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RESUMO 

A criminalidade organizada tornou-se um fenomeno mundialmente temido e repercute suas 
acoes em diversos setores sociais e orgaos estatais e particulares. Paises adotam modelos de 
legislacoes alienigenas com o intuito de barrar o crescimento exacerbado de tal forma 
criminosa. A importancia da pesquisa e debater a constitucionalidade da Lei de Combate ao 
Crime Organizado e, apos essa analise, verificar a eficacia dos institutos elencados na referida 
lei. Nesse contexto, observou-se a relevancia da Lei 9.034/95 para uma eficaz aplicacao das 
normas nela contida e uma efetiva diminuicao das organizacoes criminosas. Para tanto, 
utilizou-se dos metodos classicos de interpretacao, tais como o literal, sistematico, dedutivo. 
Angariou-se informacoes e opinioes em doutrinas e artigos especificos sobre a tematica 
proposta. Evidenciou-se no decorrer do presente trabalho a existencia de divergencias entre 
varios doutrinadores sobre a constitucionalidade da Lei objeto de estudo, a transgressao de 
direitos fundamentais do individuo e a eficacia de seus institutos. Mostrou-se a importancia 
do principio da proporcionalidade fundamentando-se na relativizacao dos direitos 
fundamentais do cidadao, em detrimento de um bem juridico maior: a seguranca social. 
Afirmou-se que alem da aplicacao dos institutos elencados na Lei em exame, deve existir um 
melhor aparelhamento policial, a criacao de forcas tarefas (reunindo varios orgaos, dentre os 
quais Policias, Receitas Estaduais e Federal, Ministerio Publico, etc.), facilitando a troca de 
informacoes e dados. Procurou-se enfatizar que o controle do crime organizado nao pode 
deixar de levar em conta tanto a prevencao como a repressao. Deve haver o surgimento de 
politicas sociais para oferecimento amplo de educacao, saude, moradia, sociabilizacao, etc. 
Ressaltou-se que a repressao ao crime deve se fazer presente nao apenas para frear os anseios 
sociais e sim para garantir de forma concentrada a seguranca da sociedade. 

Palavras-chave: crime organizado - constitucionalidade - eficacia - proporcionalidade 



ABSTRACT 

Organized crime has become a worldwide phenomenon and feared repercussions their actions 
in various social sectors and state bodies and individuals. Countries adopt model laws aliens 
with the aim of spreading growth exacerbated so criminal. The importance of search is 
debating the constitutionality of the Law on Combating Organized Crime, and, after that 
review, verify the effectiveness of the institutions listed in the law. In this context, there was 
the relevance of Law 9.034/95 for the effective application of the rules contained herein and 
an effective reduction of criminal organizations. For both, used are the traditional methods of 
interpretation, such as the literal, systematic, deductive. Angariou is information and views on 
specific doctrines and articles on the subject proposal. Evidenciou itself in the course of this 
work the existence of differences between various doutrinadores on the constitutionality of 
Law object of study, the transgression of fundamental rights of the individual and 
effectiveness of their institutes. It has proved the importance of the principle of 
proportionality grounds in the relativizing of the fundamental rights of citizens, to the 
detriment of a good legal greater: social security. It was stated that in addition to the 
implementation of the institutes listed in the Act under consideration, there should be a better 
rigging police, the creation of task forces (combining various organs, among them Police, 
State and Federal Revenue, prosecutors, etc.). By facilitating the exchange of information and 
data. Looked is emphasized that the control of organized crime can not fail to take into 
account both the prevention and the repression. There must be the emergence of social 
policies to offer comprehensive education, health, housing, socialization, and so on. He noted 
that the prosecution of crime should do this not only for frear the social concerns, but in order 
to ensure the safety concentrated society. 

Keywords - organized crime - constitutionality - effectiveness - proportionality 
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INTRODUgAO 

O crime surgiu com a sociedade. O advento da globalizacao diminuiu as fronteiras 

existentes entre os paises fazendo do mundo uma rede interligada de comunicacao. O 

surgimento de inovacoes tecnologicas trouxe modifica96es no cotidiano dos cidadaos que, 

consequentemente, mudaram seu modo de vida e sua visao de existencia. 

Concomitantemente, transpondo os regramentos penais, surgiram novas formas de 

transgressao de normas. Exemplo disso e o crime organizado que se tornou um fenomeno 

mundial, deixando suas maculas nas institui^oes governamentais e privadas. 

A criminalidade organizada constitui verdadeiro flagelo mundial que, alem de lucrar 

com as diferentes a9oes criminosas, tern conseqiiencias humanas e sociais dramaticas. As 

organiza9oes criminosas perturbam nao so o livre mercado e a concorrencia leal, mas tambem 

as proprias regras da convivencia social. Tern como finalidade basica o enriquecimento rapido 

e ilicito. Aglomeram suas atividades nas mais diversificadas areas de atua9ao (trafico de 

drogas, furto e roubo de veiculos, roubo de cargas, contrabando, corrup9ao, lavagem de 

dinheiro, roubos a bancos, sequestro, grupos de exterminio, entre outros), tentando muitas 

vezes acobertar seus crimes atraves de setores comerciais licitos, implantando seu poderio 

economico para melhor consecu9ao de seus resultados. 

No Brasil, virou moda falar em crime organizado atraves dos meios televisivos e 

impressos. Entretanto, muitas pessoas desconhecem o sentido juridico dado ao tema e, nao 

raro, o equiparam a qualquer crime de quadrilha ou bando que tern uma a9ao criminal eficaz. 

Em 03 de maio de 1995, o Brasil promulgou a Lei 9.034, tambem conhecida como Lei 

de Combate ao Crime Organizado. De inspira9ao italiana, tal norma instituiu, inicialmente, 

procedimentos investigatorios e meios de prova para crimes resultantes de a9oes de quadrilha 

ou bando. Por instituir mandamentos de exce9ao, visando atuar de maneira repressiva, foi 

bastante criticada tanto pela tecnica legislativa utilizada, como pelo carater austero trazido em 

seu bojo. Tal diploma legal foi alterado pela Lei 10.217, de 12 de abril de 2001, a qual 

introduziu a expressao "organiza96es criminosas", alterou os artigos 1° e 2°, caput, e 

acrescentou os incisos IV e V e o paragrafo unico, ao artigo 2°. 

Necessario mencionar que essa nova forma de criminalidade se caracteriza, 

fundamentalmente, por sua supranacionalidade, inexistindo fronteiras limitadoras; possui uma 

estrutura hierarquizada, onde as pessoas agem por intermedio de uma organiza9ao empresarial 

B1BU0TECA It 
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e um processo escalonado de atuacoes, com programas delinquenciais definidos; utiliza-se de 

alta tecnologia e poder de intimidacao como forma de garantir sua impunidade. 

A celeuma da presente lei encontra-se na propria definicao do que sao "organizacoes 

criminosas" no direito brasileiro e a respeito da constitucionalidade e eficacia de 

determinados dispositivos repressivos e procedimentais nela existentes. Varios doutrinadores 

afirmam serem inconstitucionais os institutos da presente lei, alegando que ferem principios, 

como o da dignidade da pessoa humana. A pesquisa tentara desenvolver argumentacoes que 

se contraponham a este pensamento. 

Para solucao das problematicas enfocadas nos diversos capitulos da presente 

monografia, utilizar-se-a dos metodos classicos de pesquisa cientifica, tais como o literal, 

dedutivo, sistematico, alem de desenvolver em alguns momentos estudo comparado com 

ordenamentos alienigenas. Como embasamento legal sera utilizada a Lei 9.034/95, com 

alteracoes trazidas pela Lei 10.217/01 e, como fonte de pesquisa, consultar-se-a periodicos e 

artigos de doutrinadores, com proficuo uso da internet. 

Para alcancar o desiderato proposto no primeiro capitulo abordar-se-a, inicialmente, a 

origem e o desenvolvimento do crime organizado no Brasil. Apesar da doutrina nao delimitar 

um marco exato para origem da primeira associacao criminosa, sera ilustrada a historia do 

cangaco e explicitado o jogo do bicho como primeira infracao penal organizada no Brasil. 

Como a Lei 9.034/95 nao procurou definir o que seriam acoes praticadas por organizacoes 

criminosas, procurar-se-a a explicacao do tema atraves de suas principals caracteristicas e 

dimensoes. Discorrer-se-a sobre a tipificacao do crime organizado e suas conseqiiencias no 

piano processual sera primordial para aprofundar o estudo dos efeitos do instituto na 

legislacao patria. 

No segundo capitulo serao delimitados os meios de controle do crime organizado, 

ressaltando seus meios de prova e procedimentos investigatorios, especificamente os 

institutos da acao controlada e infiltracao policial, o acesso a informacoes privadas e o juiz 

inquisidor, e a delacao premiada. Enfocar-se-a o combate ao crime organizado na Italia e o 

Direito Penal de Emergencia como fundamento para a criacao de uma legislacao de excecao. 

No terceiro capitulo sera demonstrada a problematica acerca da constitucionalidade e 

eficacia das formas de controle do crime organizado. Pela exposicao dos argumentos de 

diversos doutrinadores, mostrar-se-a divergencias de posicionamentos sobre pontos 

especiflcos do instituto, como por exemplo, a aplicacao do principio da proporcionalidade. 

Sequencialmente, irao ser expostas acepcoes de estudiosos sobre as formas de controle, mais 
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especificamente em relacao a acao controlada e infiltracao policial, delacao premiada e juiz 

inquisidor. 

Por fim, cumpre ressaltar que a analise que se desenvolvera nao tern a pretensao de 

esgotar a tematica, nem muito menos de individualizar um ponto especifico da estrutura 

normativa da Lei de Combate ao Crime Organizado. A missao que se iniciara e a de 

demonstrar que os instrumentos nela esbocados se constituem verdadeiras armas de repressao 

a violencia, sem que haja transgressao a preceitos principiologicos ou da tecnica juridica. 



CAPITULO 1 CRIME ORGANIZADO 

O homem e um ser gregario por natureza. Nos mais variados campos desenvolve 

complexos feixes de relacdes inter-pessoais. Nao e diferente com a pratica criminosa. Ao 

longo da historia, inumeros sao os exemplos de situacoes em que a "uniao" se deu para a 

consecucao de atividades delitivas. Hodiernamente, contudo, cada vez mais, a visualizacao de 

grandes grupos e/ou faccoes que se organizam para o cometimento sistematizado de crimes 

parece tornar-se algo comum, ficando a sensacao de que toda a sociedade esta a merce do 

poderio e da violencia advinda com a existencia dessas organiza9oes. 

