altemativa. 

Certamente que a minera.;ao, desde que devidamente licenciada e monitorada, e 

sustentaculo de uma importante atividade economica para o Pais, sendo que as responsabilidades 

devem ser aplicadas com flexibilidade, dando cumprimento ao comando constitucional (art. 225 

"caput", CF). 

Quanto a questao da prescri.;ao, reconhecemos que o re1atado ao Iongo do 

texto, nao foi suficiente para esgotar o polemico assunto, no entanto, adentrar com profundidade 

nesta seara seria objeto de uma outra pesquisa. 

Esperamos desta forma estar contribuindo para a divulga.;ao desse tema, tao 

imprescindivel a compreensao da problematica ambiental e, principalmente, a conseqiiente 

valoriza.;ao da conserva.;ao e recupera.;ao de nosso meio. 
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ANEXOS 



PESQUISA ACADEMICA 

FINALIDADE: subsidiar pesquisa relativa a fomentar de dissertayao de mestrado a ser 
defendida no DARM do Institute de Geociemcias da UNICAMP, identificando os 
principais aspectos envolvendo meio ambiente e minera<(ao. 

1) 0 dane ambiental, por mais fnfimo que seja, tern alcance e dimensoes? E 
irreparavel? 

2) A recupera<(ao do dane ambiental e efetivamente cumprida? 

3) Ha conflito envolvendo esse dois bens estrategicos: meio ambiente e recursos 
minerais? 

4) Ha ado<(ao de algum procedimento interne, tanto no Judiciario como no Ministerio 
Publico, acerca dos delitos envolvendo a explorayao e aproveitamento de recursos 
minerais? 

5) E comum a ocorrencia de prescn<(ao dos delitos envolvendo a explorayao de 
recursos minerais? Se afirmativo, por que? 

6) A aplica<(ao de penas alternativas descrita na lei de crimes ambientais (Lei n° 
9.605/98) e eficaz? 

7) Os Termos de Ajustamento e Conduta tern minimizado os danos ambientais 
provocados pela atividade mineraria? 

8) Ha algum conflito de competencia na ayao dos 6rgaos (esfera judicial e 
administrativa) com jurisdiyao sobre a atividade mineraria e ambiental? 

9) Ha suporte tecnico oferecido pelo Poder Judiciario ou Ministerio Publico para 
assessorar os processes ou procedimentos envolvendo delitos relatives a 
explorayao de recursos minerais? 

1 0) Ha fiscalizayao nos 6rgaos ambientais acerca da cassa<(ao das licen<(as em case de 
infrayao ambiental? 

11) Ha algum conflito quanto a subordinayao dos 6rgaos fiscalizadores aos pareceres 
dos 6rgaos tecnicos responsaveis pela interpreta<;:ao das normas legais? 

Na oportunidade, agrade<(O a colaborayao de V.Exa., renovando-lhe 
protestos de estima e considera<(ao. 

Wilson Jose Figueiredo Alves Junior 
Mestrando DARM/IG/UNICAMP 
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Presidlmcia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N" 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. 

Pagina 1 de 16 

Disp6e sabre as san¢es pena1s e admJnJstrativas 
derivadas de condutas e alividades lesivas ao meio 
ambiente. e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fa,.a saber que o Congresso Nacional deaeta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

DISPOSICOES GERAIS 

Art 1° (VET ADO) 

Art 2" Quem, de qualquer forma, concorre para a pnlrtica des crimes previstos nesta Lei, incide 
nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bern como o diretor, o 
administrador, o membra de conselho e de 6rgao tecnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatario de pessoa juridica, que, sabendo da conduta crlmlnosa de outrem, deixar de 
impedir a sua pratica, quando pod'1a agir para evitil-la. 

Art 3" As pessoas juridicas serao responsabilizadas administraliva. civil e penalmente 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infrac;iio seja cometida per decisao de seu 
representante legal ou contratual, ou de seu 6rgao colegiado, no Interesse au beneficia da sua 
enlidade. 

Paragrafo unico. A responsabilidade das pessoas juridicas nao exclui a das pessoas fisicas, 
autoras, co-autoras au participes do mesmo fate. 

Art. 4° Podera ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que sua personalidade for 
obstaculo ao ressarcJmento de pre)uizos causados a qualidade do me1o amb1ente. 

Art. 5° (VET ADO) 

CAPiTuLO II 

DA APLICACAO DA PENA 

Art. 6" Para imposic;iio e grad~o da penalidade, a autoridade competente observara: 

I - a gravidade do lata, tendo em vista as motivos da infra<;:ao e suas consequencias para a 
salide pliblica e para o meio ambiente; 

II - os antecedentes do infrator quanta ao cumpnmento da legisla<;:i!io de mteresse ambiental; 

Ill -a situa<;:ao econ6mica do infrator, no caso de multa. 

Art. 7• As penas restritivas de direitos sao aut6nomas e subslituem as privatlvas de liberdade 
quando: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03!Leis/L960S.htm 1 5/03/01 
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I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro 
anos; 

II -a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personahdade do condenado, bern 
como os motives e as circunstancias do crime 1ndicarem que a substituiyao seja suficiente para 
efeitos de reprovayao e prevenyao do crime. 

Paragrafo un1co. As penas restritivas de direitos a que se refere este artlgo terao a mesma 
durayilo da pena privativa de liberdade substituida. 

Art. 8° As penas restritivas de direltO sao: 

I - prestar;:iflo de servir;:os a comunidade; 

II - interdiyao temporaria de d1reitos; 

Ill - suspensao parcial ou total de atividades; 

IV - prestayao pecuniaria; 

V - recolhimento domiciliar. 

Art. go A prestar;:ao de servir;:os a comunidade consiste na atribuir;:iflo ao condenado de tarefas 
gratuitas Junto a parques e )ardins publicos e unidades de conservayao, e, no caso de dana da 
coisa particular, publica ou tombada, na restaurar;:ao desta, se possivel. 

Art. 10. As penas de interdiyao temporana de direito sao a proibir;:iflo de o condenado contratar 
com o Poder Publico, de receber incentives fiscais ou quaisquer outros beneficios. bern como 
de participar de licita¢es. pelo prazo de cinco anos. no caso de cr1mes dolosos, e de Ires 
anos, no de crimes culposos. 

Art. 11. A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao estiverem obedecendo as 
prescri,,es legals. 

Art. 12. A prestar;:ao pecuniaria consiste no pagamento em dinheiro a vitima ou a entidade 
publica ou privada com fim soCial. de !rnportanc1a. flxada pelo JUIZ, nao infenor a um salario 
minimo nem superior a trezentos e sessenta salaries minimos. 0 valor page sera deduzido do 
montante de eventual reparayao civil a que for condenado o infrator. 

Art. 13. 0 recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e sense de responsabilidade do 
condenado, que devera. sem vigilanc1a, trabalhar. frequentar curse ou exercer atividade 
autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horarios de folga em residencia ou em qualquer 
local destinado a sua moradia habitual, CIOnforme estabelecido na senten«a CIOndenat6ria. 

