




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo  

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

Prof. Dr. Alexandre de Freitas Carneiro – Universidade Federal de Rondônia 

Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 

Profª Drª Ana Maria Aguiar Frias – Universidade de Évora 

Profª Drª Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4359535T4&tokenCaptchar=03AGdBq27khgBFrJzh16qVhiMpKMfC1eWbkOJUAujLNUoriYLNmERo4rPRuiY2Stpyzemt8cz6sFmvtlecWftNLFxnSOedpDsJs-aVaWlu5VPRDdWFajEic14nM8l9v_fl2-NZ7hwLGLzQrIkDESqvcvOrp68W7sAhSWRNCzRgUnzR5rVoxqBRswHtgnH8AgLkmAmh9gjxisnNSdGQF_puAKK3r19KBOaS-eepj7FhdctvV5a1UHWpMFD0-otdGJun2MjqzZCWT0PDGVVTdA3iuX7EKaj8n4MkPv3ldyBei3t0MXFpUCZ-QOHxWJKLea6o-wHKD54-9Lp6NrhIKNkKZZ1QNcMBInR-RC2Mu3EEtcBK5kMVYHethXdobMK2ZR8aYe517Qvc1jIJJ9cVl8SbeBTXX9oYUcM_oq-GXdgae2FAE78ElmhkFcA
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774071A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4444126Y9
https://orcid.org/0000-0002-9038-8576
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734644D8


 
Prof. Dr. Antonio Carlos da Silva – Universidade Católica do Salvador 

Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 

Prof. Dr. Arnaldo Oliveira Souza Júnior – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 

Prof. Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 

Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 

Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 

Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 

Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 

Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 

Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 

Prof. Dr. Humberto Costa – Universidade Federal do Paraná 

Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 

Prof. Dr. Jadilson Marinho da Silva – Secretaria de Educação de Pernambuco 

Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 

Prof. Dr. José Luis Montesillo-Cedillo – Universidad Autónoma del Estado de México 

Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 

Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 

Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal do Paraná 

Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 

Profª Drª Lucicleia Barreto Queiroz – Universidade Federal do Acre 

Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 

Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Universidade do Estado de Minas Gerais 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

Profª Drª Marianne Sousa Barbosa – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Miguel Rodrigues Netto – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Pedro Henrique Máximo Pereira – Universidade Estadual de Goiás 

Prof. Dr. Pablo Ricardo de Lima Falcão – Universidade de Pernambuco 

Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 

Prof. Dr. Saulo Cerqueira de Aguiar Soares – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti – Universidade Católica do Salvador 

Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 

  