Na inten9ao de analisar os instrumentos que foram criados na tentativa de coibir a 

proliferacao desse tipo de atividade criminosa cumpre, preliminarmente, examinar os 

primordios dos grupos que surgiram no Brasil e que podem ser caracterizados como 

associacoes criminosas, conjuntamente com a analise de seu desenvolvimento. A delimitapao 

das principais caracteristicas tern por espoco demonstrar a constru9ao do instituto do crime 

organizado, atraves de seus aspectos estruturais. De outro lado, urge imprescindivel a 

observa9ao das dimensoes afetas ao titulo do presente capitulo, mostrando de forma detalhada 

a amplitude atual das organiza96es criminosas e a suposta tendencia a considerar grupos 

criminosos como entes geradores de um "Poder Paralelo". Por fim, mostra-se a tipifica9ao 

atual do instituto e as suas conseqiiencias no piano processual. 

1.1 - Origem, desenvolvimento 

O crime organizado ou as associa9oes criminosas, nao possuem um marco inicial 

especifico na historia. Entretanto, afirmam alguns autores, entre eles Severino Coelho Viana 

(2006) que o primeiro grupo no Brasil, que pode ser considerado como associa9ao criminosa, 

foi o movimento conhecido como canga90. A area de atua9ao foi o sertao do Nordeste, 

durante os seculos XIX e XX, como maneira de lutar contra as atitudes de jagun90s e 

capangas dos grandes fazendeiros, alem de contestar o corolenismo. Pelas palavras do autor: 

Personificados na figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampiao, (1897-
1938), os cangaceiros tinham organiza9ao hierarquica e com o tempo 
passaram a atuar em varias frentes ao mesmo tempo, dedicando-se a 
saquear vilas, fazendas e pequenas cidades, extorquir dinheiro mediante 
amea9a de ataque e pilhagem ou seqiiestrar pessoas importantes e influentes 
para depois exigir resgates. Para tanto, relacionavam-se com fazendeiros e 
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chefes politicos influentes e contavam com a colaboracao de policiais 
corruptos, que lhes forneciam armas e municoes. 

De outro lado, pode-se perceber que a primeira infracao penal organizada no Brasil 

constituiu-se na pratica do "jogo do bicho", iniciada no seculo XX. Continuando seu relato: 

o Barao de Drumond criou o jogo com o intuito de arrecadar dinheiro para 
salvar os animais do Jardim Zoologico do Estado do Rio de Janeiro. 
Contudo, a ideia popularizou-se e passou a ser patrocinada por grupos 
organizados, os quais monopolizavam o jogo, corrompendo policiais e 
politicos. Consta que, na decada de 80, o jogo do bicho movimentou cerca 
de R$ 500.000,00 por dia com as apostas realizadas, sendo que de 04% a 
10% deste montante foi destinado aos banqueiros. 

Ainda no seculo XX, mais especificamente nas decadas de 70 e 80, outras 

organizacoes criminosas surgiram nas penitenciarias da cidade do Rio de Janeiro, como: a 

"Falange Vermelha", que nasceu no presidio da Una Grande, sendo formada por quadrilhas 

especializadas em roubos a bancos; o "Comando Vermelho", originado no presidio Bangu 1 e 

chefiado por lideres do trafico de entorpecentes; e o "Terceiro Comando", dissidente do 

Comando Vermelho e idealizado no mesmo presidio por detentos que discordavam da pratica 

de seqiiestros de crimes comuns praticados por grupos criminosos. No Estado de Sao Paulo, 

em meados da decada de 90, surgiu no presidio de seguranca maxima anexo a Casa de 

Custodia e Tratamento de Taubate, a organizacao criminosa denominada PCC - Primeiro 

Comando da Capital, que aplicando mais aparelhamento (carros para transporte de valores, 

desvio de chamadas de telefonia movel) e possuindo conexoes internacionais, utilizava-se do 

grupo para, dentre outros crimes, praticar extorsao de familiares de detentos, extorsao 

mediante seqiiestro e trafico de entorpecentes. 

Diante da observancia do desenvolvimento das associacoes criminosas, percebe-se que 

as atividades referentes ao crime organizado nao permanecem estagnadas. Organizacoes 

criminosas se especializam e expandem seu ramo de atuacao. Exemplo disso e que atualmente 

extraordinarios montantes dos cofres piiblicos sao desviados para contas de particulares, as 

quais sao abertas em paraisos fiscais no exterior. Tal pratica criminosa envolve escaloes do 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciario. Estes artificios de corrupcao de agentes estatais 

resultaram, supostamente, no impeachment do Presidente Collor em 1992, na renuncia de 

alguns deputados da Camara Federal, os quais manipulavam verbas piiblicas e ficaram 

conhecidos como "anoes do orcamento", e na cassacao do senador Luis Estevao e da prisao 
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do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Nicolau dos Santos Neto, devido ao 

superfaturamento na construcao da sede do referido tribunal. 

Por fim, cumpre ressaltar que as associacoes criminosas aglomeram suas atividades 

nas mais diversificadas areas de atuacao (trafico de drogas, furto e roubo de veiculos, roubo 

de cargas, contrabando, corrupcao, lavagem de dinheiro, roubos a bancos, sequestro, grupos 

de exterminio, entre outros), tentando muitas vezes acobertar seus crimes atraves de setores 

comerciais licitos, implantando seu poderio economico para melhor consecucao de seus 

resultados. Exemplo disse e o relatorio da Word Wild Fund1: 

o crime organizado, incluindo a Mafia Russa e os cartels de entorpecentes, 
estao adentrando no trafico ilicito de animais, devido ao seu carater 
lucrativo (de ate 800%), ao baixo risco de detencao e a falta de punicao. 
Nos Estados Unidos, mais de 1/3 da cocaina apreendida em 1993 provem da 
importacao de animais selvagens. Dessarte, em alguns casos, os animais sao 
levados juntamente com as drogas; em outros, sao usados como moeda de 
troca em lavagem de dinheiro. As pesquisas biologicas clandestinas, o 
comercio irregular de madeiras nobres da regiao amazonica e da mata 
atlantica, em especial o mogno, extraido dos Estados do Para e sul da Bahia, 
com a suposta conivencia de funcionarios do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (D3AMA), tambem sao considerados relevantes areas de atuacao 
do crime organizado no territorio nacional, com conotacoes transnacionais. 
Segundo relatorio final da CPI da Biopirataria, divulgado em 03-02-03, o 
comercio ilegal de animais movimenta aproximadamente RS 2 bilhoes por 
ano e, a comercializacao ilegal de madeira, R$ 4 bilhoes. 

1.2. Principais caracteristicas 

Por nao ser precisa, clara e pacifica a definicao de crime organizado e a dimensao das 

organizacoes criminosas previstas tanto na lei, como nas doutrinas que tentam explicar tais 

temas, deve-se buscar uma explicacao com base em suas caracteristicas. 

Juary C. Silva (1998), afirma existir uma criminalidade tradicional -

microcriminalidade - e uma avancada - macrocriminlidade, distinguindo-se estas pelo seu 

tamanho, intensidade e natureza. Conforme preceitua tal doutrinador: 

A microcriminalidade se caracteriza pela acao isolada de um agente, de 
forma impulsiva e, mesmo que em grupo, em concurso espontaneo, nao 
habitual e sem estabilidade. A macrocriminalidade se reveste de um carater 
empresarial, hierarquico, semelhante a um organismo privado, com direcao, 
gerencia e executivos. 

1 Relatorio divulgado em 17 de junho de 2002, pela organiza9ao nao govemamental Word Wild Fund (WWF) 
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Pelo ilustrado acima, depara-se com a complexidade das formas de atuacao das 

organizacoes criminosas e, pelo exposto, caracteriza-se o crime organizado como uma das 

modernas formas de macrocriminalidade. 

Continuando, o autor afirma que o crime organizado e caracterizado como um 

empreendimento sistematico, a semelhanca de uma atividade economica bem dirigida, ou 

melhor, de uma justaposicao de atividades distintas, que se concatenam sob direcao de um 

chefe. Existe certa impessoalidade da organizacao, que a aproxima de uma sociedade 

anonima. O moderno crime organizado nao possui contornos definidos no que diz respeito aos 

seus integrantes, diferentemente do que ocorria no passado. 

Hassemer (1997) sintetiza, a respeito da criminalidade organizada, nao ser esta apenas 

um organizacao bem manejada. E a corrupcao da legislatura, da magistratura, da policia, do 

Ministerio Publico. Diz que o crime organizado tern uma caracteristica particular: a ausencia 

de vitimas individuas, tanto pelo pouco vislumbre aos danos causados quanto pelo seu modus 

operandi, utilizando-se de pessoas sem antecedentes criminals, divisao exaustiva de tarefas, 

profissionalismo e o uso de tecnologia. 

Alberto Silva Franco (1995, p. 37) aponta, com sobridade e experiencia que: 

O crime organizado possui uma textura diversa: tern carater transnacional 
na medida em que nao respeita as fronteiras de cada pais e apresenta 
caracteristicas assemelhadas em varias nacoes; detem um imenso poder com 
base numa estrategia global e numa estrutura organizada que lhe permite 
aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade 
social de alto vulto; tern grande forca de expansao, compreendendo uma 
gama de condutas infracionais sem vitimas ou com vitimas difusas; dispoe 
de meios instrumentais de moderna tecnologia; apresenta um intricado 
esquema de conexSes com outros grupos delinqiiencias e uma rede 
subterranea de ligacoes com os quadros oficiais da vida social, economica e 
politica da comunidade; origina atos de extrema violencia; exibe um poder 
de corrupcao de dificil visibilidade; urde mil disfarces e simulacoes e, em 
resumo, e capaz de inerciar ou fragilizar os poderes do proprio Estado. 

Para Adriano Oliveira (2004), as principals caracteristicas do crime organizado 

integralizam-se em acumulacao de poder economico (do qual e derivado da necessidade de 

"legalizar" o lucro obtido ilicitamente), o alto poder de corrupcao, a criminalidade difusa, 

caracteristicas mutantes, o alto poder de intimidacao, conexoes locais e internacionais e na 

divisao de territorios para atuacao. 

Fundamenta a primeira caracteristica - acumulacao de poder economico - narrando 

que as organizacoes criminosas, como grupos que visam obter lucros, tentam atraves de suas 

acoes delituosas acrescer poder economico, atuando em contrapartida das atividades 
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permitidas pelo Estado. Com isso gera-se um circulo vicioso que os leva a necessidade tornar 

legais tais atos e condutas, auferindo mais rendimento e acarretando a lavagem de dinheiro 

atraves de paraisos fiscais (Panama, Ilhas Caymam, Uruguai, Ilhas Virgens Britanicas, 

Andorra, dentre outros). 

Continuando com a exposicao das caracteristicas, afirma: 

i 

o alto poder de corrup9ao e direcionado aos agentes politicos e as varias 
autoridades que compoe as tres esferas de poderes estatais - Executive 
Legislativo e Judiciario, bem como aos Membros do Ministerio Publico e 
da Policia Judiciaria. 

Desta forma, as organizacoes criminosas tentam, e muitas vezes conseguem, dar 

continuidade as suas atividades ilicitas, corrompendo tais autoridades, gerando com isso uma 

grande sensa9ao de impunidade. 