Art. 14. Sao circunstancias que atenuam a pena: 

I - baixo grau de instruyao ou escolaridade do agente: 

II - amependimento do infrator, manifestado pela espontanea reparar;:ao do dane, ou limitar;:3o 
significativa da degradayao amb1ental causada; 

Ill - CIOmunicar;:iflo previa pelo agente do perigo iminente de degradar;:ao ambiental; 

IV - CIOiaborar;:iflo com os agentes encarregados da vigilancia e do controle amb1ental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 031Leis/L9605.htm 15/03/01 
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Art. 15. Sao circunstancias que agravam a pena, quando nao const1tuem ou qualificam o crime: 

I - reincidi!ncia nos crimes de natureza ambiental; 

II - ter o agente cometido a infra<;ilo: 

a) para obter vantagem pecuniiiria; 

b) coagindo outrem para a execu<;ilo matenal da 1nfra<;ilo; 

c) a!etando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saude publica ou o meio ambiente; 

d) concorrendo para danos a propriedade alhe1a: 

e) atingindo areas de unidades de conserva<;ilo ou areas sujeitas, por ato do Poder Publico, a 
regime especial de uso; 

f) atingindo iireas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

g) em periodo de defeso a fauna: 

h) em domingos ou feriados; 

i) a noite; 

j) em epocas de seca ou inunda¢es; 

I) no interior do espa<;:o territorial espec1almente protegido; 

m) com 0 emprego de metodos crueis para abate ou captura de animais; 

n) mediante fraude ou abuse de confiant;:a; 

o) mediante abuso do direito de licent;:a, permissao ou autoriza<;ilo ambiental; 

p) no interesse de pessoa Juridica mantida, total ou parc1almente. por verbas publ1cas ou 
beneficiada por incentives fiscais; 

q) atingindo especies ameat;:adas, listadas em relat6rios oficiais das autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionario publico no exercicio de suas fun<;:iies. 

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensao condicional da pena pode ser aplicada 
nos casos de condena<;ilo a pena pnvat1va de liberdade nao supenor a tres anos. 

Art. 17. A verifica<;ilo da repara<;ilo a que se refere o § 2" do art. 78 do C6digo Penal sera feita 
mediante laudo de repara<;ilo do dano ambiental, e as condi<yoes a serem 1mpostas pelo Juiz 
deverilo relacionar-se com a prote<;ilo ao meio ambiente. 

Art. 18. A multa sera calculada segundo os criterios do C6digo Penal: se revelar-se 1neficaz, 
ainda que aplicada no valor miiximo, poderii ser aumentada ate tres vezes, tendo em vista o 
valor da vantagem economica auferida. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Leis!L9605 .htm 15/03/01 
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Art. 19. A paricia de constata<;ao do dano amb1ental. sempre que possivel, fixara o montante do 
prejuizo causado para efeitos de prestac;ao de fian<;a e calculo de multa. 

Paragrafo umco. A peric1a produz1da no 1nquerito civil ou no Juizo civel podera ser aproveitada 
no processo penal, instaurando-se o contradit6rio. 

Art. 20. A senten<;a penal condenat6ria, sempre que possivel, fixara o valor min1mo para 
reparac;ao dos danos causados pala infrayao, considerando os prejuizos sofridos palo ofendido 
ou palo me1o amb1ente. 

Partlgrafo unico. Transitada em julgado a senten<;a condenat6ria, a execuc;ao poder8 efetuar-se 
palo valor f1xaao nos termos do caput. sem preJuizo da liquida<;ao para apurac;ao do dano 
efetivamente sofrido. 

Art. 21. As penas aplicaveis isolada, cumulativa ou altemativamente as pessoas juridicas, de 
acordo como d1sposto no art. 3'. sao: 

1-multa; 

II - restritivas de direitos; 

Ill - prestac;ao de servic;os a comunidade. 

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa juridica sao: 

I - suspensao parcial ou total de atividades; 

II - interdiyao temporaria de estabelec1mento, obra ou atividade: 

Ill - proibiyao de contratar com o Poder PUblico, bern como dele obter subsidies, subven¢es ou 
doa¢es. 

§ 1° A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao estiverem obedecendo as 
disposi¢es legais ou regu1amentares. relatives a proteyao do meio ambiente. 

§ 2' A interdiyao sera aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 
funcionando sem a devida autonzayao, ou em desacordo com a concedida. ou com violayao de 
disposiyao legal ou regulamentar. 

§ 3' A proibiyao de contratar com o Poder Publico e dele obter subsidies, subven¢es ou 
doa¢es nao podeni) exceder o prazo de dez anos. 

Art. 23. A prestac;ao de servic;os a comunidade pala pessoa juridica consistira em: 

I - custeio de programas e de pro]etos ambientais; 

II - execuc;ao de obras de recuperayao de areas degradadas; 

Ill - manutenyao de espac;os publicos; 

IV- contribui¢es a entidades ambientais ou culturais publicas. 

Art. 24. A pessoa Juridica constituida ou util1zada, preponderantemente. com o f1m de permitir, 
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facilitar ou ocultar a priitica de crime definido nesta Lei tera decretada sua liquida<;:iilo forr;ada, 
seu patrimilnio sera considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo 
Penitenciario NacionaL 

CAPiTuLO Ill 

DA APREENSAO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAC::AO 

ADMINISTRATIVA OU DE CRIME 

Art. 25. Verificada a .nfra<;:ao, seriio apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 
respectivos autos. 

§ 1° Os animais seriio libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoolilgicos, fu!lda¢es 
ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de tecmcos habilitados. 

§ 2" Tratando-se de produtos pereciveis ou madeiras, seriio estes avaliados e doados a 
instituic;Oes crentificas, hosprtalares, penars e outras com f.ns benefrcentes. 

§ 3• Os produtos e subprodutos da fauna niio pereciveis seriio destruidos ou doados a 
instituic;Oes cientificas, culturars ou educacionais. 

§ 4° Os instrumentos utilizados na priit!ca da infra<;:iilo seriio vendidos, garantida a sua 
descaracteriza<;:ao por meio da reciclagem. 

CAPiTULO IV 

DA AC::AO E DO PROCESSO PENAL 

Art. 26. Nas infrac;Oes penais previstas nesta Lei, a a<;:ao penal e publica incondicionada. 

Paragrafo unico. (VET ADO) 

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplica<;:iilo imediata 
de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art 76 da Lei n• 9.099 de 26 de setembro de 
1995, somente poderii ser formulada desde que tenha havido a previa composi<;:iioo do dano 
ambiental, de que trata o art. 7 4 da mesme ler, salvo em caso de comprovada rmpossibilidade. 