http://lattes.cnpq.br/2735855153608701
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771171H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242128Y5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4168013D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758163P1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2187326U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537717Y7&tokenCaptchar=03AGdBq25B4lxTE6dxhpWHIqxGO4pzzZPgu_iV_QeN8f-tMTk8_sLDOB3PD_mtdQto3H5C2R2ZsmxnQtfmP66wxlIUt_CzTJNotB4Nr2WeA_ZeswgWraa8MbkAaZzV6d4gzkjqhc5hYQ_M-PfSdSI7td93FvBg2bA_iQABLK3i0vQ0yQRv1A1eB6SAfJCCqLkJYK596wJItTTqwwkcjAoFPtAsP-pVLiuGf7SJ_ujWrq_i7e1ac86qNNWa4t2uz65kb3UGFiVXXHrO-FYdcycEtCopnwy24k_7y06U-vF-n-8PZQEl3SDM3ejydvF0fyiSGRsDtN1eSkV6vWnGCu7u4Mc0gY3WMCxo6n9h6ArYBnNV6Cm64GaRIFb2IozQuQEayUcf2hIrTNuNZNcI3xXna_NbCwxnM8FL3w
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4236503T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4442899D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4442899D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779936A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4279858T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764629P0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137698A3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777360H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257759E9
http://orcid.org/0000-0001-9605-8001
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705446A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131916A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537843A7&tokenCaptchar=03AGdBq248607a1e8upHTSqtZn9vDk5sIkGvD13WO03BaEkKlFU3xCtWCV_c1t7nnirIqj2_WcDppfP18gkJi24XGtJCxR1FrOcnywJda7nMcbwZ-f6RGJaoQXqnoizsoHgv4kHUEmbZY_I-VOqgo-8AxytivSRr6ZOVFisD2lTXadTY4CRakHAZp3kMFpqac8h1PclhfAAw_MJ8-Qd4xKHggZ_80Bmi1t31DXBjrznSMPsxlD5K1hdoeFrZxpiVWP14HX6Ni2jdz8REHQp2ey62Q4q02OZ2jSGaRgn94q5xdG2UgJIw911R6DVVbL_ME_fv0so0KHQM8-kxo8Vse3raZ4XGGKPnszAzhvAiKxlzjera2wZguHqhsKciJyYuJQ2OdVueboGYJnlXa8Vcb2TGwg1C72FqihtetJxPpCtdlO6mGnie3_EE7P5J_AzmwlcsBWpGL1MhrDBRKI3NWtsTbopEg0ncgV5A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771879P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767193P0&tokenCaptchar=03AGdBq27HZjiyVhoStPS1ybPAgZ0XMQRJzCYTp8zr9HFg03dJIoKFtxOvlMRTd2EYlFzisNORV91eLb57dWNYCKK_ppkslssJa_tESGi6arGnw4gM7CcMn501aNtV4InKPYB3XuQMbycogeMKao_BF9nzw4zNo78YEb4BDYTGs0AvEdbC9p0iARTKciIcb4LPT8DorT0ubM4yEXqPKJ6tng4HTK4h5z6OLHuvuFQrfg7zJrHuCq5e8FsQC3sMf1wtVqpQZ2V78oDnUNFC9DFQ4vTEkhGsSMms4eEz_io0V2ws-ulXzP_l7STy2ZKgOK639c2tYvxkSlX_-t0ChSram6rrDPkf4Wu4SWG_nHPIf-eQGqm47kwJuXoPWlmt0oEFpMSrFiCt0tjS6tazf3OckYj-gi1Pi3BOr-r7r67ZAkHYUlytNQhzPz5sRi4_vW_-iWpUllU4qJ2oThohRZGt3hZOPzgiASPRTQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4416387H0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4219049D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235887A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4437388Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252176Y6&tokenCaptchar=03AGdBq26r9EVjWZW6sbYV6Q3XWGEB7epb3WfkzfKlDLCL6nuSImCrTbZxxdXfH115SzT25I_DhCpgpShBG_bHFXb9avzWk6MqPQ5Zp852OEiXNYhpLA-1o7WMKEodPM974saRwubwT3ShtpI7TEUL1yL5gyWfjv-J8D0MVaZgolDHwnfde1QFLtnFBrSV7U3TMOlJjjTwlkIFKDPDdU5xFyNuqv7dgkF7UxyXUdDvkxvbam3pRrYvbqx_9n6fnJX2_cfH-uWR2fMeVyV82I9DjqHSG7u0oUFyl5bANzJZo2QGC73qpepr9YPym9hEA6ZkyAdzW0KaEju5BJNlFoIaVJkRrvcw_NNcXhQ9bnlrNJoyfwprUxxX9sxpxDuekPRDL7SREOqoujeurRQ7LYg7MiVFrMwFKPFpsudAav9n63JnabvRFbkuxokGOVhW6hIZ6GrqDjdtJArpWI8QYKDGLgBsWmONrszfNw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=7B86802A4FD91C48EAD97DF2100B7D60.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759649A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745890T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=forwardPaginaResultados&registros=10;10&query=%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ae%29+or+%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ab%29&analise=cv&tipoOrdenacao=null&paginaOrigem=index.do&mostrarScore=false&mostrarBandeira=true&modoIndAdhoc=null
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203383D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4277797H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4462393U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792160H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758278P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717019T5


 
O direito em perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Camila Alves de Cremo 

