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IV CONGRESSO NACIONAL DA FEPODI

DIREITO AMBIENTAL, GLOBALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE I

Apresentação

Apresentamos à toda a comunidade acadêmica, com grande satisfação, os anais do IV 

Congresso Nacional da Federação de Pós-Graduandos em Direito – FEPODI, sediado na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –PUC/SP, entre os dias 01 e 02 de outubro de 

2015, com o tema “Ética, Ciência e Cultura Jurídica”.

Na quarta edição destes anais, como resultado de um trabalho desenvolvido por toda a equipe 

FEPODI em torno desta quarta edição do Congresso, se tem aproximadamente 300 trabalhos 

aprovados e apresentados no evento, divididos em 17 Grupos de Trabalhos, nas mais 

variadas áreas do direito, reunindo alunos das cinco regiões do Brasil e de diversas 

universidades.

A participação desses alunos mostra à comunidade acadêmica que é preciso criar mais 

espaços para o diálogo, para a reflexão e para a trota e propagação de experiências, 

reafirmando o papel de responsabilidade científica e acadêmica que a FEPODI tem com o 

direito e com o Brasil.

O Formato para a apresentação dos trabalhos (resumos expandidos) auxilia sobremaneira este 

desenvolvimento acadêmico, ao passo que se apresenta ideias iniciais sobre uma determinada 

temática, permite com considerável flexibilidade a absorção de sugestões e nortes, tornando 

proveitoso aqueles momentos utilizados nos Grupos de Trabalho.

Esses anais trazem uma parcela do que representa este grande evento científico, como se 

fosse um retrato de um momento histórico, com a capacidade de transmitir uma parcela de 

conhecimento, com objetivo de propiciar a consulta e auxiliar no desenvolvimento de novos 

trabalhos.

Assim, é com esse grande propósito, que nos orgulhamos de trazer ao público estes anais 

que, há alguns anos, têm contribuindo para a pesquisa no direito, nas suas várias 

especialidades, trazendo ao público cada vez melhores e mais qualificados debates, 

corroborando o nosso apostolado com a defesa da pós-graduação no Brasil. Desejamos a 

você uma proveitosa leitura!

São Paulo, outubro de 2015.



Yuri Nathan da Costa Lannes



A RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE SOBERANIA EM FACE DE QUESTÕES 
RELATIVAS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

THE RELATIVIZATION OF THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY IN THE FACE 
OF ISSUES RELATING TO CLIMATE CHANGE

Juan Pablo Ferreira Gomes

Resumo

A soberania nacional sempre foi um conceito utilizado pelos Estados quando da tomada de 

decisões acerca da elaboração e da vinculação a normas internacionais obrigatórias, 

mormente por meio da análise do chamado interesse nacional. Hodiernamente, contudo, 

existem questões somente podem ser devidamente tratadas pela cooperação entre os países, 

na medida em que extrapolam as fronteiras estatais. Nessa ordem de questões inserem-se as 

preocupações com as mudanças climáticas que se tem testemunhado no mundo, decorrentes 

do aquecimento global gerado pela emissão demasiada de gases de efeito estufa. Para tanto, 

faz-se necessário revisitar o conceito de soberania e atualizá-lo a essas preocupações. O 

presente estudo tem como escopo analisar as discussões e mudanças acerca do conceito de 

soberania em face dos problemas relativos às mudanças climáticas do ponto de vista histórico 

e normativo.

Palavras-chave: Soberania, Meio ambiente, Aquecimento global, Mudanças climáticas

Abstract/Resumen/Résumé

National sovereignty was always a concept used by States in the decision-making process of 

creation and linkage to mandatory international norms, mainly by analyzing the so-called 

national interest. In our times, however, there are issues that can only be properly addressed 

by cooperation between countries, to the extent that they surpass state borders. In the midst 

of these issues are the concerns about climate change that has been witnessed in the world, 

due to global warming generated by the emission of greenhouse gases. Therefore, it is 

necessary to revisit the concept of sovereignty and upgrade it to these concerns. This study 

has the objective to analyze the changes and discussions on the concept of sovereignty in the 

face of the problems related to climate change in a historical and legal point of view.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Sovereignty, Environment, Global warming, Climate 
change
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1 Introdução 

 

A soberania nacional sempre foi um conceito utilizado pelos Estados quando da tomada 

de decisões acerca da elaboração e da vinculação a normas internacionais obrigatórias, 

mormente por meio da análise do chamado interesse nacional.  