Quanto a caracteristica da criminalidade difusa, para Alline Gon9alves Gon9alez e 

outros (2004), esta decorre da nao existencia de pessoas individuals para a pratica de seus atos 

ilicitos. Isso quer dizer que as vitimas nao sao predeterminadas, ou seja, nao sao conhecidas. 

Dessa forma, configura-se como obstaculo a repara9ao dos danos causados pelas organiza9oes 

criminosas, uma vez que no momento em que se descobre a infra9ao, os danos sao imensos e 

irreparaveis, restando ao Poder Publico o rastreamento da quantia estimada, o que e de dificil 

consecu9ao, haja vista a morosidade, dificuldade e poucos resultados efetivos. 

Luciana Lie Kuguimiya (2004, p. 3), para explicar que as organiza96es criminosas 

possuem caracteristicas mutantes, aduz que: 

Utilizam-se de empresas de "fachada", terceiros (laranjas) e contas 
bancarias especificas como meios impeditivos de visibilidade de sua 
atua9ao pelo Poder Publico. Outrossim, de tempos em tempos alteram a 
denomina9ao e estrutura de suas empresas, levando-as para lugares diversos 
e criando outras contas bancarias. 

Paulo Marcelo de Aquino Lopes (2004), assevera que o alto poder de intimida9ao 

encontra-se ligado intrinsecamente com a rela9ao destes grupos com a sociedade. Por um 

lado, impoe a "lei do silencio" aos membros do crime organizado, assim como aos terceiros 

que convivem ou sao mantidos sob sua administra9ao, atraves de meios rigorosos e crueis de 

violencia. Conquistam a simpatia da sociedade, exercendo sobre elas controle tao exacerbado 

que criam regras de conduta para induzi-los a agir de acordo com as vontades da organizacao. 
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Como fonte de esclarecimento, vale a pena ressaltar as dez caracteristicas do crime 

organizado enumeradas pela Academia Nacional de Policia Federal: 1) planejamento 

empresarial; 2) antijuridicidade; 3) diversificacao de area de atuacao; 4) estabilidade dos seus 

integrantes; 5) cadeia de comando; 6) pluralidade de agentes; 7) compartimentacao; 8) 

codigos de honra; 9) controle territorial; 10) fins lucrativos. 

Pelas caracteristicas apresentadas por diversos doutrinadores, percebe-se que o crime 

organizado tern, na maioria das vezes, carater transnacional, na medida em que nao respeita as 

fronteiras de cada pais e apresenta caracteristicas assemelhadas em varias nacoes; detem um 

imenso poder com base em estrategia global e numa estrutura organizativa que lhe permite 

aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto vulto; 

tern grande forca de expansao compreendendo uma gama de condutas infracionais sem 

vitimas ou vitimas difusas; dispoe de meios instrumentais de moderna tecnologia; apresenta 

um intrincado esquema de conexoes como outros grupos delinqiienciais e uma rede 

subterranea de ligacoes com os quadros oficiais da vida social, economicas e politica da 

comunidade; origina atos de extrema violencia; urde mil disfarces e simulacoes e, em resumo, 

e capaz de inerciar ou fragilizar os Poderes do proprio Estado. 

1.3. Dimensoes das organizacoes criminosas: Poder Paralelo 

As dimensoes das organizacoes criminosas vem ganhando projecao e contornos antes 

nao imaginados. O crime organizado, indiscutivelmente, e um dos maiores problemas da 

sociedade contemporanea. Nos dias atuais, em razao dos meios de comunicacao, das financas 

etc., ganhou novas delimitacoes. 

Adriano Oliveira (2004), apresenta as caracteristicas das dimensoes das organizacoes 

criminosas em macro, meso e micro, as quais sao analisadas de acordo com a influencia 

territorial, com as atividades economicas ou o Poder economico, com o Poder institucional e 

com o Poder de acao. 

Segundo sua brilhante licao, a dimensao macro e caracterizada pelas relacoes com 

diversoes paises, tornando-se um poder global. Possui suas atividades economicas ligadas a 

lavagem de dinheiro, envolvendo grandes somas de capital e empresas com sedes em varias 

localidades do mundo. Geralmente, o dinheiro e escondido em paraisos fiscais. O alto poder 

de corrupcao e uma caracteristica relevante, pois atores estatais, ou seja, autoridades ligadas 

aos tres Poderes do Estado, ao Ministerio Publico e a Policia Judiciaria, realizam atividades 

relevantes e apoiam o grupo com a "nao fiscalizacao das acdes criminosas", conseguindo, 
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desta forma, expandir suas atividades para limites territoriais internacionais. Nao possui 

controle de areas de atuacao especificas. Podem estar associados a grupos terroristas ou 

estarem praticando atos terroristas. 

Continua o autor mencionando que a dimensao intermediaria, a meso, delimita suas 

relacoes territoriais em um mesmo pais e com muitas areas em uma mesma regiao. Podem 

ocorrer relacoes com outros paises, mas nao na envergadura da dimensao macro. Nesta 

dimensao os agentes tentam escapar da fiscalizacao atraves da aplicacao do lucro ilicito com 

lavagem de dinheiro, no ambito nacional e ate mesmo internacional, logicamente, neste 

ultimo, de forma nao tao acentuada como a dimensao mostrada acima. Como a corrupcao de 

agentes estatais e um fator relevante na caracterizacao do crime organizado, nesta fase 

tambem nao poderia deixar de atuar. Entretanto, se existir participacao de atores estatais 

internacionais, estes nao tern uma participacao tao acentuada. Quanto ao Poder de acao, 

apenas diferenciam-se da macro por nao ser exacerbada e primordial a atuacao em nivel 

internacional. 

Por fim, diz que a dimensao micro diferencia-se das outras duas apenas na 

abrangencia. Possui relacoes escassas e, quando ocorre, se da numa mesma regiao. Nao existe 

o processo de lavagem de dinheiro, o lucro obtido serve geralmente para comprar mais 

drogas. Comumente contam com o apoio de algum politico da localidade, como prefeito, 

vereador, ou ate mesmo um lider comunitario. Exerce controle apenas da sua boca de fumo, 

ou de bocas de fumo. 

O que se observa, de um modo geral, e que as organizacoes criminosas possuem uma 

estrutura empresarial (pouco acentuada na dimensao micro), com agentes constituindo sua 

base e que realizam diversas atividades gerenciadas por integrantes de media importancia, 

ganhando a simpatia da comunidade em que atuam - realizando ampla oferta de prestacoes de 

servicos sociais, aproveitando-se da omissao do aparelho estatal. 

Desta forma, grupos criminosos interagem com a sociedade com o intuito de criar em 

suas mentes a ideia de que o Estado nao lhes da o necessario apoio para melhorar suas 

condicoes de existencia - falta de melhoramento na educacao e na saude - e, atraves de 

grupos de apoio, de novas fontes de renda (mesmo que algumas vezes ilicita) e centros de 

entretenimento, aproveitando-se da negligencia estatal, montam uma estrutura capaz de 

comandar e influenciar o modo de vida dos habitantes de uma determinada area, impondo 

com isso, regras e condutas as quais todos devem respeitar. 

As organizacoes criminosas tentam degredir a imagem de entidades e organizacoes 

publicas, desprezam o senso comum de direito e criam normas imperativas de conduta para 
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sobrepo-las as regras condizentes com o "Poder Oficial", ou seja, com o poder legalmente 

constituido que forma o Estado Democratico de Direito. 

Para uma melhor explicacao do tema, e necessaria a conceituacao do que seja "Poder 

Paralelo". So para ilustrar e mostrar a area de abrangencia de tal poder, merece colacao as 

seguintes palavras de Gisele Leite (2003): 

Nas favelas, como nos centros urbanos proximos a elas e sujeitos a 
influencia do poder paralelo, nao ha lei, nao ha direito, nao ha defesa, nao 
ha a menor seguran9a. Dominam os dirigentes do crime. E agem sem 
piedade, sem misericordia, sem pena, como se estivessem a se vingar do 
homem comum, da sociedade indefesa e apavorada. 

O Poder Paralelo e um conjunto de normas e regras que concorre com o poder politico, 

sendo exercido perversamente com abuso do poder oficial para mostrar onipotencia. A 

influencia psicologica desse poder paralelo possibilita a deterioriza9ao da personalidade de 

quern esta sob seu dominio. 

1.4. Tipifica9ao do Crime Organizado no Direito Penal 

A tipifica9ao das condutas delitivas individuais previstas na lei, e incompativel com a 

complexidade do tema crime organizado, devido ao numero variado e intricado de condutas 

que o compoe. 

Para Claux Roxin (2001), a conceitua9ao normativa se faz possivel mediante a 

aproxima9ao de tres criterios: estrutural (numero minimo de integrantes), finalistico (rol de 

crimes a ser considerado como de criminalidade organizada) e temporal (permanencia e 

reitera9ao do vinculo associative). Assim, sendo seu entendimento, e possivel considerar 

crime organizado como aquele praticado por, no minimo, tres pessoas, permanentemente 

associadas, que praticam de forma reiterada determinados crimes a serem estipulados pelo 

legislador, em consonancia com a realidade de cada Pais. 

Afora isso, deve-se perceber que o conceito de crime organizado esta inserido numa 

atual forma de cria9ao de conceitos normativos chamados de clausula geral. 

As clausulas gerais constituem uma tecnica legislativa, caracteristica da segunda 

metade deste seculo, como resposta a especificos e determinados problemas de conceitua9ao 

que derivavam dos enca^os contemporaneos. Por essa razao, utilizando-se de terminologias 

cientificas, economicas, sociais, etc., tornou diferente o modo de legislar, integrando nao so 

conceitos juridicos predeterminados para a cria9ao de normas. 
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Para Judith Hofrneister Martins Costa (1998, p. 129): 

estes novos tipos de normas buscam a formulacao da hipotese legal 
mediante o emprego de conceitos cujos termos tern significados 
intencionalmente vagos e abertos, os chamados "conceitos juridicos 
indeterminados". Por vezes, e ai encontraremos as clausulas gerais 
propriamente ditas, o seu enunciado, ao inves de tracar punctualmente a 
hipotese e as suas consequencias, e desenhado como uma vaga moldura, 
permitindo, pela vagueza semantica que caracteriza os seus termos, a 
incorporacao de principios, diretrizes e maximas de conduta originalmente 
estrangeiros ao corpus codificado, do que resulta, mediante a atividade de 
concrecao destes principios, diretrizes e maximas de conduta, a constante 
formulacao de novas normas. 

Dessa forma, conseguiu o legislador, atraves desta tecnica legislativa (apesar de vaga), 

acompanhar a evolucao da sociedade. Em que pese as elucidacoes feitas acima, deve-se 

observar a tentativa, durante a criacao da lei, de definir o tema. 

O art. 2° do Projeto de Lei n° 3.519/89, estipulava que: 

Para efeitos desta lei, considera-se organizacao criminosa aquela que, por 
suas caracteristicas, demonstre a existencia de estrutura criminal, operando 
de forma sistematizada, com atuacao regional, nacional e/ou internacional. 