Yaiddy Paola Martinez 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

D598 O direito em perspectiva / Organizador Adaylson Wagner 

Sousa de Vasconcelos. – Ponta Grossa - PR: Atena, 

2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0030-1 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.301222203 

  

1. Direito. 2. Leis. 3. Constituição. I. Vasconcelos, 

Adaylson Wagner Sousa de (Organizador). II. Título.  
CDD 340 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

Em O DIREITO EM PERSPECTIVA, coletânea de vinte e nove capítulos que 
une pesquisadores de diversas instituições, congregamos discussões e temáticas que 
circundam a grande área do Direito a partir de uma ótica que contempla as mais vastas 
questões da sociedade.

Temos, no presente volume, seis grandes grupos de reflexões que explicitam essas 
interações. Neles estão debates que circundam estudos do direito; estudos da violência, 
do direito penal e da justiça restaurativa; estudos em direito do trabalho; estudos em direito 
ambiental; direito e tecnologia; além de outras temáticas.

Estudos do direito traz análises sobre liberdade, direitos humanos, direito achado na 
rua e análise econômica do direito.

Em estudos da violência, do direito penal e da justiça restaurativa são verificadas 
contribuições que versam sobre violência de gênero, medidas sancionatórias, investigação 
criminal, neurociência e comportamento criminoso, violência doméstica, inquérito policial e 
justiça restaurativa.

Estudos em direito do trabalho aborda questões como exploração do trabalho, 
terceirização e compliance, mulher negra e mercado de trabalho.

Estudos em direito ambiental contempla discussões sobre impactos ambientais e 
maus-tratos a cães e gatos.

Direito e tecnologia traz conteúdos de modelos de cidade inteligente, valoração da 
culpa e acesso à justiça.

No quarto momento, outras temáticas, temos leituras sobre educação, saúde, 
seletividade tributária, contratos, proteção autoral e direito do mar.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os estudos 
aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: O presente artigo debate o tema dos 
instrumentos econômicos e sua utilização como 
complemento aos instrumentos de comando e 
controle (lei e pena), dialogando com normativas 
e doutrinas nacionais e internacionais. Objetiva-
se identificar um mecanismo de implementação 
rápida, capaz de regular atividades econômicas 
das quais decorram considerável dano 
ambiental, para além daqueles já positivados 
na Constituição Federal de 1988 e normativas 
esparsas. Dessa forma, o problema reside na 
questão: Os instrumentos econômicos são 
capazes de atender a este objetivo? Para o 
desenvolvimento da presente pesquisa, se utiliza 
do método dedutivo, com aporte bibliográfico, 
partindo da análise de normativas e princípios 
positivados, leis e penas, que visam combater o 
impacto ambiental, oriundo da atividade humana.
PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente. 
Sustentabilidade. Mercado. Desenvolvimento. 
Instrumentos Econômicos.

THE CHALLENGES AND LIMITS 
OF COMMAND AND CONTROL 

INSTRUMENTS AS A WAY TO REDUCE 
ENVIRONMENTAL IMPACTS

ABSTRACT: This article discusses the theme 
of economic instruments and their use as a 
complement to command and control instruments 
(law and penalty), in dialogue with national and 
international norms and doctrines. The objective 
is to identify a quick implementation mechanism, 
capable of regulating economic activities that 
result in considerable environmental damage, 
in addition to those already established in 
the Federal Constitution of 1988 and sparse 
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regulations. Thus, the problem lies in the question: Are the economic instruments capable of 
meeting this objective? For the development of this research, the deductive method is used, 
with bibliographic contribution, starting from the analysis of positive norms and principles, laws 
and penalties, which aim to combat the environmental impact, arising from human activity.
KEYWORDS: Environment. Sustainability. Marketplace. Development. Economic Instruments.