Hodiernamente, contudo, existem questões que somente podem ser devidamente 

tratadas pela cooperação entre os países, na medida em que extrapolam as fronteiras estatais. 

Nessa ordem de questões inserem-se as preocupações com as mudanças climáticas que se tem 

testemunhado no mundo, decorrentes do aquecimento global gerado pela emissão demasiada 

de gases de efeito estufa.   

Para que se cuide corretamente da questão, faz-se necessário revisitar o conceito de 

soberania e atualizá-lo ante tais preocupações, reconhecendo-se que a solução para o problema 

não pode ser buscada individualmente, mas de forma conjunta, uma vez que suas consequências 

afetarão indistintamente todos os Estados.  

 O presente estudo primeiramente enfrentará a noção clássica de soberania estatal. Após 

serão tecidas considerações sobre as consequências das mudanças climáticas. Por fim, será 

enfatizada a necessidade de relativização do conceito de soberania para fins de sem chegar a 

um instrumento internacional que permita tratar eficazmente o problema investigado. 

 

 2 Estado e Soberania 

 

O conceito de soberania está intrinsecamente relacionado à concepção de Estado, 

servindo de instrumento de legitimação do mesmo ao longo do tempo. Em um período de 

instabilidade política, ou de diferentes instâncias e esferas de poder atuantes tal qual no período 

feudal, a concepção clássica de soberania se desenvolve originariamente compreendida como 

o poder que não reconhece outro acima de si (superiorem non recognoscens). 

O direito passa a ser concebido a partir de um princípio centralizador, numa relação 

direta: soberano-súdito.  

Um dos grandes teóricos que exerce um papel fundamental na concepção clássica de 

soberania é o pensador francês Jean Bodin, que estabelece o poder soberano como absoluto e 

perpétuo (2011, p. 38). 

Tal concepção de acordo com o devir histórico vem sofrendo mutações desde a sua 

origem. Se em um primeiro momento, o detentor da soberania era o rei e, entre outras 
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características, esta era definida pela perpetuidade e por não conhecer limites de qualquer 

natureza; a soberania tinha, antes de tudo, o caráter de ser elemento essencial do Estado, a 

legitimação, posteriormente, passa advir do povo. 

De todo modo, o conceito de Estado Soberano pode ser analisado sob duas 

perspectivas: interna, compreendida como o poder supremo do Estado de impor normas aos 

particulares que reconhecem a autoridade estatal como a fonte legítima de direito e  externa, a 

qual se manifesta perante a comunidade internacional. Nesse prisma, a soberania se ergue com 

o intuito de manter a igualdade formal dos países, reconhecidos como soberanos e 

independentes pelos demais.  

O artigo 2º, § 7 da Carta na ONU confirma este princípio declarando que nenhum 

Estado é obrigado a se submeter a qualquer intervenção em assuntos domésticos, consagrando 

o princípio da autodeterminação.  

Historicamente, os tratados de “Paz de Westfália” (1648-1659), por exemplo, foram 

um dos primeiros textos normativos internacionais que elevaram o princípio da soberania 

nacional à estrutura da ordem mundial, sepultando a série de conflitos internos da Europa e 

proclamaram, dentre outras, as regras da não intervenção em assuntos internos de outros 

Estados e o respeito aos limites internacionais.  

Posteriormente, em 1791, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

asseverou que “o princípio de toda a soberania reside essencialmente na Nação. Sendo que 

nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que daquela não emane 

expressamente”. 

 Acontece que, a concepção de soberania tradicional se apresenta como inevitável 

aporia quando se apresentam questões de preocupação internacional. No contexto hodierno já 

existe alguma aceitabilidade para as intervenções por razões humanitárias efetivamente capazes 

de justificar o abalo da soberania. Como grande exemplo, a da Carta da ONU prevê o recurso 

de um cidadão contra o próprio Estado perante uma jurisdição internacional (FERRAJOLI, 

2002, p. 41).  