Desse modo, este projeto nao partiu de uma nocao de organizacao criminosa, nao 

definiu crime organizado por seus elementos essenciais, nao arrolou as condutas que 

constituiriam criminalidade organizada e nem procurou aglutinar essas orientacoes para 

delimitar a materia. Optou somente, num primeiro momento, por equiparar a organizacao as 

acoes resultantes de quadrilhas ou bando atraves de seu artigo 1°. 

Posteriormente, a lei n° 10.217/01 alterou dispositivos da Lei n° 9.034/95 (artigos 1°, 

2°, caput) e incluiu o paragrafo unico e os incisos IV e V, ao artigo 2°, contudo, nao 

solucionou o problema da conceituacao de crime organizado, apenas fez a distincao entre 

crimes de quadrilha ou bando e de associacao criminosa do crime organizado. O artigo 1° 

passou a vigorar com o seguinte texto: 

Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatorios que 
versem sobre ilicitos decorrentes de acoes praticadas por quadrilha ou 
bando ou organizacoes ou associacoes criminosas de qualquer tipo. 

Registre-se que, pelo texto atual, a lei incide nos ilicitos decorrentes de: quadrilha ou 

bando, organizacao criminosa e associacao criminosa. Como se percebe, com o advento 
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da Lei 10.217/01, estao perfeitamente delineados tres conteudos diversos: organizacao 

criminosa (que esta enunciada na lei, mas nao tipificada no nosso ordenamento juridico), 

associacao criminosa (ex.: Lei de Toxicos, art. 14; art. 18, I I I ; Lei 2.889/56, art. 2°: 

associacao para pratica de genocidio) e quadrilha ou bando (artigo 288, do CP). 

Na opiniao de Luiz Flavio Gomes (2002), o conceito de crime organizado abrange: 

(a) a quadrilha ou bando (art. 288 do CP), que claramente (com a Lei 
10.217/01) recebeu o rotulo de crime organizado, embora seja fenomeno 
completamente distinto do verdadeiro crime organizado; (b) as associacoes 
criminosas ja tipificadas no nosso ordenamento juridico (art. 14 da Lei de 
Toxicos, art. 2° da Lei 2.889/56 v.g. assim como todas as que porventura 
vierem a se-lo e (c) todos os ilicitos delas decorrentes ("delas" significa: da 
quadrilha ou bando, assim como das associacoes criminosas definidas em 
lei). Referido conceito, em conseqiiencia nao abrange: (a) a "organizacao 
criminosa" por falta de definicao legal; (b) o concurso de pessoas (os 
requisitos da estabilidade e permanencia levam a conclusao de que 
associacao criminosa ou quadrilha ou bando jamais podem ser confundidos 
com o mero concurso de pessoas, que e sempre eventual e momentaneo). 

Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio de acao direta de 

inconstitucionalidade n° 1570, ajuizada pela Procuradoria Geral da Republica, decidiu a 

inconstitucionalidade parcial do art. 3° da Lei 9.034/95, alegando que a Lei Complementar n° 

101/01, norma esta superveniente e de hierarquia superior, regulou a questao do sigilo 

bancario e financeiro nas acdes praticadas por organizacoes criminosas, revogando, por 

incompatibilidade, dispositivos da Lei 9.034/95. 

1.5. Conseqiiencias do Crime Organizado no piano processual 

No piano processual, o crime organizado, devido ao seu carater multiforme, tambem 

requer o desenvolvimento de estrategias diferenciadas dos crimes comuns, na medida em que 

se busca uma maior eficiencia, ou seja, almeja a diminuicao da criminalidade e trata de forma 

mais energica os agentes que cometem delitos afetos a tal instituto. 

Na Lei n° 9.034/95, os dispositivos processuais sao tratados nas disposicoes gerais em 

seus artigos 4° ao 10. O crime organizado, devido ao seu carater multiforme, requer o 

desenvolvimento de estrategias diferenciadas dos crimes comuns, na medida em que se busca 

uma maior eficiencia. Os orgaos da policia judiciaria estruturarao setores e equipes de 

policiais especializados no combate a acao praticada por organizacoes criminosas (artigo 4°). 
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O artigo 5° trata da identificacao criminal. Afirma que devem ser realizadas, 

independente da identificacao civil as pessoas envolvidas com a acao praticada por 

organizacoes criminosas. A regra e o artigo 5°, inciso LVIII , que reza: "o civilmente 

identificado nao sera submetido a identificacao criminal, salvo as hipoteses previstas em lei". 

Ou seja, o artigo retro citado e a excecao. 

O instituto da delacao premiada - ou colaboracao espontanea e eficaz, e proveniente do 

direito italiano de emergencia e esta previsto no do art. 6°: "nos crimes praticados em 

organizacao criminosa, a pena sera reduzida de um a dois tercos, quando a colaboracao 

espontanea do agente levar ao esclarecimento de infracoes penais e sua autoria". 

Segundo Ada Pellegrini Grinover (1995, p. 20): 

e o concorrente que, antes da sentenca condenatoria, ajuda as autoridades 
policiais e judiciarias na colheita das provas decisivas para a individual e 
captura de um ou mais autores dos crimes ou fomece elementos de prova 
relevantes para a exata reconstituicao dos fatos e a descoberta dos autores. 

Percebe-se, atraves do art. 7°, que "nao sera concedida liberdade provisoria, com ou 

sem fianca, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participacao na organizacao 

criminosa". Convem ressaltar, que mesmo que o agente tenha participado de crime 

organizado, e necessario que a sua atuacao tenha sido de grande relevancia no evento, para 

que o Estado lhe negue o direito a liberdade provisoria, inclusive a fianca. 

Ademais, a presente Lei em estudo cuidou tambem do prazo maximo da prisao 

processual, afirmando que tera duracao maxima (prazo para encerramento da instrucao 

criminal) de 81 (oitenta e um) dias, quando o reu estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, 

quando solto (arts. 8° e 9°). 

Outrossim, e imprescindivel explicitar a vedacao do direito de recorrer - apelar - em 

liberdade (art. 9°). Tal assertiva encontra orientacao na Sumula 09 do STJ: "A exigencia de 

prisao provisoria, para apelar, nao ofende a garantia constitucional da presuncao de 

inocencia". 

Resta observar que os condenados por crimes decorrentes de organizacoes criminosas 

iniciarao o cumprimento da pena em regime fechado. 



CAPITULO 2 MEIOS DE CONTROLE DO CRIME ORGANIZADO 

Concluida de forma sucinta a analise da individualizacao e caracteriza9ao das 

organiza96es criminosas, mister se faz elencar os principals meios de controle e repressao que 

foram criados na tentativa de coibir o surgimento e desenvolvimento desse tipo de atividade 

ilicita. Notando que cada realidade nacional pode ensejar a produ9ao de norma repressiva 

diversificada, procurar-se-a introduzir elementos de apoio a discussao que se levantara em 

linhas futuras. A pretensao do capitulo que se segue e apresentar de forma sistematizada os 

principais instrumentos que no Brasil foram desenvolvidos para o combate ao crime 

organizado, nao tendo a audacia de querer esgotar a tematica, mas, como mencionado, 

fornecer elementos de discussao suficientes para as indaga9oes que se seguirao. 

2.1 Notas sobre o crime organizado na Italia 

Inicialmente, e necessario frisar que a Italia e largamente conhecida, quando se fala em 

crime organizado, pela atividade da mafia siciliana, a qual utilizava muitas vezes canais legais 

de imigra9ao para expandir sua area de atua9ao para outros paises. 

Segundo Ada Pellegrine Grinover (1995, p. 20), no sistema italiano, entende-se por 

organiza9ao criminosa do tipo mafioso: 

E formada por tres ou mais pessoas, em que os que a integram se valem da 
forca de intimidacao do vinculo associativo e da condicao de sujeicao e 
silencio que dela deriva para cometer crimes, para adquirir de modo direto 
ou indireto a gestao ou o controle de atividades economicas, de concessoes, 
autorizacoes, empreitadas e servicos publicos, ou para auferir proveitos ou 
vantagens injustas para si ou para outrem. 

Ve-se que a legisla9ao italiana, diferentemente da brasileira, propos-se em defmir 

pormenorizadamente o que la e entendido por "organiza9ao criminosa". Destaca-se o 

importante aspecto corruptivo das "sociedades mafiosas" na tipifica9ao, especialmente o 

carater economico e politico, alem de caracteristicas especificas, como a lei do silencio e a 

coercibilidade que tambem e utilizada entre os membros da associa9ao. 

Walter Maierovitch (2005) acusa que o termo "mafia" nao deve apenas ser aplicado na 

Italia. Ele seria um modelo de organiza9ao criminosa que poderia ser adotado em diversos 

paises diferentes. Tern como caracteristica a dedica9ao a atividades marcadamente 
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criminosas, como trafico de drogas, prostituicao, jogos de azar, alem do financiamento de 

atividades economicas licitas com o produto dos crimes. 

As organizacoes criminosas possuem diferentes denominacoes de grupos, nos mais 

diversificados paises, tais como: a Triade Chinesa, a Casa Nostra na Italia, o Comando 

Vermelho no Brasil, a Yakusa no Japao, os Assassinos da Mao Negra na Arabia, as mafias 

dos Estados Unidos, ou U.S. Mafias. 

Como retrata Antonio Carlos Teixeira de Mello (2001), com a crescente onda de 

criminalidade na Italia, foi instituida a Operacao Maos Limpas contra a mafia. A legislacao de 

combate ao crime organizado foi criada atraves de leis anti-terrorismo, anti-sequestro, anti-

mafia e medidas de protecao aos que colaborarem com a justica, a chamada delacao premiada. 

Houve mudancas no Codigo Penal, no estatuto de ritos, na lei de execucoes penais e muitas 

medidas urgentes foram levadas a efeito. Destacaram-se entre elas: o agravamento da pena, a 

ampliacao dos poderes de investigacao da policia judiciaria, encarceramentos preventivos 

obrigatorios, entre outros. 

Cervini (2003, p. 25), afirma: 

Ainda que o modelo italiano peque por vicios contra a ordem 
constitucional, tendo em vista a rapida resposta pretendida pelo Estado aos 
anseios da populacao como um todo, e necessario perceber que os 
resultados positivos da "operacao maos limpas", so foram possiveis com a 
reestruturacao tanto do Ministerio Publico como da policia judiciaria, 
estando esta sob a supervisao daquele, os quais atuaram e atuam em 
conjunto. 

Percebe-se que a resposta italiana ao combate da criminalidade organizada, inspiradora 

em parte da brasileira, efetivou-se atraves de medidas de urgencia, com tratamento austero e 

investimento macico no setor de investigacao, diminuindo desta forma os resultados 

aterrorizantes da criminalidade exercida pelas organizacoes criminosas. 