1 |  INTRODUÇÃO
A compreensão acerca da necessidade de se pensar em formas de agir para diminuir 

o impacto ambiental oriundo do desenvolvimento tem se tornado cada vez mais madura. 
Encontros internacionais buscando estabelecer acordos com medidas eficientes para a 
proteção e recuperação do meio ambiente estão sendo realizados com mais frequência, de 
modo que a pesquisa e o debate público não devem apenas seguir uma tendência global, 
mas colaborar desenvolvendo ideias consistentes, colaborativas e método-sistêmicas.

Assim, desenvolvendo o tema e dos instrumentos econômicos e sua utilização como 
complemento aos instrumentos de comando e controle (lei e pena), este artigo possui o 
escopo de identificar um mecanismo de célere aplicação, capaz de regular atividades 
econômicas das quais decorram importante dano ambiental. Busca-se atender ao presente 
objetivo, dialogando com normativas e doutrinas nacionais e internacionais, para além 
daquelas já positivados na Constituição Federal de 1988 e normativas esparsas.

Dessa forma, o problema da pesquisa reside em responder à problemática de se 
os instrumentos econômicos são capazes de atender a este objetivo, se enquadrando 
como um mecanismo de aplicação célere, com capacidade de regulação de atividades 
econômicas das quais resultem considerável dano ambiental. 

No desenvolvimento do artigo, é utilizado o método dedutivo, com aporte bibliográfico.

2 |  DESENVOLVIMENTO (IN) SUSTENTÁVEL
De modo geral, as nações possuem alguns objetivos em comum, dentre eles, está 

o desenvolvimento econômico e social. Diverge-se então, os meios para se alcançá-los e a 
distribuição destes avanços entre a população, o que está diretamente relacionado com o 
nível de desigualdade nos países e regiões.

Sabe-se que a América Latina é a região mais desigual do mundo (FUNDAÇÃO 
JOAQUIM NABUCO, 2016), bem como, as receitas nacionais, ou mais diretamente, 
o Produto Interno Bruto (PIB), não reflete diretamente a realidade social, de modo que 
um país pode ter altos ganhos econômicos, enquanto sua população encara a pobreza e 
privação de capacidades (SEN, 2010).

Além disso, segundo a ONU News (2021), a poluição atmosférica não só contribui 
para o aquecimento global impactando ecossistemas, como são a causa para cerca de sete 
milhões de mortes de pessoas por ano. Então, questiona-se o seguimento deste modelo de 
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desenvolvimento que prioriza o lucro de alguns, em detrimento da saúde de todos.
Há a urgência de se buscar formas de reduzir a poluição ambiental, buscando 

um desenvolvimento sustentável e o mais “limpo” possível. Inovação, desenvolvimento 
científico, pesquisa, novas tecnologias capazes de cumprir com esta necessidade 
emergente são muito importantes, mas assumir compromissos, definir metas e cumpri-las 
é básico. De outra forma, não há como se garantir a eficácia da proteção ambiental que se 
faz necessária.

No acordo de Paris de 2015 foram definidas inúmeras metas que passaram a 
integrar a agenda dos países signatários. O Brasil, por exemplo, se comprometeu naquela 
oportunidade em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% (quarente a três 
por cento) até 2030. Contudo, em 2020, o Governo Federal alterou a base de cálculo das 
metas nacionais, o que significou permissão para poluir mais (G1, 2021).

Nota-se que se faz imperioso mais do que assumir compromissos, mas demonstrar 
resultados. Os mecanismos de comando e controle existentes na legislação brasileira podem 
não ser suficientes diante manobras legais que legalizam níveis maiores de poluição, na 
contramão dos objetivos firmados nas Conferências do Clima da ONU anteriores, Acordo 
de Paris de 2015, dentre outros.

É certo que a transição de um modelo de desenvolvimento econômico agressivo 
ao meio ambiente para um modelo mais protetivo irá impactar muito mais os países em 
desenvolvimento e de terceiro mundo, do que os países desenvolvidos, visto que estes 
primeiros, de modo geral, obtém rendimentos através de atividades de contato direto com 
a natureza, como exploração de minérios, e cultivo de animais para o mercado global 
de carne. É por isso que o artigo 6º do Livro de Regras do Acordo de Paris tratou do 
financiamento e cooperação entre os países (GREENPEACE, 2021).