 

3 A mudança do clima como problema global 

  

O efeito estufa é o fenômeno pelo qual a atmosfera retém parte da energia solar que 

incide sobre a Terra, permitindo que o planeta permaneça aquecido. Trata-se de processo físico 
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natural, que se afigura indispensável para a existência de vida no mundo. Não obstante, a ação 

antrópica tem ampliado demasiadamente a dimensão desse fenômeno. 

 A ação humana vem causando modificações na composição dos gases atmosféricos, as 

quais decorrem principalmente de práticas industriais e agropecuárias inadequadas, da queima 

de combustíveis fósseis e da remoção da cobertura vegetal, tudo a gerar excessiva emissão de 

gases de efeito estufa e contribuir, em última instância, para o aumento da temperatura do 

planeta. 

 Como ressalta Silva (2010), 

Segundo o IPCC, o aquecimento global é inequívoco e vem ocorrendo segundo um 

ritmo cada vez mais acelerado. Além do aumento das temperaturas médias globais do 

ar e dos oceanos, verifica-se o derretimento generalizado de neve e gelo e a elevação do 

nível médio global do mar (IPCC, 2007a, p. 8). O Painel avalia que, até 2100, a 

temperatura média global aumentará entre 1,1ºC (limite inferior do cenário mais 

otimista) e 6,4ºC (limite superior do cenário mais pessimista). Em decorrência do 

aquecimento, o nível dos oceanos poderá subir de 0,18m (limite inferior do cenário mais 

otimista) a 0,59m (limite superior do cenário mais pessimista). Estima-se que, devido 

às emissões já realizadas até hoje, ocorreria ainda um aquecimento adicional de 0,6ºC 

ao longo do século XXI (IPCC, 2007a, p. 19). 

 Marcovitch (2012), por sua vez, apresenta o resultado dos estudos do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), constante do texto “Environment and 

Development Challenges: The Imperative to Act”, o qual destaca os seguintes aspectos 

relacionadas à questão climática: 

As emissões de GEE são uma das maiores ameaças à nossa prosperidade futura. O fluxo 

de emissões mundiais atualmente em cerca de 50 bilhões de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) por ano está crescendo rapidamente. 

Como os ecossistemas terrestres e oceânicos são incapazes de absorver todas as 

emissões anuais do mundo, as concentrações ou estoques de emissões de GEE na 

atmosfera adicionaram cerca de 445 ppm de CO2e aumentando a uma taxa de cerca de 

2.5 ppm por ano. 

Sem uma ação forte para reduzir as emissões, ao longo deste século serão adicionados 

provavelmente pelo menos 300 ppm de CO2e, alcançando concentrações de cerca de 

750 ppm CO2e ou superior no fim do século ou no início do próximo. 
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A avaliação do milênio dos ecossistemas globais demonstra que 15 dos 24 serviços 

ambientais dos ecossistemas avaliados estavam em declínio, 4 foram melhorando, e 5 

foram melhorando em algumas regiões do mundo e em declínio em outras regiões. (The 

Imperative to Act, 2012). 

Como consequência desse aumento constante nas emissões, tem-se observado o 

aumento da temperatura do planeta, que, segundo dados do PNUMA, cresceu em 0,4 graus 

Celsius de 1992 a 2010, retração das geleiras, da área coberta por neve e do gelo oceânico 

global; elevação do nível marítimo, a ameaçar a existência de pequenos países insulares, entre 

outros. 

Como assevera Garcia (2014), em comentários a relatório do Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla inglês), publicado em 2014: 

A Terra já está a enfrentar impactos das alterações climáticas “em todos os continentes 

e nos oceanos”. Por exemplo, mudanças no padrão de chuvas e o derretimento da neve 

e do gelo estão já a alterar o regime hidrológico. Na biodiversidade, também já se nota 

alteração na distribuição de algumas espécies. Há mais casos identificados de impactos 

negativos do que positivos sobre a agricultura. 

Com apenas 1,0 ou 2,0 graus Celsius de aumento da temperatura global em relação aos 

níveis pré-industriais a Terra enfrentará “riscos consideráveis”. Com 4,0 graus de 

aumento ou mais, os riscos são “elevados ou muito elevados”, incluindo extinções de 

espécies, amplos impactos na segurança alimentar, e até o comprometimento da vida 

normal ao ar livre, em algumas regiões, devido ao calor e à humidade. 