2.2 Direito Penal de Emergencia ou de Excecao: 

Segundo o jurista Italiano Luigi Ferrajoli (1997, p. 55): 

deve-se entender por direito penal de emergencia ou de excecao duas 
coisas: uma jurisdicao de excecao e uma legislacao penal excepcional frente 
a Constituicao. Nesta com relacao ao crime organizado na Italia, tem-se 
uma disciplina processual diferente da utilizada para processos normais. 
Com esses dados, leva-se a crer que a cultura emergencial criada no seio da 
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populacao condicionou a "instrumentalidade da justica", maculando o 
Direito Penal com uma forte crise constitucional, para nao falar em crise 
existencial. 

Winfried Hassemer (1997, p. 57) aponta que a politica adotada contra o 

desenvolvimento da atividade criminal sempre foi "orientada por ideais politicos", sendo a 

intervencao estatal italiana nao pautada pelos canais juridicos e sim tendo uma legitimacao 

politica. A pedra angular do direito de emergencia passaria a ser o bem estar do Estado. Ha 

uma busca por uma rapida punicao por parte do Estado, principalmente em casos explorados 

exaustivamente pela midia. Existe uma reacao "simbolica" consagrada em duas vertentes: 

supressao de direitos e garantias fundamentals e aumento de pena, como foi o caso, no Brasil, 

com a Lei 8.072/90 e o posterior enquadramento do homicidio qualificado como crime 

hediondo. 

Observa-se que quando se fala em direito penal de emergencia - ou direito penal de 

excecao - tem-se como exemplo concreto a operacao de combate ao crime organizado feita na 

Italia. 

Conforme explica Fauzi Choukr (2002) ao fazer referenda a palavra excecao presente 

em tal principio: Emergencia vai significar aquilo que foge dos padroes tradicionais de 

tratamento pelo sistema repressivo, constituindo um subsistema de derrogacao dos canones 

culturais empregados na normalidade. 

No Direito Penal de Emergencia, existe uma legislacao excepcional que serve para 

combater casos extremos que necessitam de uma regulamentacao imediata. Algumas normas 

aparentemente podem entrar em contradicao com a Constituicao e criar uma politica-criminal 

de resultados. 

Na Italia, como ja dito, exemplo maior de ter criado medidas energicas emergenciais, 

existe uma disciplina para processos normais e outra para processos contra o crime 

organizado. Tal dicotomia enseja uma crise de legalidade no Direito Penal, uma vez que o 

politico e criminalmente desejado, em uma situacao critica, nao raro se contrapoe com a 

Teoria do Garantismo Penal. Essa teoria, desenvolvida por Luigi Ferrajoli centra sua 

abordagem partindo do pressuposto que o garantismo surge exatamente pelo descompasso 

existente entre a normatizacao estatal e as praticas que deveriam estar fundamentadas nelas. 

No aspecto penal, destaca-se que as atuacoes administrativas e policiais andam em 

descompasso com os preceitos estabelecidos nas normas juridicas estatais. Entao, a ideia do 

garantismo e, de um modo geral, a busca de uma melhor adequacao dos acontecimentos do 

mundo empirico as prescricoes normativas oficiais. 

BIBUOTECA SBTCk 
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Por isso o direito penal de emergencia deve ser adotado em situacoes que ensejam 

atuacao imediata, mas com regras fundadas em um rigoroso estudo, ligadas inclusive a 

criminologia, para nao serem criadas medidas caducas e sem eficacia. Toda essa analise 

devera ser desenvolvida sobre criterios proporcionais, de modo a garantir a plena validade das 

medidas desenvolvidas, sem que prosperem ataques a sua estrutura garantista. 

2.3 Meios de prova e procedimentos investigatorios 

As formas de combate ao crime organizado tendem a refletir as particularidades de 

cada nacao, porem, sendo a globalizacao uma das caracteristicas mais marcantes da 

criminalidade organizada, alguns paises - como o Brasil - importam modelos legislativos de 

vanguarda utilizados em outro lugar. 

O Brasil, em 03 de maio de 1995, promulgou a Lei n° 9.034, tambem conhecida como 

Lei de Combate ao Crime Organizado. De inspiracao italiana, tal norma instituiu 

mandamentos de excecao, visando atuar de maneira repressiva. 

Este modo de atuacao - eminentemente repressivo, logicamente, fruto de uma politica 

criminal, teve a incumbencia de regular e definir meios de prova e procedimentos 

investigatorios que versem sobre ilicitos decorrentes de acoes praticadas por quadrilha ou 

bando ou organizacoes ou associacoes criminosas de qualquer tipo. 

Todavia, sendo a Lei 9.034/95 resultado de uma politica criminal de feicao 

eminentemente repressiva adotada no Brasil, nao trouxe, em sua essentia, disposicoes acerca 

de medidas preventivas para um controle do crime organizado. As determinacoes existentes 

em seu bojo enfocam meios procedimentais para uma acao repressiva por parte dos orgaos da 

policia judiciaria e para obtencao de provas, tanto na fase de investigacao preliminar, quando 

no contraditorio judicial - instrucao processual. 

2.3.1. Acao Controlada e Infiltracao Policial 

O inciso II do art. 2° da Lei 9.034/95 preve: 

Art. 2° - Em qualquer fase de persecucao criminal sao permitidos, sem 
prejuizo dos ja previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigacao 
e formacao de provas: [...] I I - a acao controlada, que consiste em retardar a 
interdicao policial do que se supoe acao praticada por organizacoes 
criminosas ou a ela vinculada, desde que mantida sob observacao e 
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais 
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eficaz do ponto de vista da formacao de provas e fomecimento de 
informacoes. 

Citado artigo traz a inovacao legislativa (muito embora tal pratica ja ter sido 

consolidada anos antes pelos orgaos policiais brasileiros) da possibilidade de existencia de 

uma acao controlada por parte da policia quando da possivel acao de organizacoes criminosas. 

A acao controlada e uma especie diferente de prisao em flagrante, a qual nao se confunde com 

o flagrante provocado, uma vez que nao ha instigacao ou induzimento ao cometimento de 

crime. 

Para Artur de Lima Barretto Lins (2003, p. 2), a acao controlada consiste numa 

prorrogacao ou retardamento do flagrante, estando este sob a discricionariedade das 

autoridades policiais. 

Continuando afirma que "a acao controlada nao passa de um meio estrategico 

investigatorio, que visa determinar o momento mais adequado e conveniente da atuacao 

policial". 

A discussao sobre o dispositivo esta relacionada a suposta agressao ao principio da 

obrigatoriedade, presente no art. 301 do CPP: "as autoridades policiais e seus agentes deverao 

prender quern quer que seja encontrado em flagrante delito". 

Para Vicente Cernicchiaro (2003): "o preceito especial ora comentado 'no tocante a 

acoes praticadas por organizacoes criminosas ou a ela vinculadas' derrogou o art. 301 do 

Codigo de Processo Penal". 

Resta esclarecer que tal dispositivo, com base no principio da proporcionalidade, deve 

ser adotado apenas em casos de macrocriminalidade, ou seja, apenas em organizacoes 

complexas, em estrutura e modo de atuacao, e que deve existir a figura prevista no art. 2°, I I , 

da Lei 9.034/95. 

Isso quer dizer que o policial nao esta obrigado a realizar o flagrante no momento da 

perpetracao do crime, podendo estudar a melhor ocasiao, com o desenrolar dos fatos, 

postergando a medida para momento futuro, mais propicio para a eficaz arrecadacao de 

provas e informacoes. 

Devem as autoridades policias estar cientes da importancia concedida pelo legislador a 

esse procedimento, uma vez que o mesmo nao sofre, a priori, qualquer tipo de controle, seja 

pelo Ministerio Publico, seja por autoridade judicial. 

De outro lado criou o legislador, para possibilitar maior exito na colheita de provas e 

com amparo na acao controlada, a figura do agente infiltrado. Desse modo positivou-se a 
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possibilidade do policial, mediante previa autorizacao judicial, infiltrar-se numa organizacao 

criminosa, simulando a condi9ao de integrante, para obter informa9des a respeito de seu 

funcionamento. 

Segundo Spiegelberg (1996, p. 21), considera-se agente infiltrado: 

a pessoa que, integrada na estrutura organica dos servicos policiais, e 
introduzida, ocultando-se sua verdadeira identidade, dentro de uma 
organizacao criminosa, com a finalidade de obter informacoes sobre ela e, 
assim, proceder, em conseqiiencia, a sua desarticulacao. 

A figura do agente infiltrado foi trazida pela Lei n° 10.217, que, entre outros 

dispositivos, acrescentou o inciso V, ao art. 2°, da Lei 9.034/95, dispondo: "infiltra9ao por 

agentes de policia ou de inteligencia, em tarefas de investiga9ao, constituida pelos orgaos 

especializados pertinentes, mediante circunstanciada autoriza9ao judicial". 

Verifica-se, pela observancia do inciso transcrito acima, que nao se admite a 

infiltra9ao de particulares, quaisquer que sejam, na preven9ao e repressao do crime 

organizado, atraves da infiltra9ao em grupos criminosos. 

Como afirma Damasio de Jesus (2002): "somente os membros dos organismos 

policiais (e de inteligencia) podem atuar como agentes infiltrados, descartando-se, portanto, a 

coopera9ao de particulares". 

Alline Gon9alves Gon9alez e outros (2003) aduzem que para concretiza9ao da 

infiltra9ao policial, sao necessarias a dissimula9ao, o engano e a intera9ao. O agente deve 

ocultar sua condi9ao e, com obten9ao da confian9a do grupo, interagir diretamente e 

pessoalmente com o autor potencial. 

2.3.2 Acesso a Informa9oes Privadas 

Os incisos I I I e IV, do artigo 2°, da Lei 9.034/95, permitem: " I I I - o acesso a dados, 

documentos e informa9oes bancarias e financeiras; IV - a capta9ao e a intercepta9ao 

ambiental de sinais eletromagneticos, oticos ou acusticos, e o seu registro e analise, mediante 

circunstanciada autoriza9ao judicial". 

Inicialmente o inciso I I I tambem continha a possibilidade de se ter acesso a dados 

fiscais e eleitorais. Entretanto, a AD IN n° 1570 tornou inconstitucional tais medidas. 

Vale ressaltar que a quebra dos sigilos fiscal, bancario e financeiro, meios de obten9ao 

de prova, abrangem, alem do crime organizado, outras infra9oes penais, podendo revelar 
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detalhes sobre a intimidade e a vida privada do cidadao investigado ou acusado, direitos que 

naturalmente devem ser preservados, salvo se conexos com alguma infracao penal, situacao 

em que deve prevalecer o interesse publico na apuracao criminal. 

Juarez Tavares (1997. p. 122), apud Luiz Flavio Gomes, afirma que a protecao do 

sigilo privado: 

pode ceder diante do interesse publico relevante e maior a exigir a 
divulgacao dos dados individuals, desde que, entretanto, assegurados o 
devido processo legal e todas as garantis de preservacao da vida privada. 