Art. 28. As disposic;Oes do art. 89 da Lei n• 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos 
crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificac;Oes: 

I - a declara<;:iilo de extin<;:iilo de punibilidade, de que trata o § 5• do artigo referido no caput, 
dependerii de laudo de constata<;:ao de repara<;:ao do dano ambiental, ressalvada a 
impossibilidade prevista no inciso I do § 1• do mesmo artigo; 

II - na hip6tese de o laudo de constata<;:ao comprovar nao ter sido completa a repara<;:ao, o 
prazo de suspensao do processo sera prorrogado, ate o periodo miiximo previsto no artigo 
referido no caput, acrescrdo de mars urn ano, com suspensao do prazo da prescri<;:ao: 

Ill -no periodo de prorroga<;:ao, niio se aplicariio as condic;Oes dos incises II, Ill e IV do§ 1• do 
artrgo mencionado no caput, 

IV- findo o prazo de prorroga<;:ao, proceder-se-ii a lavratura de novo laudo de constata<;:ao de 
repara<;:ao do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o 
periodo de suspensao, ate o maximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no 
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incise Ill; 

V - esgotado o prazo maximo de prorrog~, a declara~o de extin~o de punibilidade 
dependera de laude de constata~o que comprove ter o acusado tornado as providencias 
necessarias a repara~o integral do dano. 

CAPiTULOV 

DOS CRIMES CONTRA 0 MEIO AMBIENTE 

Se~ol 

Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 29. Malar, persegUir. cac;ar, apanhar, utilizar especimes da fauna Silvestre, natives ou em 
rota migrat6ria, sem a devida permissao, licenc;a ou autoriza~o da autoridade competente, au 
em desacordo com a obllda: 

Pena - deten~o de seis meses a urn ana, e multa. 

§ 1° lncorre nas mesmas penas: 

I -quem impede a procria~o da fauna, sem licenc;a, autoriza~o ou em desacordo com a 
obtida; 

II -quem modifica, danifica ou destr6i ninho, abrigo ou criadouro natural; 

Ill - quem vende, exp6e a venda. exporta ou adquire, guarda, tern em cat1ve1ro ou dep6sito, 
utiliza ou transporta avos, larvas ou especimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migrat6ria, 
bern como produtos e Objetos dela oriundos. provementes de criadouros nao autonzados ou 
sem a devida permissao, licenc;a ou autoriza~o da autoridade competente. 

§ 2° No case de guarda domestica de especie silvestre nao considerada ameac;ada de 
extin~, pode o juiz, considerando as circunstancias, deixar de aplicar a pena. 

§ 3° Sao especimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes as especies nativas, 
migrat6rias e quaisquer outras, aquaticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu cido 
de Vida OCOrrendo dentro dOS !im1tes dO territ6rio braS1Ie1r0, OU aguas )UriSdiCIOnaiS brasile1ras. 

§ 4" A pena e aumentada de metade, se o crime e praticado: 

I - contra especie rara ou considerada ameac;ada de extin~o. ainda que somente no local da 

i~o; 

II - em periodo proibido a cac;a, 

Ill - durante a noite; 

IV - com abuse de licenc;a; 

V -em unidade de conserva~o; 

VI - com emprego de metodos ou instrumentos capazes de provocar destrui~o em massa. 
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§ s• A pena e aumentada ate o triple, se o cnme decorre do exercicio de cac;a profissional. 

§ 6" As disposiyiies deste artigo nao se aplicam aos atos de pesca. 

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfibios e repte1s em brute. sem a 
autorizac;iio da autoridade ambiental competente: 

Pena - reclusao. de urn a tres anos. e multa. 

Art. 31. lntroduzir especime animal no Pais, sem parecer tE!alico oficial favoravel e licenc;:a 
expedida por autoridade competente: 

Pena - detenc;iio, de tres meses a urn ano, e multa. 

Art. 32. Praticar ate de abuse, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domesticos ou 
domesticados, natives ou ex6ticos: 

Pena - detenc;:ao, de Ires meses a urn ano, e multa. 

§ 1• lncorre nas mesmas penas quem realiza experiencia dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didaticos ou cientificos, quando existirem recursos alternatives. 

§ 2!' A pena e aumentada de urn sexto a urn t~, se ocorre morte do animal. 

Art. 33. Provocar, pela emissao de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de 
especimes da fauna aquatica existentes em rios, lagos, agudes, lagoas, baias ou aguas 
jurisdicionais brasile1ras: 

Pena - detenc;:ao, de urn a Ires anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Paragrafo unico. lncorre nas mesmas penas: 

I - quem causa degradac;:<lo em viveiros, a,.udes ou esta¢es de aquicultura de dominic publico; 

II - quem explora campos naturals de 1nvertebrados aquaticos e algas, sem licenc;a. permissao 
ou autorizac;iio da autoridade competente; 

Ill - quem fundeia embarca¢es ou lanc;a detritos de qualquer natureza sabre bancos de 
moluscos ou corais, devidamente demarcados em carla nautica. 

Art. 34. Pescar em periodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por 6rgao 
competente: 

Pena - detenc;:ao de urn ano a Ires anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Paragrafo unico. lncorre nas mesmas penas quem: 

1 - pesca especies que devam ser preservadas ou especimes com tamanhos inferiores aos 
perrnitidos; 

II - pesca quantidades superiores as perrnitidas, ou mediante a utilizac;iio de aparelhos, 
petrechos, tecmcas e metodos nao permitidos; 
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Ill - transporta. comercializa. beneficia ou .ndustrializa especimes provenientes da coleta. 
apanha e pesca proibidas. 

Art. 35. Pescar mediante a utiliza9i[lo de: 

I - explosives ou substancias que, em contato com a agua, produzam efeito semelhante; 

II - substancias t6xicas. ou outre meio proibido pela autoridade competente: 

Pena - reclusao de um ano a cinco anos. 

Art. 36. Para os efeitos desta Lei. considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, 
coletar, apanhar, apreender ou capturar especimes dos grupos dos peixes, crustilceos, 
moluscos e vegetais hidr6bios, suscetiveis ou niio de aproveitamento econ6mico. ressalvadas 
as especies amea~das de extin,.ao, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. 

Art. 37. Niio e cnme o abate de animal, quando realizado: 

I -em estado de necessidade, para saciar a feme do agente ou de sua familia; 

II - para proteger lavouras. pomares e rebanhos da a9i[lo predat6ria ou destruidora de animais, 
desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 

Ill- (VET ADO) 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo 6rgiio competente. 

Dos Crimes contra a Flora 

Art. 38. Destruir ou daniiicar floresta considerada de preserva9i[lo permanente. mesmo que em 
forma9i[lo, ou utiliza-la com infringencia das normas de prote9i[lo: 

Pena - deten<;:ao. de um a tres anos. ou multa, ou ambas as penas cumula!lvamente. 

Paragrafo unico. Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. 

Art. 39. Cortar arvores em floresta cons1derada de preserva9i[lo permanente. sem permissao da 
autoridade competente: 

Pena - de\en9i[lo, de um a tres anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 40. Causar dane direto ou indireto as Unidades de Conserva,.ao e as areas de que trata o 
art. 27 do Decreta n" 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localiza9i[lo: 

Pena- reclusao. de um a cinco anos. 