Percebe-se que se trata de problema global, a afetar todos os países indistintamente. 

Mesmo porque o meio ambiente não pode ser compartimentalizado, com fronteiras bem 

delimitadas, a exemplo do que ocorre com os limites entre os países. Nesse sentido, asseveram 

Freitas e Rey (2013): 

 

Ora, o ambiente em que todos vivem é um só, um mesmo planeta integrado pelos mais 

variados países, cujas ações podem interferir significativamente em todo o mundo. O ar 

que se respira é compartilhado por todo o globo, portanto, a poluição gerada no norte 

afeta todo o sul, e assim por diante. O que é mais importante se constatar é que as ações 

do homem e da natureza excedem o conceito geopolítico de território: um problema 

ambiental, em um país, em pouco tempo, pode afetar outras nações vizinhas, ou, até 

mesmo, Estados em continentes diferentes. (MACHADO, 2007)  
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Portanto, a questão climática não pode ser tratada de forma isolada, uma vez que os 

efeitos decorrentes das ações adotadas em determinado ponto do planeta, de forma individual, 

podem afetar globalmente toda a humanidade. 

As consequências do aquecimento da Terra são problemas que a cada dia tornam-se 

mais visíveis para sociedade mundial, independentemente da região em que se encontre, uma 

vez que as sequelas decorrentes da alteração climática pela atividade humana não conhecem 

fronteiras.  

Nas palavras de Freitas e Rey, 

Tal como a economia, que se torna global, com todas as facilidades que esta 

proporciona, também passam a ser globais os problemas decorrentes da falta de cuidado 

com o meio ambiente, fator durante muito tempo ignorado, que tem levado mais e mais 

a esta destruição. 

O meio ambiente é e deve ser questão central nas discussões nacionais e internacionais, 

prevalecendo sempre o dever de preservação sobre qualquer direito soberano de que 

qualquer país ou entidade possa ser detentor, mesmo que isto implique cooperação. 

Destarte, levando-se em conta que se trata de tema de interesse global, o tratamento 

adequado da alta emissão de gases de efeito estufa, geradora do aquecimento, deve ocorrer de 

forma conjunta, contribuindo todos os países em prol do fim comum de evitar as consequências 

nefastas previstas pela ciência em caso de confirmação dos prognósticos de aumento da 

temperatura do planeta em até 4,0 graus Celsius. 

Vale dizer, para se conseguir o objetivo de deter o aumento da temperatura média da 

superfície da terra no limite máximo de 2 graus Celsius, o esforço deve se dar de modo 

cooperativo, não cabendo mais falar em isenção de responsabilidades por parte de alguns países, 

uma vez que, repita-se, trata-se de problema que somente será adequadamente endereçado 

globalmente.  

Conforme alerta Marcovitch (2010), 

Para cumprir este objetivo as nações envolvidas teriam que reduzir entre 25% e 40% as 

suas emanações de GEE até 2020, com base nos índices de 1990. Até agora, os países 

mais ricos e as principais empresas do mundo não alcançaram sequer a metade do 

patamar ideal. Para manter as concentrações de gás carbônico em 450 partes por milhão 

será preciso que as emissões atinjam um pico em 2020 e comecem a declinar. China e 
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Índia não querem fixar um pico e países ricos estão divididos quanto a obrigação de 

cortar as emissões nesta escala. 

 Nesse ponto, faz-se fundamental a rediscussão da soberania, atrás da qual muitos países 

se escondem a fim de evitar a submissão a obrigações vinculantes quanto à redução das 

emissões, mormente porque os Estados não podem olvidar que suas ações podem afetar outras 

todas as outras nações do mundo.  

 A despeito disso, muitos Estados-nação não estão dispostos a submeter-se às 

convenções coletivas que limitam a sua liberdade de manobra. 

Como salientado, o mundo está sofrendo mudanças com o comportamento atual do 

clima, e o enfretamento dessas mudanças pressupõe ação conjunta de todos os países. 