Logicamente que, para o magistrado efetuar a quebra do sigilo, segundo as 

determinacoes do citado art. 2°, em seus incisos I I I e IV, deve respeitar o devido processo 

legal, devendo inclusive efetuar controle sobre as diligencias que lhe forem solicitadas. 

Segundo Artur de Lima Barretto Lins (2004, p. 4) para criacao deste instituto foi 

adotada a experiencia italiana, onde a investigacao patrimonial sobre as pessoas suspeitas de 

cometer algum ato de corrupcao levou-os a identificacao de algumas organizacoes criminosas. 

Neste rumo, percebe-se que o legislador brasileiro se pautou em uma experiencia 

proveitosa que culminou com a diminuicao da criminalidade na Italia, atraves da operacao 

"maos limpas". 

2.3.3 Juiz Inquisidor 

A colheita de provas realizada pelo magistrado e inovacao do legislador. Instituiu 

dessa forma o juiz inquisidor, com possibilidade de manejar o controle probatorio para melhor 

instruir os autos da acao penal. 

Reza o art. 3°, da lei 9.034/95: 

Nas hipoteses do inciso III do art. 2° desta lei, ocorrendo possibilidade de 
violacao de sigilo preservado pela Constituicao ou por lei, a diligencia sera 
realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de 
justica. [...] § 2° O juiz, pessoalmente, fara lavrar auto circunstanciado da 
diligencia, relatando as informacoes colhidas oralmente e anexando copias 
autenticas dos documentos que tiverem relevancia probatoria, podendo para 
esse efeito, designar uma das pessoas referidas no paragrafo anterior como 
escrivao ad hoc. 

Delimitou a lei, desta forma, o modo de atuacao do Magistrado na apuracao da 

verdade real que e buscada pelo processo penal. Visou o legislador, maior rigor e controle nas 
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investigacoes por parte do juiz, com o intuito de minimizar o desvio de informacoes para 

organizacoes criminosas e centralizar o cunho decisorio no Poder Judiciario. 

O questionamento e feito acerca da isencao e do grau de imparcialidade de um juiz, 

quando este realizar diligencias e ele mesmo julgar o merito da questao, ainda mais quando 

essas diligencias servirao para a formacao do seu convencimento. 

O sistema acusatorio pressupoe atribui9oes a pessoas distintas para o exercicio das 

fun96es de acusar, defender e julgar, o que e, de certa forma, transgredido pela lei de combate 

ao crime organizado. A Constitui9ao Brasileira de 1998 considera a acusa9ao e o direito de 

defesa como fun96es essenciais ao exercicio da jurisdi9ao, atribuindo esta ultima aos juizes. 

Portanto, e inegavel que a lei criou uma nova faculdade para o Juiz Criminal, nao 

compreendida entre suas atribui9oes constitucionais, qual seja, a de realizar diligencias 

pessoalmente, quando ocorrer possibilidade de viola9ao de sigilo preservado pela 

Constitui9ao ou pela lei. 

Houve por bem, tambem, permitir a lavratura de auto circunstanciado da diligencia, 

com posterior relatorio das informa9oes colhidas oralmente, procedendo-se a juntada de 

copias autenticas dos documentos que tiverem relevancia probatoria. 

A lei em tela subtraiu da Policia a iniciativa desse procedimento investigatorio 

especial, em face de sua propria natureza, cometendo-o diretamente ao Juiz, pelo fato peculiar 

de destinar-se o expediente ao acesso a dados, documentos e informa96es protegidas pelo 

sigilo constitucional, o que, mesmo antes do advento dessa lei, ja estava a depender de 

autoriza9ao judicial para nao caracterizar prova ilicita. 

Como afirmou o Ministro Mauricio Correia, quando funcionou como relator na ADIN 

1.517-UF: 

Competindo ao Judiciario a tutela dos direitos e garantias individuals 
previstos na Constituicao, nao ha como imaginar-se ser-lhe vedado agir, 
direta ou indiretamente, em busca da verdade material mediante o 
desempenho das tarefas de investigacao criminal, ate porque estas nao 
constituem monopolio do exercicio das atividades de policia judiciaria. 
Querer elevar a condicao de processo inquisitorial ou a inovacao do juiz de 
instrucao, mera diligencia a ser efetuada pelo Juiz, na apuracao do 
deploravel crime organizado, a meu ver e ir longe demais. E extremismo 
que nao se compatibiliza com a realidade das normas impugnadas que 
apenas tracam comportamento especial para o magistrado em situacao 
excepcional, ou seja, lhe da o remedio adequado para, sem delongas, 
permitir-lhe acao imediata no levantamento de dados e informacoes que 
podem se tornar indispensaveis no combate a esse modo de delito hoje em 
pleno curso. Assim como essas quadrilhas se organizam com todo um 
instrumental modemo e sofisticado, penetrando inclusive na intimidade do 
poder, e mais do que justificavel que tambem o Estado se apreste no sentido 
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de buscar meios ageis e eficientes, em defesa da sociedade, que e a vitima 
maior do alastramento desse mal, sem que com isso se extraia que haja 
qualquer violacao ao sistema constitutional. Da mesma forma a 
argumentacao segundo a qual a colheita de provas feita pessoalmente pelo 
juiz compromete a sua imparcialidade nao merece prosperar. Colhe-las nao 
implica valora-las, o que ha de ser feito de forma fundamentada e apos o 
contraditorio. Nao antecipa a formacao de um juizo condenatorio, do 
mesmo modo como nao o antecipa a decretacao de prisao preventiva ou 
temporaria. 

Para Antonio Carlos de Araujo Cintra (1999, p. 51) a adequacao desta medida segundo 

preceitos constitucionais, necessitara que o magistrado realize um juizo preliminar sobre a 

idoneidade, a necessidade e a proporcionalidade do meio de busca da prova requerida, com 

vista em autorizar sua adocao. Posteriormente, deve verificar sua pertinencia e relevancia, a 

luz dos elementos de prova colhidos durante a investigacao criminal e, por fim, fazer uma 

valoracao da prova ante a completa visao do quadro probatorio. 

Outrossim, percebe-se a amplitude da tutela jurisdicional que e dada a uma parcela 

componente do Poder Judiciario, que e o juiz monocratico. Restara ao Magistrado agir com 

prudencia e, sobretudo, com cautela para controlar e concluir as investigacoes. 

2.3.4 Delacao Premiada 

O instituto da delacao premiada - ou colaboracao espontanea e eficaz, e proveniente do 

direito italiano de emergencia e esta previsto no do art. 6°, da Lei 9.034/95: "nos crimes 

praticados em organizacao criminosa, a pena sera reduzida de um a dois tercos, quando a 

colaboracao espontanea do agente levar ao esclarecimento de infracoes penais e sua autoria". 

Segundo Ada Pellegrini Grinover (1977, p. 196): 

e o concorrente que, antes da sentenca condenatoria, ajuda as 
autoridades policiais e judiciarias na colheita das provas decisivas 
para a individuacao e captura de um ou mais autores dos crimes ou 
fornece elementos de prova relevantes para a exata reconstituicao dos 
fatos e a descoberta dos autores. 

Para Elio Wanderley de Siqueira Filho (1995. p. 80), a lei, alem de instituir a figura 

legal, e pouco etica, do delator, valorizou sobremaneira a palavra de um agente que, mesmo 

tendo de prestar tal informacao de forma espontanea, no sentido literal da lei, isto e, com 

"uma manifestacao de vontade plenamente livre", estava a pouco tempo delinqiiindo no seio 

da organizacao que vai trair. Claro que a existencia do arrependimento e patente, uma vez que 
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o agente respondent a um processo, ja sendo este, em si, uma macula, porem a prova por ele 

fornecida deve ser rigidamente verificada, a fim de evitar abusos e respeitar o direito 

constitucional do contraditorio. 

A delacao premiada foi criada para estimular a "entrega" de comparsas por agentes 

componentes das organizacoes criminosas. Pela observancia do art. 6°, percebe-se que a lei 

deixou explicitados alguns requisitos como: que a colaboracao seja espontanea; e que leve a 

esclarecimentos de infracoes penais - por ter sido empregado o termo no plural tem-se que 

deve ser esclarecida mais de uma infracao penal. 

Neste rumo, pode-se perceber que nao basta a mera delacao para que o criminoso se 

beneficie, deve resultar a delacao na efetiva prisao ou desmantelamento do grupo. 

Para Marcelo de Freitas Gimenez (2003), a delacao premiada, sob o ponto de vista 

socio-psicologico, e considerada imoral ou, no minimo, aetica, pois estimula a traicao, 

comportamento insuportavel para os padroes morais modernos, seja dos homens de bem, seja 

dos mais vis criminosos. Por conseguinte, afirma que, sob o aspecto juridico, indiretamente 

rompe com o principio da proporcionalidade da pena, ja que se punira com penas diferentes 

pessoas envolvidas no mesmo fato e com identicos graus de culpabilidade. 



CAPITULO 3 ANALISE DA CONSTITUCIONALIDADE E EFICACIA DA LEI 9.034/95 

E SEUS INSTITUTOS 

Da constata9ao de que o crime organizado e um dos maiores males que assolam a 

seguranca coletiva, e analisados os principals instrumentos de repressao a essa pratica 

criminosa, cumpre verificar se as ferramentas trazidas no bojo da Lei n° 9.034/95 se inserem 

dentro do ponto de vista de validade no ordenamento patrio. Assim e que neste capitulo sera 

abordada a problematica acerca da constitucionalidade e eficacia das formas de controle do 

crime organizado. Pela exposi9ao dos argumentos de diversos doutrinadores pode-se perceber 

a divergencia de posicionamento sobre pontos especificos do instituto, como por exemplo, a 

aplica9ao do principio da proporcionalidade. Sequencialmente, irao ser mostradas acep9oes de 

estudiosos sobre as formas de controle, mais especificamente em rela9ao a a9ao controlada e 

infiltra9ao policial, dela9ao premiada e juiz inquisidor, 

3.1 Constitucionalidade e Eficacia da Lei 9.034/95 

Necessario observar que a lei 9.034/95 ja entrou em vigor com criticas acirradas aos 

seus institutos. Para alguns doutrinadores a falta de conceitua9ao legislativa de "crime 

organizado" fez com que suas normas perdessem a eficacia. 

Para Osni Muccellin Arruda (2007): 

o legislador se confundiu tanto que fez uma Lei que ja nasceu totalmente 
viciada, inconstitucional, cheia de nulidades que so serviu para onerar o 
estado e criar problemas para o cidadao, e, os aplicadores do direito 
continuam imputando um tipo penal nao definido em Lei, fato que, e 
comum a autoridades, reporteres, membros do poder judiciario, advogados 
e uma gama de pessoas imputarem a pessoas um crime que nao lhes e 
devido. 

Afirmou ainda que desde 2001 perderam eficacia todos os dispositivos legais da Lei 

9034/95, fundados no conceito de organiza9ao criminosa, visto que so teriam aplica9ao se 

efetivamente existisse uma defini9ao legal do que e organiza9ao criminosa. 