§ 1° Entende-se por Unidades de Conserva9i[lo as Reservas Biol6gicas, Reservas Ecol6gicas, 
Estayiies Ecol6gicas. Parques Nacionais. Estaduais e Municipals. Florestas Nacionais, 
Estadua1s e Mumc1pais. Areas de Prote,.ao Amb1ental. Areas de Relevante Interesse Ecol6g1co 
e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Publico. 
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§ 2" A ocorrencia de dano afetando especies amea<;:adas de extin9ilo no interior das Unidades 
de Conserva9ilo sera considerada circunstancia agravante para a fixa9ilo da pena. 

§ 3° Se o crime for culposo. a pena sera reduzida a metade. 

Art. 41. Provocar incendio em mala ou floresta: 

Pena - reclusao. de dois a quatro anos. e multa. 

Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de deten9ilo de seis meses a urn ano, e multa. 

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar bal6es que possam provocar incendios nas 
florestas e demais fonnas de vegeta9ilo, em areas urbanas ou qualquer tipo de assentamento 
humane: 

Pena - deten9ilo de urn a tres anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 43. (VET ADO) 

Art. 44. Extrair de florestas de dominic publico ou consideradas de preserva9llo pennanente, 
sem previa autoriza9ilo, pedra, areia, cal ou qualquer especie de minerais: 

Pena - deten9ilo, de seis meses a urn ano, e multa. 

Art. 45. Cortar ou transformar em carvao madeira de lei, assim classif1cada por ato do Poder 
PUblico, para fins industriais, energeticos ou para qualquer outra explora9ilo, econ6mica ou 
nao, em desacordo com as determina96es lega1s: 

Pena - reclusiio, de urn a dois anos, e multa. 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerc1ais ou industriais, madeira. lenha. carvao e 
outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibi9ilo de licen<;:a do vendedor, outorgada 
pela autoridade competente, e sem munir-se da via que devera acompanhar o produto ate final 
beneficiamento: 

Pena- deten9ilo. de se1s meses a urn anc. e multa. 

Paragrafo unico. lncorre nas mesmas penas quem vende. exp6e a venda, tern em dep6silo, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvao e outros produtos de ongem vegetal, sem licen<;:a 
valida para todo o tempo da viagem ou do annazenamento, outorgada pela autoridade 
competente. 

Art. 47. (VET ADO) 

Art. 48. lmpedir ou dificultar a regenera9ile natural de florestas e demais fonnas de vegeta9ilo: 

Pena- deten9ilo. de se1s meses a urn ano. e multa. 

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 
omamenta9ilo de logradouros publicos ou em propnedade pnvada alheia: 

Pena - deten9ilo, de tres meses a urn ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
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Paragrafo unico. No cnme culposo. a pena e de urn a seis meses. ou multa. 

Art. 50. Oestruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetac;:ao fixadora de dunas, 
protetora de mangues. Ob)eto de especial preservac;:fio: 

Pena - detenc;:fio, de tres meses a urn ano, e multa. 

Art. 51. Comercializar motosserra ou utiliza-la em florestas e nas demais formas de vegetac;:fio, 
sem licenc;:a ou registro da autoridade competente: 

Pena - detenc;:ao. de tres meses a urn ana. e multa. 

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservac;:fio conduzindo substancias ou instrumentos 
pr6prios para cac;:a ou para explorac;:fio de produtos ou subprodutos florestais. sem licenc;:a da 
autoridade competente: 

Pena - detenc;:fio, de seis meses a urn ana, e multa. 

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Sec;:ao, a pena e aumentada de urn sexto a urn ten;:o se: 

1 - do fate resulta a diminuic;:fio de aguas naturais. a erosao do solo ou a modificac;:fio do regime 
climatico; 

II - o crime e cometido: 

a) no periodo de queda das sementes; 

b) no periodo de formac;:ao de vegeta96es: 

c) contra especies raras ou ameac;:adas de extinc;:fio, ainda que a ameac;:a ocorra sornente no 
local da 1nfrac;:fio: 

d) em epoca de seca ou inundac;:fio; 

e) durante a no1te. em dom1ngo ou fenado. 

Sec;:fiolll 

Da Poluic;:fio e outros Crimes Amb1enta1s 

Art. 54. Causar poluic;:fio de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos a saude humana: ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruic;:fio 
significativa da flora: 

Pena - reclusao. de urn a quatro anos. e multa. 

§ 1 • Se o crime e culposo: 

Pena- detenc;:fio. de seis meses a urn ano. e multa. 

§ 2" Se o crime: 

1 - tomar uma area, urbana ou rural. impr6pria para a ocupac;:fio humana; 
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II - causar poluu;ao atmosfimca que provoque a retirada. a1nda que momentanea, dos 
habitantes das areas afetadas, ou que cause danos diretos a saude da popula,.ao; 

Ill - causar polui._ao hidnca que tome necessaria a 1nterrup,.ao do abastecimento publico de 
agua de uma comunidade; 

IV- dificultar ou 1mpedir o uso publico das pra1as: 

v - ocorrer par lanc;amento de residues s61idos, liquidos ou gasosos, ou detritos, oleos ou 
substanc1as oleosas, em desacordo com as exigenc1as estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusao, de urn a cinco anos. 

§ 3° lncorre nas mesmas penas prev1stas no paragrafo antenor quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de precau._ao em caso de risco de dano 
ambiental grave ou 1rreversive1 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extra._ao de recursos minerais sem a competente 
autoriza._ao, permissao, concessao ou licenc;a. ou em desacordo com a obtida: 

Pena - deten._ao, de seis meses a urn ano, e multa. 

Paragra!o unico. Nas mesmas penas incorre quem de1xa de recuperar a area pesqUisada ou 
explorada, nos terrnos da autoriza,.ao, perrnissao, licenc;a, concessao ou deterrnina,.ao do 
6rgao competente. 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, !omecer, transportar, 
arrnazenar. guardar. ter em deposito ou usar produto ou substancia t6xica, perigosa ou nociva 
a saude humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigencias estabelecidas em leis 
ou nos seus regulamentos: 

Pena - reclusao, de urn a quatro anos, e multa. 

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substancias re!eridos no 
caput, ou os utiliza em desacordo com as norrnas de seguranc;a. 

§ 2° Se o produto ou a substanc1a for nuclear ou rad•oat1va. a pena e aumentada de urn sexto a 
urn terc;o. 

§ 3° Se o cnme e culposo: 

Pena - deten._ao, de seis meses a urn ano, e multa. 

Art. 57. (VET ADO) 

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta se._ao, as penas serao aumentadas: 

1 -de urn sexto a urn ten;:o, se resulta dana ~rreversivei a flora ou ao meio ambiente em geral; 

II - de urn terc;o ate a metade, se resulta lesao corporal de natureza grave em outrem; 

Ill -ate o dobra. se resultar a morte de outrem. 
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Paragrafo unico. As penalidades previstas neste artigo somente serao aplicadas se do fato nao 
resultar crime mais grave. 