O Protocolo de Quioto, assinado na 3ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, foi o primeiro instrumento internacional a 

prever metas vinculantes de redução das emissões de gases de efeito estufa.  

 O acordo, portanto, estabeleceu obrigações a um grupo de países, os desenvolvidos, mas 

isentou as nações em desenvolvimento, sob o argumento de que, historicamente, aqueles 

emitiram a maior quantidade de poluição desde os primórdios da 1ª Revolução Industrial, e 

estes devem se preocupar mais com seu desenvolvimento. 

 Contudo, de Quioto até os dias atuais, as emissões dos países em desenvolvimento, 

especialmente dos grandes países emergentes, mantiveram exacerbada crescente. Como 

informa Goldemberg (2010), as emissões de Indonésia, China e Brasil, cresceram, 

respectivamente, 281%, 231% e 166%.  

 Como se percebe, apesar de estabelecer metas vinculantes, o Protocolo de Quioto não é 

suficiente para endereçar adequadamente a questão climática, na medida em que libera dessas 

metas países que hoje respondem por 50% das emissões de gases de efeito estufa, em especial 

a China. Além disso, os Estados Unidos, que, por meio de seu então vice-presidente, Al Gore, 

empreenderam grande esforço na elaboração do ajuste, não contaram com aprovação de seu 

Senado, e por isso não se tornaram parte do Protocolo. 

 Atualmente, após o impasse gerado na COP-15, na Dinamarca em 2009, e do alento 

recobrado na COP-16, no México em 2010, as negociações estão centradas na implementação 

da Plataforma de Durban, resultado da COP-17, na África do Sul, em 2011. O objetivo dessa 
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plataforma de trabalho é produzir um novo protocolo, instrumento legal ou acordo aplicável a 

todas as Partes até 2015. Evidentemente, esse novo ajuste não prescinde da participação de 

Estados Unidos e, pelo menos, dos grandes países emergentes. 

 A despeito de ter representado um primeiro importante passo no trato da questão, com 

os países, naquele momento, despindo-se de seu poder soberano, isto é, de não prestar contas a 

qualquer outro Estado do que acontece em seus territórios, concordando em condicionarem suas 

atividades econômicas, em prol do cumprimento de suas obrigações. 

 Vale dizer, naquela oportunidade, os Estados desenvolvidos incluídos no Anexo I do 

Protocolo de Quioto assentiram que determinações produzidas externamente impusessem 

limites ao que, doravante, ocorreria em seus territórios. 

 Não obstante, tendo em vista as falhas existentes no acordo de Quioto, e a necessidade 

de sua substituição por um instrumento vinculante mais abrangente, a soberania volta a exercer 

papel importante no intento de reduzir o aquecimento global e atingir o objetivo de limitar o 

aumento da temperatura do planeta em 2 graus Celsius, na medida em que alguns países, 

mormente China e Estados Unidos, têm se mostrado refratários a se submeter a obrigações 

advindas de um acordo internacional. 

 Visavam esses países, a afastarem-se das amarras eventualmente impostas por um ajuste 

internacional, a fim de se manterem com plena liberdade em suas decisões a respeito de suas 

emissões de gases de efeito estufa.  

 Não obstante, esses comprometimentos unilaterais não são suficientes para a obtenção 

da meta de aumento da temperatura do planeta em no máximo 2 graus Celsius até o fim do 

século. Faz-se necessário, efetivamente, a adoção de um novo protocolo, com obrigações mais 

para todas as partes e com calendário para seu cumprimento. São, em suma, indispensáveis 

regras multilaterais e mediação permanente de instituições internacionais. 

Para tanto, segundo Alcântara e Silva (2013), a soberania estatal precisa moldar-se a 

“corresponsabilidade ecológica” que está surgindo e ela deve aliar-se ao Direito Internacional. 

Como ressaltam as autoras: 

A soberania em seu conceito “tradicional” de absoluta e indivisível não cabe na 

demanda ambiental, na qual o “aquecimento global só pode ser lidado através da 

cooperação por todos os membros da comunidade internacional”. O que não impede 
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que medidas locais sejam tomadas, mas elas teriam pouco efeito se tomadas única e 

exclusivamente perante o quadro internacional. 