Enfatiza em seu texto palavras do renomado doutrinador Luiz Flavio Gomes (2001): 

Se as leis do crime organizado no Brasil (Lei n. 9.034/95 e Lei 10.217/01), 
que existem para defmir o que se entende por organizacao criminosa, nao 
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nos explicaram o que e isso, nao cabe outra conclusao: desde 12.04.01 
perderam a eficacia todos os dispositivos legais fundados nesse conceito 
que ninguem sabe o que e. 

De seu turno, Leonardo Sica (2003), critica o legislative brasileiro por ter copiado 

dispositivos de legislacoes estrangeiras na tentativa de adequa-los a realidade do Brasil: 

a falacia esta em "importar" o modelo italiano, fazendo crer que os sucessos 
la obtidos estao ligados a provimentos legislatives, quando, em verdade, o 
sucesso na perseguicao de alguns mafiosos deu-se mais pela decisao de 
colocar em funcionamento o sistema existente, acelerando inqueritos, 
aparelhando melhor as policias, etc., enfim, com empenho politico. 

De acordo com o exposto, assevera que o legislador brasileiro criou um "simulacro" de 

juizado de instrucao, enquanto que a tendencia moderna e exatamente oposta. Mencionou que 

esse modelo esta em descredito e decadencia, tendo sido abandonado na Italia e duramente 

questionado na Espanha. 

De outro lado tem-se o debate sobre a constitucionalidade das formas de controle do 

crime organizado. Alguns afirmam que o carater emergencial e austero de algumas medidas 

da Lei 9.034/95 - como a acao controlada e a infiltracao policial - fere direitos fundamentals 

do cidadao, como o principio da dignidade da pessoa. 

Para grande parcela da doutrina, a lei brasileira surge como forma de dotar os orgaos 

encarregados da persecucao criminal de meios operacionais e juridicos para atuarem no 

combate ao crime organizado. O legislador, no afa de mostrar a opiniao publica sua 

indignacao com o avanco da criminalidade, elaborou uma lei permeada de defeitos tecnicos, 

razao pela qual a doutrina e jurisprudencia comecam a apontar inconstitucionalidades e 

restricoes ao alcance da mesma. 

Desta forma, surge o que a doutrina classiflca como direito penal simbolico, ou seja, 

leis que trazem em sua essentia uma forte carga emotional ou moral, revelando uma 

manifesta intencao do Governo de manipulacao da opiniao publica. Tentam, deste modo, 

imiscuir na concepcao da sociedade uma falsa ideia de seguranca, criando nao raro, lei que 

por serem rigorosas demais, acabam sendo ineficazes na pratica. 

Atente-se a licao de J. C. Viera de Andrade (1986, p. 75) que, ressaltando a 

necessidade de medidas rigidas, limita a aplicacao de dispositivos constitucionais: 

o fundamento teorico dessa tendencia restritiva esta no fato de que, assim 
como os direitos fundamentals do cidadao, o bem-estar da comunidade e a 
preservacao e repressao criminal tambem possuem assento constitucional e 
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nao podem ser sacrificados por uma concepcao puramente individualista. 
Os direitos fundamentais, enquanto valores constitucionais, nao sao 
absolutos nem ilimitados, visto que a comunidade nao se limita a 
reconhecer o valor da liberdade: liga os direitos a ideia de responsabilidade 
e integra-os no conjunto de valores comunitarios, afigurando-se 
constitucionalmente licito ao legislador ordinario restringir certos direitos 
de individuos pertencentes a organizacoes criminosas que claramente 
colocam em risco os direitos fundamentais da sociedade. 

Como narrado anteriormente, a questao nao e pacifica na doutrina. Exemplo disso e o 

posicionamento de Sergio Moccia e Mario Chiavario (1998), afirmando que o Estado nao 

deve sacrificar os direitos individuals consagrados, pois eminente e o perigo de um retrocesso 

na historia de consagracao desses direitos, podendo, inclusive, acarretar em retornos 

autoritarios ou ditatoriais. 

Para solucao desta problematica, o que discute-se e a restri9ao de direitos individuals 

do cidadao. Os que defendem a constitucionalidade da Lei 9.034/95, buscam um equilibrio 

entre a garantia dos direitos individuals e a restri9ao de tais direitos pelo Estado. Neste passo, 

ressaltam o Principio da Proporcionalidade, o qual se destina a regulamentar a confronta9ao 

individuo-Estado. De um lado, os interesses estatais na realiza9ao da investiga9ao criminal e 

da persecu9ao penal em juizo; de outro, o cidadao investigado ou acusado, titular de direitos e 

garantias individuals. Especificamente, no tocante ao crime organizado, este principio tem 

como objetivo evitar a viola9ao dos direitos fundamentais de cada individuo e o 

comprometimento da atividade estatal no combate e repressao a criminalidade. 

Atente-se ao acordao emanado pelo Min. Nelson Jobim, segundo o qual: 

a Constituicao nao trata a privacidade como direito absoluto (art. 5°, X, XI e 
XII). Ha momento em que o direito a privacidade se conflita com outros 
direitos, quer de terceiros, quer do Estado (...) Deve-se buscar o criterio para 
a limitacao. O principio da Proporcionalidade e o instrumento de controle. 
Deve-se ter conta a proporcionalidade em concerto. 

Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justi9a que: 

pelo principio da proporcionalidade, as normas constitucionais se articulam 
num sistema, cuja harmonia se impoe que, em certa medida, tolere-se o 
detrimento de alguns direitos por ela conferidos, no caso, direito a 
intimidade. 

Sendo assim, nota-se as diferentes oticas sobre a aplica9ao do principio da 

proporcionalidade e a mitiga9ao da aplica9ao das regras contidas no art. 5° da CF (como os 

incisos X, X I e XII) . Com efeito, observa-se que a Carta Magna nao traz a privacidade, o 
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direito a intimidade e as normas que regem o principio da dignidade como direitos absolutos. 

O que procuram os diversos estudiosos sobre o assunto e contrabalancar os efeitos 

devastadores da criminalidade com os instrumentos que o Estado possui para efetivar a prisao 

dos transgressores de normas, "ferindo" valores tidos como fundamentais da pessoa humana. 

3.1.2 Acao Controlada e Infiltracao Policial 

Como ja salientando no capitulo anterior, a acao controlada funciona como uma 

especie diferente de prisao em flagrante, consistente em retardar a intervencao policial quando 

da pratica de crimes por organizacoes criminosas ou a elas vinculadas, desde que mantida sob 

observacao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz 

do ponto de vista da formacao de provas e fornecimento de informacoes (art. 2°, I I , da Lei 

9.034/95). 

Quanto a infiltracao policial, percebe-se que esta ocorre quando um agente do Estado, 

mediante previa autorizacao judicial, infiltra-se numa organizacao criminosa, simulando a 

condicao de integrante, para obter informacoes a respeito de seu funcionamento (art. 2°, inc. 

V). Deste modo, tem-se a infiltracao policial como uma medida necessaria para efetivacao da 

acao controlada. 

Rodrigo Carneiro Gomes (2006) citando Luiz Flavio Gomes (2001), ensina que nao se 

deve confundir flagrante prorrogado e flagrante esperado, ja previsto na legislacao patria. No 

segundo, a intervencao da autoridade se da num momento certo, sem nenhuma vigilancia 

permanente, a situacao de flagrante nao e duradoura e a prisao tern que acontecer 

imediatamente, diante da situacao de flagrancia. No primeiro, a situacao de flagrancia e 

duradoura e a vigilancia policial tambem o e, sendo que a autoridade policial somente espera 

o melhor momento de efetuar a prisao. 

A diferenciacao de flagrante prorrogado e flagrante esperado, feita pelo doutrinador 

acima citado, serve para rebater a ideia de que a acao controlada e uma forma de flagrante 

provocado e, sendo assim, tornaria o crime impossivel de se consumar. 

Alguns doutrinadores, entre eles Ivan Lira de Carvalho (2002), asseveram ser 

inconstitucional a acao controlada. Afirma tal doutrinador que: 

Outra implicacao proveniente do texto do suprareferido inciso II do art. 2°, 
e a increpacao de inconstitucionalidade a este dirigida por ponderavel 
parcela da doutrina, ja que a Constituicao Federal, art. 5°, inciso LXI, 
assegura que "ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem 



38 

escrita e fundamentada de autoridade judicial". So que, no especialissimo 
caso de crime organizado, sob regencia do inciso I I do art. 2° , mesmo 
depois da situacao fatica do que convencionalmente se chamaria de 
flagrante, o policial ainda podera prender o criminoso, desde que esteja 
acompanhando as acoes deste. 

Ou seja, a celeuma acerca da constitucionalidade esta em considerar a acao a 

controlada uma forma de flagrante prorrogado ou de flagrante provocado. 

De outro lado, Rodrigo Carneiro Gomes (2006) afirma que embora a legislacao federal 

assegure, por meio da acao controlada, um instrumento eficaz de combate ao crime 

organizado, ha dificuldades materials, mesmo com a conjugacao de acoes de inteligencia, com 

as quais o Estado continuara se deparando para alcancar todos os integrantes da organizacao 

de criminosos como a insuficiencia de informacoes, a proporcionalidade e disponibilidade de 

recursos, a falta de acordo com as autoridades internacionais e o conhecimento do destino 

final das cargas, mercadorias ou drogas ilicitas, com o risco de perda. 

Sendo assim, mais uma vez a doutrina obtempera sobre a eficacia do instituto pois, 

apesar de entender a medida necessaria para o combate ao crime organizado, afirma que nao 

existem meios necessarios para efetivar a acao policial. 

3.3 Juiz Inquisidor 

O art. 3°, da Lei 9.034/95, preve a possibilidade do Juiz, pessoalmente, realizar 

diligencias para investigacao de atividades de organizacoes criminosas. 

Danilo Von Beckerath Modesto (2007) afirma ser inegavel que a lei criou uma nova 

faculdade para o Juiz Criminal, nao compreendida entre suas atribuicoes constitucionais, qual 

seja, a de realizar diligencias pessoalmente, quando ocorrer possibilidade de violacao de sigilo 

preservado pela Constituicao ou pela lei. 

Entendeu-se que a concentracao dos atos inquisitoriais nas maos de uma unica pessoa 

colaboraria para a manutencao da privacidade das informacoes coletadas. A previsao de que o 

auto de diligencia devera ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem 

intervencao de cartorio ou servidor, colabora para confirmar isso. Entretanto afirma que o 

equivoco do legislador foi apontar o magistrado para incumbencia de supracitado encargo. 

Afirma que ao magistrado cabe apenas e tao-somente o oficio de julgar, tendo em vista sua 

submissao ao principio da imparcialidade. Categoricamente explicita que a contaminacao do 

juizo decisorio pelas provas que o mesmo se encarregou de trazer aos autos, no caso do art. 

3°, e muito evidente. Pelas suas palavras, "a inconstitucionalidade e flagrante". 