Art. 59. (VET ADO) 

Art 60. Construir, refonnar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, estabelec1mentos, obras ou servic;os potencialmente poluidores, sem licen<;:a ou 
autoriza<;:ao dos 6rgaos ambientais competentes, ou contrariando as normas legals e 
reguiamentares pertmentes 

Pena - deten<;:ao, de urn a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 61. Dissem1nar doen<;:a ou praga ou especies que possam causar dane a agricultura, a 
pecuaria, a fauna, a flora ou aos ecossistemas: 

Pena- reclusao, de um a quatro anos. e multa. 

Se<;:aoiV 

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrim6mo Cultural 

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

1 -bern especialmente protegido por lei, ato administrative ou decisao JUdicial: 

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instala<;:ao cientffica ou similar protegido por 
lei, ato administra!ivo ou dec1sao JUdicial: 

Pena - reclusao, de urn a tres anos, e mutta. 

Paragrafo unico. Se o cnme for culposo. a pena e de se1s meses a urn ano de deten<;:ao. sem 
prejuizo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edifica<;:ao ou local especialmente protegido por lei, 
ato adm1mstrativo ou decisao JUdicial. em razao de seu valor palsagislico. ecol6gico. turist1co, 
artistico, hist6rico. cultural. religiose. arqueol6gico, etnogr8fico ou monumental, sem 
autonza<;:ao da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusao, de urn a tres anos, e multa. 

Art. 64. Promover constru<;:ao em solo nao edificavel. ou no seu entorno. assim considerado em 
razao de seu valor paisagistico, ecol6gico, artistico, turistico, hist6rico, cultural, religiose, 
arqueol6gico, etnografico ou monumental, sem autonza<;:ao da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida: 

Pena - deten<;:ao, de seis meses a urn ano. e multa. 

Art. 65. PiChar, grafotar ou por outro meio conspurcar edifica<;:ao ou monumento urbana: 

Pena - deten<;:ao, de tres meses a urn ano. e multa. 

Paragrafo unico. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu 
valor artistico. arqueoi6g1co ou h1st6nco. a pena e de se1s meses a urn ano de deten<;:ao. e 
multa. 
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Se9iio V 

Dos Crimes contra a Administrac;:iio Ambiental 

Art 66. Fazer o funcionano publico afirmac;:iio falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 
informai;Oes ou dados tecnico-cientificos em procedimentos de autorizac;:iio ou de licenciamento 
ambiental: 

Pena- reclusao, de urn a Ires anos, e mulla. 

Art. 67. Conceder o funcionario publico licenc;a, aulorizac;:ao ou permissao em desacordo com 
as normas ambientais, para as atividades, obras ou servic;os cuja realizac;:iio depende de ato 
autonzativo do Poder Publico: 

Pena - detenc;:iio, de urn a Ires anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a urn ano de detenc;:iio. sem 
prejuizo da multa. 

Art. 68. Deixar, aquele aue liver::> dever legal au contratual de faze.lo, de cumprir obrigac;:iia de 
relevante interes,· e~.:. "ntal: 

Pena - deten:::io. de urr: · tres anos, e multa. 

Paragrafc c ·:. Sao crime e culposo. a pena e de tres meses a urn ano. sem prejuizo da 
multa. 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ac;:ao fiscalizadara do Pader Publico no trata de questees 
ambientais: 

Pena - detenc;:iio, de urn a Ires anos, e multa. 

CAPiTULO VI 

DA INFRA<;:AO ADMINISTRATIVA 

Art. 70. Considera-se infrayao administrative ambiental toda ayao ou om1ssao que viole as 
regras juridicas de uso, gozo, promoc;:ao, prote9iio e recuperac;:iio do meio ambiente. 

§ 1 • Sao autoridades competentes para lavrar auto de infrayao ambiental e 1nstaurar processo 
administrative os funcionarios de 6rgaos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalizac;:iio. bern como os agentes 
das Capitanias dos Portos, do Ministerio da Marinha. 

§ 2• Qualquer pessoa. constatando infrayao ambiental, podera dirigir representac;:ao as 
autoridades relacionadas no paragrafo anterior, para efeito do exercicio do seu poder de 
policia. 

§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infrac;:iio ambiental e obrigada a 
promover a sua apurayao imediata, mediante processo admimstrativo propno. sob pena de co
respansabilidade. 

§ 4° As infrai;Oes ambientais sao apuradas em processo administrative proprio, assegurado o 
direito de ampla defesa e o contraditorio. observadas as disposi<;Oes desta Le1. 
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Art. 71. 0 processo administrative para apurac;ao de infrac;ao ambiental deve observar os 
seguintes prazos maximos: 

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnac;ao contra o auto de infrac;:ao, contados 
da data da cienc1a da autuac;ao; 

II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infrac;ilo, contados da data da sua 
lavratura. apresentada ou nao a defesa ou lmpugnac;ac: 

Ill - vinte dias para o infrator recorrer da decisao condenatoria a instancia superior do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou a Diretona de Partes e Costas, do Ministerio da 
Marinha, de acordo com o tipe de autua<;:ao; 

IV- cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do receb1mento da notifica<;ao. 

Art. 72. As infrar;Oes administrativas sao punidas com as seguintes sanr;Oes, observado o 
disposto no art. 6°: 

I - advertencia; 

II - multa simples; 

111 - multa diaria; 

IV - apreensao dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veiculos de qualquer natureza utilizados na 1nfrac;ao; 

V - destruic;:fio au inutilizac;ao do produto; 

VI - suspensao de venda e fabricac;:fio do produto: 

VII - embargo de obra ou atividade; 

VIII - demolic;ilo de obra: 

IX - suspensao parcial ou total de atividades; 

X- (VET ADO) 

XI - restritiva de direitos. 

§ 1• Se o infrator cometer. simultaneamente, duas au mais infrar;Oes, ser-lhe-ao aplicadas, 
cumulativamente. as san96es a elas cominadas. 

§ 2" A advertemcia sera aplicada pela inobservancia das dispesir;Oes desta Lei e da legislac;ao 
em vigor, ou de preceitos regulamentares. sem prejuizo das demais san96es prev1stas neste 
artigo. 

§ 3• A multa simples sera aplicada sempre que o agente, per negligencia ou dolo: 

1 - advertido par 1rregulandades que tenham side praticadas. de1xar de sana-las, no prazo 
assinalado per 6rgao competente do SISNAMA au pela Caprtania dos Partes, do Ministerio da 
Mar1nha·, 
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II - opuser embara9Q a fiscaliza<;ilo dos 6rgaos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do 
Ministerio da Marinha. 

§ 4• A multa simples pode ser convertida em servi90s de preserva<;ilo, melhoria e recu~ 
da qualidade do me1o ambiente. 

§ 5° A multa diaria sera aplicada sempre que o cometimento da infra<;ilo se prolongar no tempo. 

§ 6° A apreensao e destrUI<;ilo retendas nos 1nc1sos IV e V do caput obedecerao ao disposto no 
art. 25 desta Lei. 

§ 7" As sarn;Oes indicadas nos incises VI a IX do caput serao aplicadas quando o produto, a 
obra, a atividade ou o estabelec1mento nao estiverem obedecendo as prescnyoes legals ou 
regulamentares. 