 Portanto, com vistas ao devido tratamento da questão climática, por meio da conquista 

dos níveis necessários de redução da emissão de gases de efeito estufa que não acarretem 

consequências tão negativas ao planeta, uma mudança de postura por parte de alguns países se 

torna urgente. 

 Deve-se reconhecer a flexibilidade do conceito de soberania, que deve ser despida de 

sua característica clássica de absolutez, pois, a fim de que sejam adotadas as providências 

necessárias à proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos. E não se pode ignorar que 

essas providências, tendo em conta ordem de problemas que o mundo enfrenta, em grande parte 

transnacionais, exigem a tomada de decisões em conjunto. 

 Para tanto, deve ser abandonada a tentativa iniciada na COP de Copenhague de 

consagração do modelo de metas unilaterais de redução, a fim de que se volte ao caminho das 

negociações multilaterais de um instrumento global vinculante e se fortaleça o regime ambiental 

internacional. 

 A esse propósito, muito contribuiu a aprovação, na COP-17, realizada na África do Sul, 

em 2011, da Plataforma de Durban, que, em grande medida, representa um rompimento com o 

modelo que prevaleceu em Copenhague. Como ressalta Machado (2012): 

Sem dúvida o resultado mais significativo – e por que não dizer, histórico – foi a 

aprovação da Plataforma de Durban. A exemplo do Mandato de Berlim, de 1994, que 

deu origem ao Protocolo de Kyoto, a Plataforma de Durban lança uma negociação para 

fortalecer o regime e aumentar seu nível de ambição. O novo processo negociador 

deverá concluir-se, no máximo, até 2015, resultando em “protocolo, outro instrumento 

legal, ou resultado acordado com força legal”. Esse novo instrumento estará ancorado 

na Convenção do Clima – portanto sujeito a todos os princípios da Convenção – e 

deverá entrar em vigor a partir de 2020. Desta forma não haverá vazio entre o término 

do segundo período de cumprimento de Kyoto, por um lado, e do compromisso de 

redução dos demais países reafirmados em Cancún (como o compromisso brasileiro, 

que também se estende até 2020) e a entrada em vigor do novo instrumento. 

Logo, a soberania estatal deve atualizar-se e, principalmente em se tratando da questão 

do clima, deixar de ser vista como entidade que cria espaços compartimentalizados, em relação 

aos quais cada Estado tem livre disponibilidade. Ou seja, em vez de manter os países agindo 

isoladamente, conforme seus próprios interesses, a soberania deve ser tida como forma de 
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repartir as responsabilidades na redução das emissões, ficando cada país com o encargo de, em 

seu território, cumprir metas estabelecidas pelo conjunto de Estados. 

4 Conclusão 

O discurso de preocupação mundial com o meio ambiente e com sua tutela, repressiva 

e preventiva, tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas. Tal preocupação 

ultrapassa fronteiras e limites territoriais, bem como conceitos que não podem ser reconhecidos 

como estanques e incontestáveis.  

 A História do Direito é a história dos conceitos e do processo dialético no qual os 

mesmos se inserem. Portanto, o debate sobre os limites da soberania ante questões globais 

torna-se imprescindível no contexto contemporâneo. 

 Os efeitos da degradação ambiental em decorrência da ação humana tendem a atingir 

indistintamente as espécies habitantes do planeta terra, o que lança em uma perspectiva peculiar 

as típicas relações de causalidade que pautam os conceitos clássicos de territorialidade, 

espacialidade e soberania. 

 Os Estados, no contexto das relações internacionais, são lançados em um debate que 

impede ou impossibilita a lógica do isolacionismo e, no que tange aos demais agentes 

internacionais, o princípio clássico de autodeterminação e não ingerência em assuntos 

domésticos ganham um novo contorno.  

 Como usar a soberania e a autodeterminação como escudos para a responsabilidade 

comum dos Estados diante da periclitante situação de nosso planeta? Ainda que em maior ou 

menor grau a participação ativa dos agentes tenha levado a efeito a ação devastadora, os reflexos 

negativos da atividade poluente do homem não devem ser distribuídos de modo proporcional, 

não sendo, por óbvio, possível à natureza adotar o princípio da individualização da pena, 

sancionando proporcionalmente e gradativamente a quem lhe causou danos.  
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