Todavia, os líderes mundiais tem associado o dispositivo acima com o mercado 
de carbono (GREENPEACE, 2021), deixando de atender a importante medida do Acordo 
de Paris de 2015 que estabeleceu um fundo anual de US$ 100.000.000.000,00 (cem 
bilhões de dólares americanos) destinado às nações pobres e em desenvolvimento 
que desenvolvessem políticas de redução das emissões, bem como de adaptação ás 
mudanças climáticas, como o aumento dos níveis oceânicos. Até o momento, tal fundo não 
foi regulamentado, sendo expectativa na COP26 (CNNBRASIL, 2021).

Ações são urgentes. Nas palavras do Presidente de Palau, Sr. Surangel Whipps 
Jr., quanto à ausência de destinação dos fundos prometidos no Acordo de Paris de 2015, 
“melhor nos bombardear do que nos deixar morrer lentamente” (VALOR, 2021).

Ora, esta preocupação recente da sociedade para com o meio ambiente tem 
exigido mais ações emergentes a cada novo momento de avaliação e diagnóstico global. É 
necessário, portanto, um mecanismo de implementação rápida, capaz de regular atividades 
econômicas das quais decorram importante dano ambiental.

Portanto, diante de tais preocupações internacionais, o Brasil possui um grande 
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desafio para cumprir os compromissos de proteção ao meio ambiente, sendo que faz-se 
necessário pensar formas eficazes de atender à necessidade dos problemas ambientais 
elencados por essas Convenções a nível global, em que os instrumentos de comando e 
controle (lei e pena) vastamente utilizado para a fiscalização e proteção do meio ambiente 
têm se mostrado insuficientes, dessa forma os instrumentos econômicos poderão ser uma 
possível resposta para atender essas demandas.

3 |  INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
Frisa-se que a preocupação com o meio ambiente é algo muito recente na 

sociedade, em que por tempos considerava-se que os recursos naturais eram infinitos e 
inesgotáveis, sendo feita a sua exploração sem qualquer preocupação com a preservação 
desses recursos para as futuras gerações. 

Tal ideia demonstrou ser um equívoco frente à possibilidade do seu esgotamento, 
em que a forma de exploração deveria ser repensada por ser uma ameaça ao pleno 
desenvolvimento humano. Nesse sentido, o marco efetivo da proteção ambiental, que 
delineou um pensamento mais ambientalista, foi em 1972, com a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente Humano, com a participação de 113 (cento e treze) países, 
19 (dezenove) órgãos intergovernamentais e mais de 400 (quatrocentas) organizações, na 
cidade de Estocolmo (GORCZEVSKI, 2008, p.294).

Afinal, conforme define Zambam (2012, p. 77) à respeito da relação entre Estado e 
mercado:

A legitimidade moral da atuação do Estado e do mercado precisa ser avaliada 
considerando a melhoria das condições de vida das pessoas, juntamente 
com as outras dimensões que caracterizam o ordenamento social, dentre 
as quais se podem destacar o uso equilibrado dos recursos ambientais, o 
desenvolvimento sustentável e a responsabilidade moral com as futuras 
gerações.

É essa legitimidade moral de atuação do Estado e do mercado que deve orientar o 
desenvolvimento, preocupando-se com o bem-estar social e com as gerações presentes 
e futuras.

Registre-se que desde a Conferência de Estocolmo de 1972, se multiplicaram 
documentos internacionais com o intuito de promover uma consciência de proteção e 
preservação do meio ambiente para que a qualidade de vida seja mantida. No entanto, 
a divergência do sistema econômico e a preocupação com o meio ambiente ganharam 
contornos expressivos, principalmente levantados por países em desenvolvimento, uma 
vez que poderia significar restringir as suas atividades econômicas e a possibilidade de 
seu desenvolvimento.