§ 8° As sanyi'>es restritivas de d1re1to sao: 

I - suspensao de registro, licenya ou autoriza<;ilo; 

II - cancelamento de registro, licenya ou autoriza<;ilo: 

Ill - perda ou restri<;ilo de incentives e beneficios fiscais; 

IV - perda ou suspensao da partiCipa<;ilo em linhas de financiamento em estabelec1mentos 
oficiais de credito; 

V - proibi<;ilo de c:c:1tratar com a Administrayao Publica, pelo periodo de ate tres anos. 

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infrayao amb1ental serao 
revertidos ao Funca Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n• 7.797 de 10 de julho de 
1989, Fundo' oval, criado pelo Decreta n• 20.923. de 8 de Jane~ro de 1932. fundos estaduais 
ou munic1pa:s de meio ambiente, ou correlates, contorrne dispuser o 6rgao arrecadador. 

Art. 74. A multa tera por base a unidade, hectare, metro cllbico, quilograma ou outra medida 
pertinente. de acordo com o ob)eto JUridico lesado. 

Art. 75. 0 valor da multa de que trata este Capitulo sera fixado no regulamento desta Lei e 
corrigido periodicamente. com base nos indices estabelecidos na legisla<;ilo pert1nente. sendo 
o minima de R$ 50,00 (cinquenta reais) eo maximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milh6es de 
rea1s). 

Art. 76. 0 pagamento de multa imposta pelos Estados, Municipios, Distrito Federal ou 
Territories subslitUI a multa federal na mesma hip6tese de 1ncidemc1a. 

CAPiTuLO VII 

DA COOPERA<;AO INTERNACIONAL PARA A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem publicae os bans costumes, o Govemo 
brasileiro prestara, no que concerne ao me10 ambiente. a necessana cooperayao a outro pais. 
sem qualquer onus, quando solicitado para: 

I - produ<;ilo de prova: 
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II - exame de obJetos e lugares·, 

Ill - infonnac;Oes sabre pessoas e coisas; 

IV - presen9<1 temporaria da pessoa presa, cuJaS declara¢es tenham relevancia para a decisao 
de uma causa; 

V - outras fonnas de assistencia pennitidas pela legislayao em vigor ou pelos tratados de que o 
Brasil seJa parte. 

§ 1" A solicitayao de que trata este artigo sera dirigida ao Ministerio da Justi9<1, que a remetera, 
quando necessano. ao orgao Judiciario competente para decidir a seu respeito, ou a 
encaminhara a autoridade capaz de atende-!a. 

§ 2° A solicitayao devera center: 

I - o nome e a qualificayao da autoridade solicitante; 

II - o objeto e o motive de sua formulayao: 

Ill - a descriyao sumaria do procedimento em curse no pais solicitante; 

IV - a especificayao da assistencia solicitada: 

V -a documentayao indispensavel ao seu esclarecimento, quando foro case. 

Art. 78. Para a consecuyao des fins v1sados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da 
cooperayao internacional, deve ser mantido sistema de comunicac;Oes apto a facilitar o 
intercambio rapido e seguro de informac;oes com orgaos de outros paises. 

CAPiTULO VIII 

DISPOSIC;;OES FINAlS 

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposic;Oes do C6digo Penal e do C6digo de 
Processo Penal 

Art. 80. 0 Poder Executive regulamentara esta lei no prazo de noventa dias a contar de sua 
publicayao. 

Art. 81. (VET ADO) 

Art. 82. Revogam-se as disposic;oes em contrario. 

Brasilia, 12 de fevereiro de 1998; 177" da lndependencia e 11 00 da Republica. 

FERNANDO HENRIOUE CARDOSO 

Relac;:ao de Leis 
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Presidemcia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

MEDIDA PROVISORIA N° 1.710, DE 07 DE AGOSTO DE 1998. 

Acrescenta dispositive a Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que disp6e sabre as san.;:6es 
penais e administrativas denvadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no usa da atribui<;ao que lhe confere o art. 62 da 
Constitui<;ao, adota a seguinte Medida Provis6ria, com forya de lei: 

Art. 12 A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte 
artigo: 

"Art. 79- A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os 6rgaos 
ambientais integrantes do SISNAMA, responsaveis pela execu<;ao 
de programas e projetos e pelo centrale e fiscaliza<;ao das atividades 
suscetiveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados 
a celebrar, com forya de titulo executive extrajudicial, termo de 
compromisso com pessoas fisicas ou juridicas responsaveis pela 
constru<;ao, instalayao, amplia<;ao e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degrada<;ao ambiental. 

§ 1 ° 0 term a de compromisso a que se ref ere este artigo destinar
se-a, exclusivamente, a permitir que as pessoas fisicas e juridicas 
mencionadas no caput possam promover as necessarias corre.;:6es 
de suas atividades, para o atendimento das exigemcias impostas 
pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigat6rio que o 
respective instrumento disponha sabre: 

I - o nome, a qualifica<;ao e o endere.;:o das partes compromissadas 
e dos respectivos representantes legais; 

II - o prazo de vigencia do compromisso, que, em fun<;ao da 
complexidade das obriga¢es nele f•xadas, podera variar entre o 
minima de noventa dias e o maximo de cinco anos, com 
possibilidade de prorroga<;ao par igual periodo; 

Ill - a descri<;ao detalhada de seu objeto e o cronograma fisico de 
execu<;ao e de implanta<;ao das obras e servi<;:os exigidos; 

IV - as multas que podem ser aplicadas a pessoa fisica ou juridica 
compromissada e os casas de rescisao, em decorrencia do nao
cumprimento das obrigac;:6es nele pactuadas; 

V - o foro competente para dirimir litigios entre as partes. 

§ 2o No tocante aos empreendimentos em curse no dia 30 de mar.;:o 
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de 1998, envolvendo construc;iio. instalac;iio, ampliac;ao e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bern como os capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradac;iio ambiental, a assinatura do termo de compromisso 
devera ser requerida pelas pessoas fisicas e juridicas interessadas, 
ate o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito 
protocolizado junto aos 6rgfms competentes do SISNAMA. 

§ 30 Da data da protocolizac;iio do requerimento previsto no 
pan3grafo anterior e enquanto perdurar a vigimcia do 
correspondente termo de compromisso, ficarao suspensas, em 
relac;iio aos fatos que deram causa il celebrac;iio do instrumento, a 
aplicac;iio e a execuc;iio de san<;:6es administrativas contra a pessoa 
fisica ou juridica que o houver firmado. 

§ 40 Sob pena de ineficacia, os termos de compromisso deverao ser 
publicados no 6rgao oficial competente, mediante extrato." (NR) 

Art 20 Esta Medida Provis6ria entra em vigor na deta de sua publicac;iio. 

Brasilia, 07 de agosto de 1998; 177Q da lndependimcia e 11 oo da Republica. 

Paglna Anterior 
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Presidemcia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N• 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991. 