Nessa linha Estenssoro apud Guimarães (2019, p.49), destaca:

A ênfase em Estocolmo estava posta nos aspectos técnicos da contaminação 
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provocada pela industrialização acelerada, pela explosão demográfica e pela 
intensificação do processo de crescimento urbano o qual imprimia um caráter 
nitidamente primeiro-mundista à reunião. Não deveria surpreender o alto 
grau de resistência demonstrados pelos países de Terceiro Mundo naquele 
momento. Como resumiu o representante do governo da Índia em uma reunião 
preparatória para Estocolmo [...] ‘Os ricos se preocupam com a fumaça que 
sai de seus carros; e nós nos preocupamos com a fome’.

Dessa forma constata-se certa resistência de muitos países em desenvolvimento 
ao verificar que a possibilidade de desenvolver-se mais estaria ameaçada. Nessa linha, 
então, procurar pontos de convergência entre o sistema econômico e o meio ambiente se 
tornou um desafio. Nesse sentido, frente à aceleração da deterioração do meio ambiente, 
em que essa também atinge o desenvolvimento econômico e social, foi trazido em 1987, 
pelo Relatório de Gro Brundtland, o termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.

O Relatório Brundtland reconheceu que o crescimento econômico era 
necessário para trazer maior prosperidade ao mundo em desenvolvimento. 
Contudo, o desenvolvimento em geral teria que se tornar sustentável. A 
Comissão definiu o desenvolvimento sustentável como ‘o desenvolvimento 
que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
de as futuras gerações atenderem as suas necessidades’ (GIDDENS, 2010, 
p.87).

Neste cenário, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 
225 incorporou o conceito da sustentabilidade, ao reconhecer o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, havendo o dever da coletividade e do Poder Público 
preservá-lo e protegê-lo às presentes e futuras gerações. 

Da mesma forma, o Estado brasileiro possui um sistema de direito protetivo-
repressivo e se utiliza de instrumentos de comando e controle (lei e pena) para controlar o 
mau uso dos recursos naturais. Ainda assim, ao analisar o dilema existente entre o sistema 
econômico e o direito ambiental, constata-se que mesmo as atividades econômicas 
lícitas geram algum impacto ao meio ambiente, como as externalidades negativas. Essas 
externalidades, então, são esses custos oriundos da atividade produtiva que não integram 
os cálculos do produto, mas o seu ônus é repassado para a coletividade (DERANI, 2013).

Diante do exposto, com o fulcro de internalizar tais custos, destaca-se para tal o 
princípio do poluidor-pagador como mecanismo de responsabilização àquele que poluiu, 
sendo esses prejuízos acarretados por aqueles que exerceram e lucraram com os danos 
ambientais. Todavia destaca-se:

[...] no caso das normas com estrutura de comando e controle, o legislador 
impõe ao agente potencialmente causador de degradação ambiental um 
dever de redução ou modificação da atividade, sem apresentar-lhe o modo 
como deverá operar isso. Se os meios não estiverem disponíveis ou se 
estiverem a um custo superior ao risco da consequência de descumprimento 
da norma, a regra será simplesmente desobedecida (DERANI, 2013, p.258).

Tal situação fática em que o dano ambiental compensa economicamente não deve 
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ser objeto de dissidia Estatal, sob risco de todo o aparato normativo, inclusive o princípio 
do poluidor-pagador, perderem sua efetividade nestes casos, visto que, especialmente as 
grandes empresas, trabalham sob o objetivo norteador do lucro.

Nesse sentido, Norberto Bobbio (2007) defende uma espécie de ordenamento 
promocional, em que haja uma preocupação direcionada para com atos socialmente 
queridos ou desejáveis, ao invés daqueles indesejáveis, buscando através de incentivos, 
encorajar comportamentos adequados, e criar instrumentos para concretizá-los.