Define crimes contra a ordem economica e cria o 
Sistema de Estoques de Combustiveis. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fa90 saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art 1" Constitui crime contra a ordem economica: 

I - adquirir, distribuir e revender derivados de petrol eo, gas natural e suas fra¢es recuperaveis, 
alcool etilico, hidratado carburante e demais combustiveis liquidos carburantes, em desacordo 
com as normas estabelecidas na forma da lei; 

II - usar gas liquefeito de petr61eo em motores de qualquer especie, saunas, caldeiras e 
aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo com as normas 
estabelecidas na forma da lei. 

Pena: deten._ao de um a cinco anos. 

Art. 2" Constitui crime contra o patrimbnio, na modalidade de usurpacao, produzir bens ou 
explorar materia-prima pertencentes a Uniao, sem autoriza._ao legal au em desacordo com as 
obriga¢es impostas pelo titulo autorizativo. 

Pena: deten._ao, de um a cinco anos e multa. 

§ 1" lncorre na mesma pena aquele que, sem autoriza._ao legal, adquirir, transporter, 
industrializar, liver consigo, consumir ou comercializar produtos ou materia-prima, obtidos na 
forma prevista no caput deste artigo. 

§ 2" No crime definido neste artigo, a pena de multa sera fixada entre dez e trezentos e 
sessenta dias-multa, confonne seja necessaria e suficiente para a reprova._ao e a preven._ao do 
crime. 

§ 3" 0 dia-multa sera fixado pelo juiz em valor nao inferior a quatorze nem superior a duzentos 
Bonus do Tesouro Nacional (BTN). 

Art. 3" (Vetado). 

Art. 4" Fica instituido o Sistema Nacional de Estoques de Combustiveis. 

§ 1" 0 Poder Executive encaminhara ao Congresso Nacional, dentro de cada exercicio 
financeiro, o Plano Anual de Estoques Estrategicos de Combustiveis para o exercicio seguinte, 
do qual constarao as fontes de recursos financeiros necessaries a sua manuten._ao. 

§ 2" 0 Poder Executive estabelecera, no prazo de sessenta dias as nonnas que 
regulamentarao o Sistema Nacional de Estoques de Combustiveis e o Plano Anual de Estoques 
Estrategicos de Combustiveis. 

Art. s• Esta lei entra em vigor cinco dias ap6s a sua publica._ao. 
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Art. 6° Revogam-se as disposic;:Oes em contrario, em especial o art. 18 da Lei no 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, restaurando-se a numera<;ao dos artigos do Decreta-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 C6digo Penal Brasileiro, alterado por aquele dispositive. 

Brasilia, 8 de fevereiro de 1991; 170° da lndependemcia e 103° da Republica. 
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Presidemcia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N" 7.805, DE 18 DE JULHO DE 1989. 

Altera o Decreta-Lei n• 227. de 28 de fevereiro 
de 1967, cria o regime de permissao de lavra 
garimpeira, extingue o regime de matricula, e da 
outras providimcias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fa<;:o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituido o regime de permissao de lavra garimpeira. 

Paragrafo unico. Para OS efeitos desta Lei, 0 regime de permissao de lavra garimpeira e 0 

aproveitamento imediato de jazimento mineral que, par sua natureza, dimensao, 1ocaliza9ilo e 
utiliza9ilo economica, possa ser lavrado, independentemente de previos trabalhos de pesquisa, 
segundo criterios fixados pelo Departamento Nacional de Produ9ilo Mineral - DNPM. 

Art. 2° A permissao de lavra garimpeira em area urbana depende de assentimento da 
autoridade admin'··· ativa local, no Municipio de situa9ilo do jazimento mineral. 

Art. 3° A outorga da pe"c:Jissao de lavra garimpeira depende de previa licenciamento ambiental 
concedido pelo 6rgao ambiental competente. 

Art. 4 A per"'' ,ao de lavra garimpeira sera outorgada pelo Diretor-Geral do Departamento 
Nacional c •. ··rodu9ilo Mineral- DNPM, que regulara, mediante portaria, o respective 
procedimento para habilita9ilo. 

Art. 5° A permissao de lavra garimpeira sera outorgada a brasileiro, a cooperativa de 
garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de minera9ilo, sob as seguintes condi<;:6es: 

I- a permissao vigorara por ate 5 (cinco) anos, podendo, a criteria do Departamento Nacional 
de Produ9ilo Mineral - DNPM, ser sucessivamente renovada; 

II - o titulo e pessoal e, mediante anuencia do Departamento Nacional de Produ9ilo Mineral -
DNPM, transmissive! a quem satisfizer as requisites desta Lei. Quando outorgado a cooperativa 
de garimpeiros, a transferencia dependera ainda de autoriza9i'lo expressa da Assembleia 
Geral; 

Ill- a area permissionada nao podera exceder 50 (cinquenta) hectares, salvo quando 
outorgada a cooperativa de garimpeiros. 

Art. 6° Se julgar necessaria a realiza9ilo de trabalhos de pesquisa, o Departamento Nacional de 
Produ9ilo Mineral - DNPM, de oficio ou por solicita9ilo do permissionario, intima-lo-a a 
apresentar projetos de pesquisa, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da publica9ilo 
de intima9ilo do Diario Oficial da Uniao. 

Paragrafo unico. Em caso de inobservimcia, pelo interessado. do prazo a que se refere o caput 
deste artigo, o Departamento Nacional de Produ9ilo Mineral - DNPM cancelara a permissao ou 
reduzir-lhe-a a area. 

Art. 7° A criteria do Departamento Nacional de Produ9ilo Mineral - DNPM, sera admitida a 
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permissao de lavra garimpeira em area de manifesto de mina ou de concessao de lavra, com 
autoriza9iio do titular, quando houver viabilidade tecnica e econbmica no aproveitamento par 
ambos os regimes. 

§ 1 • Havendo recusa par parte do titular da concessao au do manifesto, o Departamento 
Nacional de Produ9iio Mineral- DNPM conceder-lhe-a o prazo de 90 (noventa) dias para que 
apresente projeto de pesquisa para efeito de futuro aditamento de nova substancia ao titulo 
original, se foro case. 

§ 2° Decorrido o prazo de que trata o paragrafo anterior sem que o titular haja apresentado o 
projeto de pesquisa, o Departamento Nacional de Produ9iio Mineral - DNPM podera conceder a 
permissao de lavra garimpeira. 

Art. a• A criteria do Departamento Nacional de Produ9iio Mineral - DNPM, sera admitida a 
concessao de lavra em area objeto de permissao de lavra garimpeira, com autoriza9iio do 
titular, quando houver viabilidade tecnica e econbmica no aproveitamento por ambos os 
regimes. 

Art. 9° Sao deveres do permissionario de lavra garimpeira: 

I - iniciar os trabalhos de extra9iio no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da 
publica9iio do titulo no Diario Oficial da Uniao, salvo motive JUstificado; 

II - extrair somente as substancias minerais indicadas no titulo; 

Ill - comunicar imediatamente ao Departamento Nacional de Produ9iio Mineral - DNPM a 
ocorrencia de qualquer outra substancia mineral nao incluida no titulo, sobre a qual, nos casas 
de substancias e jazimentos garimpaveis, o titular tera direito a aditamento ao titulo 
permissionado; 

IV - executar os trabalhos de minera9iio com observimcia das normas tecnicas e 
regulamentares, baixadas pelo Departamento Nacional de Produ9iio Mineral - DNPM e pelo 
6rgao ambiental competente; 

V - evitar o extravio das aguas servidas, drenar e tratar as que possam ocasionar danos a 
terceiros; 

VI - diligenciar no sentido de compatibilizar os trabalhos de lavra com a prote9iio do meio 
ambiente; 

VII - adotar as providencias exigidas pelo Poder Publico; 

VIII- nao suspender os trabalhos de extra9iio por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo motive justificado; 

IX - apresentar ao Departamento Nacional de Produ9iio Mineral - DNPM, ate o dia 15 de marc;o 
de cada ano, informa((Oes quantitativas da produ9iio e comercializa9iio, relativas ao ano 
anterior; e 

X - responder pelos danos causados a terceiros, resultantes, direta ou indiretamente, dos 
trabalhos de lavra. 

§ 1 • 0 naCH:umprimento das obriga.;oes referidas no caput deste artigo suJeita o infrator as 
san¢es de advertencia e multa, previstas nos incises I e II do art. 63 do Decreta-Lei n• 227, de 
28 de fevereiro de 1967, e de cancelamento da permissao. 

http://www. planalto.gov. br/ccivil_ 03/Leis/L 7805 .htm 18/01/2002 



§ 2° A multa inicial variani de 10 (dez) a 200 (duzentas) vezes o Maier Valor de Referencia
MVR, estabelecido de acordo como disposto no art. 2° da Lei n° 6.205, de 29 de abril de 1975, 
devendo as hip6teses e os respectivos valores ser definidos em portaria do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produgao Mineral - DNPM. 

§ 3" A permissao de lavra gar'1mpeira sera cancelada, a juizo do Departamento Nacional de 
Produgao Mineral - DNPM, na hip6tese de que trata o paragrafo unico do art. 6° desta Lei. 

§ 4° 0 disposto no § 1° deste artigo nao exclui a aplicagao das sanc;Qes estabelecidas na 
legislagao ambiental. 

Art. 10. Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substancias minerais 
garimpaveis, executadas no interior de areas estabelecidas para este fim, exercida por 
brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineragao, sob 
o regime de permissao de lavra garimpeira. 

§ 1° Sao considerados minerais garimpaveis o ouro, o diamante, a cassiterita, a columbita, a 
tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, eluvionar e coluvial; a sheelita, as demais gemas, o 
rutile, o quartzo, o berilo, a muscovita, o espodumemio, a lepidolita, o feldspato, a mica e outros, 
em tipos de ocorrencia que vierem a ser indicados, a criteria do Departamento Nacional de 
Produgao Mineral - DNPM. 

§ 2° 0 local em que ocorre a extragao de minerais garimpaveis. na forma deste artigo, sera 
genericamente denominado garimpo. 

Art. 11. 0 Departamento Nacional de Produgao Mineral - DNPM estabelecera as areas de 
garimpagem, levando em consideragao a ocorrencia de bern mineral garimpavel, o interesse do 
setor mineral e as razoes de ordem social e ambiental. 

Art. 12. Nas areas estabelecidas para garimpagem, os trabalhos deverao ser realizados 
preferencialmente em forma associativa, com prioridade para as cooperativas de garimpeiros. 

Art. 13. A criagao de areas de garimpagem fica condicionada a previa licenga do 6rgao 
ambiental competente. 

Art. 14. Fica assegurada as cooperativas de garimpeiros prioridade para obtengao de 
autorizagao ou concessao para pesquisa e lavra nas areas onde estejam atuando, desde que a 
ocupagao tenha ocorrido nos seguintes cases: 

1- em areas consideradas livres, nos termos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967; 

II- em areas requeridas com prioridade, ate a entrada em vigor desta Lei, 

Ill -em areas onde sejam titulares de permissao de lavra garimpeira. 

§ 1° A cooperativa comprovara, quando necessaria, o exercicio anterior da garimpagem na 
area. 

§ 2" 0 Departamento Nacional de Produgao Mineral - DNPM promovera a delimitagao da area e 
propora sua regulamentagao na forma desta Lei. 

Art. 15. Cabe ao Poder Publico favorecer a organizagao da atividade garimpeira em 
cooperativas, devendo promover o controle, a seguranga, a higiene, a protegao ao meio 
ambiente na area explorada e a pratica de melhores processes de extragao e tratamento. 
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Art. 16. A concessao de lavras depende de previa licenciamento do 6rgao ambiental 
competente. 

Art. 17. A realizac;:ao de trabalhos de pesquisa e lavra em areas de conservac;:ao dependera de 
previa autorizac;:ao do 6rgao ambiental que as administre. 

Art. 18. Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao meio ambiente sao 
passiveis de suspensao temporaria ou definitive, de acordo com parecer do 6rgao ambiental 
competente. 

Art. 19. 0 titular de autorizac;:ao de pesquisa, de permissao de lavra garimpeira, de concessao 
de lavra, de licenciamento ou de manifesto de mina responde pelos danos causados ao meio 
ambiente. 

Art. 20. 0 beneficiamento de minerios em lagos, rios e quaisquer correntes de agua so podera 
ser realizado de acordo com a soluc;:8o tecnica aprovada pelos 6rgaos competentes. 

Art. 21. A realizac;:ao de trabalhos de extrac;:ao de substancias minerais, sem a competente 
permiSsao, concessao ou licenc;a, constitui crime, sujeito a penas de reclusao de 3 (tres) meses 
a 3 (tres) anos e multa. 

Paragrafo unico. Sem prejuizo da ac;:ao penal cabivel, nos termos deste artigo, a extrac;:ao 
mineral realizada sem a competente permissao, concessao au licenc;a acarretara a apreensao 
do produto mineral, das maquinas, veiculos e equipamentos utilizados, as quais, apes 
transitada em julgado a sentenc;a que condenar a infrator, serao vendidos em hasta publica e a 
produto da venda recolhido a conta do Fundo Nacional de Minerac;:ao, instituido pela Lei n° 
4.425, de 8 de outubro de 1964. 

Art. 22. Fica extinto a regime de matricula de que tratam o inciso Ill, do art. 2°, e a art. 73 do 
Decreta-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

Paragrafo unico. Os certificados de matricula em vigor terao validade par mais 6 (seis) meses, 
contados da data de publicac;:8o desta Lei. 

Art. 23. A permissao de lavra garimpeira de que trata esta Lei: 

a) nao se aplica a terras indigenes; 

b) quando na faixa de fronteira, alem do disposto nesta Lei, fica ainda sujeita aos criterios e 
condi9fles que venham a ser estabelecidos, nos termos do inciso Ill, do§ 1°, do art. 91, da 

Constituic;:aa Federal. 

Art. 24. 0 Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua publicac;:8o. 

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;:8o. 

Art. 26. Revogam-se as disposi9iJes em contrario. 

Brasilia, 18 de julho de 1989; 168° da lndependencia e 101 o da Republica. 
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