Esse entendimento vai além daquele positivado no art. 6º, II, da Lei n.º 12.305/2010 
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevendo em seu bojo, além do 
princípio do poluidor-pagador, o princípio do protetor-recebedor, visto que este último 
possui o condão de recompensar uma ação realizada que produza benefícios adicionais ao 
meio ambiente e à coletividade. Afinal, os incentivos defendidos por Bobbio existem antes 
ou durante esse “agir”, visando direcionar comportamentos socialmente benéficos.

Questiona-se, portanto, se somente os instrumentos de comando e controle seriam 
suficientes para garantir a proteção ambiental, bem como se seria eficiente no controle 
dessas externalidades, bem como vantajoso. Nessa linha expõe Varela (2001, p.13):

Os incentivos de mercado são também chamados de incentivos econômicos 
ou instrumentos de mercado, porque têm a finalidade de reduzir a 
regulamentação, dar maior flexibilidade aos agentes envolvidos perante 
alternativas, reduzir os custos de controle dos problemas ambientais e 
estimular o desenvolvimento de tecnologias mais limpas. [...]

Ainda, um exemplo que esse mesmo autor traz sobre incentivos de mercado ou 
instrumentos econômicos são os subsídios de produção menos poluente:

[...] subsídios de produção menos poluente – têm a finalidade de 
auxiliar monetariamente as empresas a cumprirem os padrões ambientais 
estabelecidos. Podem se dar através de subvenções, empréstimos 
subsidiados ou incentivos fiscais que estimulem as empresas a adotar 
medidas anti-poluição (VARELA, 2001, p.16).

Como visto, então, esses instrumentos alternativos aos instrumentos de comando e 
controle se mostram vantajosos, uma vez que dão maior flexibilidade aos atores de como 
atingir as metas de preservação e conservação ambiental.

Dessa forma, esses instrumentos econômicos ou de mercado demonstram ser uma 
alternativa interessante, dando maior eficácia aos critérios de sustentabilidade frente ao meio 
ambiente, ou seja, o uso dos recursos naturais deve ser equilibrado; de forma socialmente 
justa; e ambientalmente viável. Ainda assim, o uso dos instrumentos de comando e controle 
são necessários para coibir possíveis condutas lesivas ao meio ambiente, sendo que os 
instrumentos de mercado devem complementá-los, e não, substituí-los.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo de se identificar um mecanismo de implementação rápida, capaz de 
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regular atividades econômicas que delas decorram considerável dano ambiental, para 
além daqueles já positivados na Constituição Federal de 1988 e legislações esparsas, bem 
como, o problema que norteou a presente pesquisa, isto é, se os instrumentos econômicos 
são capazes de atender à este objetivo primeiro, foram parcialmente atingidos, uma vez 
que os instrumentos econômicos se apresentam como uma resposta para que o mercado 
se integre como ator no atingir as metas do desenvolvimento sustentável, promovendo o 
bem estar e proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Constata-se que esses instrumentos econômicos ou de mercado demonstram ser 
uma alternativa interessante, dando maior eficácia aos critérios de sustentabilidade frente 
ao meio ambiente, ou seja, o uso dos recursos naturais deve ser equilibrado; de forma 
socialmente justa; e ambientalmente viável. Contudo, o uso dos instrumentos de comando 
e controle ainda são necessários para coibir possíveis condutas lesivas ao meio ambiente, 
sendo que esses instrumentos de mercado devem ser complementares aos instrumentos 
de comando e controle e, não, substituí-los.

Além disso, mostra-se como necessária a criação de novos incentivos capazes de 
materializar os meios existentes para o direcionamento de ações adequadas e desejáveis 
em relação ao meio ambiente e aos recursos ambientais.

Por outro lado, a ideia de monetarização dos recursos naturais pode vir a se 
fortalecer com tal mecanismo, aumentando o distanciamento da ética e da economia.

Espera-se, por fim, que a oportunidade da COP26 seja aproveitada para a adoção de 
medidas concretas mais radicais e eficazes de proteção ambiental, com uma efetiva aliança 
entre os países, fornecendo sustentação aos países mais pobres e em desenvolvimento, 
conforme se pactuou no Acordo de Paris de 2015.
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