CFCG-CAMPUSDESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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Questionamentos sao feitos, indagando se o art. 3° e uma afronta ao sistema 

acusatorio. Sendo assim, torna-se necessario evidenciar alguns aspectos dos sistemas 

inquisitorio e acusatorio. No primeiro ha nitida supressao das garantias do acusado que se 

torna objeto da investigacao. A aglutinacao das funcoes de acusar, defender e julgar e outra 

caracteristica desse sistema. O juiz inquisidor, visando buscar provas que sustentem seu juizo 

pre-concebido, impoe castigos e comete uma serie de outras arbitrariedades. Em suma, nao ha 

verdadeiro processo. De outro lado, esta o sistema acusatorio que, como bem salientou Ada 

Pellegrine Grinover (2000, p. 77-78), tern como principal caracteristica a nitida separacao das 

funcoes de acusar, defender e julgar. A adocao deste sistema esta explicitado na Constituicao 

Federal de 1988 atraves do artigo 5°, inciso LV, ou seja, no principio do contraditorio que 

permite que a outra parte da relacao juridica processual, criada com a instauracao do processo, 

tenha acesso e, se quiser, contradite o que foi alegado. 

Continuando com as criticas ao instituto contido no art. 3° da Lei 9.034/95, o Prof. 

Romulo Moreira (2003, p. 34) tece os seguintes comentarios: 

Ve-se, portanto, que se permitiu uma perigosa e desaconselhavel 
investigacao criminal levada a cabo diretamente pelo Juiz. Nao e possivel 
tal disposicao em um sistema juridico acusatorio, pois que lembra o velho e 
pernicioso sistema inquisitivo caracterizado, como diz Ferrajoli, por "una 
confianza tendencialmente ilimitada en la bondad del poder y en su 
capacidad de alcanzar la verdad", ou seja, este sistema "confia no solo la 
verdad sino tambien la tutela del inocente a las presuntas virtudes del poder 
que juzga". 

E continua o preclaro mestre: 

E evidente que o dispositivo e teratologico, pois nao se pode admitir que 
uma mesma pessoa (o Juiz), ainda que ungido pelos deuses, possa avaliar 
como necessario um ato de instrucao e ao mesmo tempo valore a sua 
legalidade. Sao logicamente incompativeis as funcoes de investigar e ao 
mesmo tempo garantir o respeito aos direitos do imputado. Sao atividades 
que nao podem ficar nas maos de uma mesma pessoa, sob pena de 
comprometer a eficacia das garantias individuals do sujeito passivo e a 
propria credibilidade da administracao da justica. (...) Em definitivo, nao e 
suscetivel de ser pensado que uma mesma pessoa se transforme em um 
investigador eficiente e, ao mesmo tempo, em um guardiao zeloso da 
seguranca individual. E inegavel que "o bom inquisidor mata o bom juiz ou, 
ao contrario, o bom juiz desterra o inquisidor". 

Reforcando o entendimento de inconstitucionalidade, Guilherme de Souza Nucci 

(2007) esclarece: 
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Nao ha viabilidade constitucional para viabilizar a figura do Juiz inquisidor, 
aquele que busca pessoalmente a prova, realizando diligencias, em rigoroso 
segredo de justi9a, guardando consigo o que colheu e somente exibindo os 
documentos as partes na sua presenca. 

Sendo assim, e forcoso reconhecer que a lei do crime organizado criou uma nova 
faculdade para o Juiz Criminal qual seja, a de realizar diligencias pessoalmente, quando 
ocorrer possibilidade de violacao de sigilo preservado pela Constituicao ou pela lei. 

O ministro Mauricio Correia em seu relato na ADIN-1570 afirmou: 

Nao ha duvida que a lei em tela subtraiu da Policia a iniciativa desse 
procedimento investigatorio especial, em face de sua propria natureza, 
cometendo-o diretamente ao Juiz, pelo fato peculiar de destinar-se o 
expediente o acesso a dados, documentos e informacoes protegidas pelo 
sigilo constitucional, o que, mesmo antes do advento dessa lei, ja estava a 
depender de autorizacao judicial para nao caracterizar prova ilicita. 

Continuou seu relato narrando: 

a alegacao de que colheita de provas feita pessoalmente pelo juiz 
compromete a sua imparcialidade nao merece prosperar. Colhe-las nao 
implica valora-las, o que ha de ser feito de forma fundamentada e apos o 
contraditorio. Nao antecipa a formacao de um juizo condenatorio, do 
mesmo modo como nao o antecipa a decretacao de prisao preventiva ou 
temporaria. 

Necessario se mostra a transcricao da licao de Ada Pellegrini Grinover (2003, p. 1), 
acentuando a inconstitucionalidade do artigo 3°: 

porque fere a mais importante garantia do devido processo legal, que e a 
imparcialidade do juiz. E e, igualmente, inconstitucional, porque vulnera o 
modelo acusatorio, de processo das partes, instituido pela CF/88, quando 
considera os oficios da acusacao e da defesa como funcoes essenciais ao 
exercicio da jurisdicao, atribuindo esta aos juizes, que tern competencia 
para processar e julgar, mas nao para investigar no ambito extraprocessual. 

Juarez Tavares (1998), citado por Luiz Flavio Gomes (2001), afirma que a protecao do 
sigilo privado pode ceder diante do interesse publico relevante e maior a exigir a divulgacao 
dos dados individuais, desde que, entretanto, assegurados o devido processo legal e todas as 
garantias de preservacao da vida privada. 
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Obviamente que, para se exercitar tal quebra de sigilo, deve o devido processo legal 
ser respeitado, sendo tal determinacao efetuada apenas com ordem judicial e um rigoroso 
controle das diligencias pelo poder judiciario, conforme explicita o art. 3° da Lei 9.034/95. 

No tocante a eficacia do instituto, Luiz Flavio Gomes (2001) comentou que: 

o poder politico brasileiro, ao constatar a falencia da Policia e das Forcas 
Armadas no combate ao crime organizado, buscou no juiz de Direito a 
figura necessaria para esse combate, que podera vir a ser realizado por 
magistrados sem qualquer tipo de experiencia ou recursos, verdadeiros 
"delegados frustrados" (sic). 

Nesse sentido, Thales Tacito Pontes Luz de Padua Cerqueira (2005) condena a 
investigacao levada a efeito pelo juiz, afirmando que "a CF/88 vedou a pratica de atos tipicos 
de parte, procurando preservar sua imparcialidade". 

Carlos Alberto Marchi de Queiroz (2003, p. 83) ponderou no mesmo sentido, 
acrescentando que o combate ao crime organizado, em todo o mundo, e assunto para 
profissionais de Policia, nunca para juizes de Direito, que, no Brasil, seriam alvos muito mais 
faceis do que os historicos Chinnici, Livatino, Falcone e Borsellino, face a nossa geografia 
fisica, referindo-se aos celebres casos em que a Mafia italiana assassinou os principais agentes 
piiblicos empenhados no combate a criminalidade organizada naquele pais. 

Neste contexto, vale ressaltar que o Direito Penal deve apenas sancionar as condutas 
mais graves e perigosas que lesem os bens juridicos de maior relevancia, deixando de se 
preocupar com toda e qualquer conduta lesiva, caracterizando, dessa forma, o carater 
fragmentario do Direito Penal, que e corolario do Principio da intervencao minima. Portanto, 
a teoria do garantismo visa assegurar as garantias formais aos cidadaos. Desta forma, inserem-
se neste contexto os doutrinadores que afirmam ser a Lei de Combate ao Crime Organizado 
inconstitucional, fundamentando que fere direitos fundamentals do cidadao, como o principio 
da dignidade da pessoa humana. 

3.4 Delacao Premiada 

O instituto da delacao premiada tambem nao esta isento de criticas. Prevista no art. 6° 
da Lei 9.034/95, a colaboracao espontanea serve como estimulo a elucidacao e punicao dos 
integrantes das organizacoes criminosas. E uma causa de diminuicao de pena que funciona 
quando um agente leva ao esclarecimento efetivo sobre infracoes penais e autoria de seus 
comparsas. 
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Marcelo de Freitas Gimenez (2003) afirma que sob o ponto de vista socio-psicologico, 
a delacao premiada e considerada imoral ou, no minimo, aetica, pois estimula a traicao, 
comportamento insuportavel para os padroes morais modernos, seja dos homens de bem, seja 
dos mais vis criminosos. Continua aduzindo que, sob o aspecto juridico, indiretamente rompe 
com o principio da proporcionalidade da pena, ja que se punira com penas diferentes pessoas 
envolvidas no mesmo fato e com identicos graus de culpabilidade. 

Doutrinadores questionam sua aplicabilidade, argiiindo que a delacao premiada se 
revela um instrumento inocuo, de rara aplicacao. 

A este respeito cabe destacar os importantes comentarios de Elio Wanderley de 
Siqueira Filho (2003, p. 2): 

A delacao e uma figura juridica que, caso bem empregada, muito auxiliara 
na busca da verdade material acerca das infracoes penais, devendo o 
legislador procurar disciplinar a adocao de tal expediente em outras 
hipoteses, alem das acima consignadas. De qualquer maneira, deve-se 
reconhecer que, para que possa ser plenamente utilizada, e fundamental que 
se garanta a propria seguranca do delator, ja que, pela sua estrutura, em 
regra, as organizacoes criminosas conseguem, sem maiores obstaculos, 
eliminar os eventuais "traidores", praticando a "queima de arquivo". Nesta 
situacao, caso detido o colaborador, tal eliminacao seria ainda mais facil, 
diante dos tentaculos que estas organizacoes mantem no interior dos 
estabelecimentos prisionais. Alias, na pratica, tem-se constatado que uma 
das principals dificuldades em se combater a criminalidade reside no temor 
das pessoas que presenciaram os fatos delituosos em testemunhar. Talvez, 
caso se assegurasse o anonimato, a delacao fosse viabilizada como um 
instrumento mais eficaz para a instrucao criminal. Mas tanto a legislacao 
antecedente como a Lei 9.034/95 nada trazem no sentido de se garantir dito 
anonimato. Eis um ponto a reclamar um disciplinamento detalhado, sob 
pena de se tomar letra morta a regra e sem conseqiiencias praticas positivas 
a modificacao introduzida no ordenamento juridico patrio. 

Tales Castelo Branco (1995), pouco antes da entrada em vigor da Lei 9.034, criticou a 
existencia da colaboracao: 

Premiar a delacao do co-reu, complicaria, ainda mais, a investigacao 
policial. No dia-a-dia da criminalidade, os delatores - falsos ou verdadeiros 
-, e mesmo os co-autores confessos sao "gratificados", "aliviados" e 
"perdoados", ilegalmente, no curso das investigates criminais. Com o 
amparo da lei, esses expedientes iriam multiplicar-se, sem que a "prova 
apurada" transmitisse maior credibilidade aos orgaos julgadores. [...] E os 
transfugas? Seriam agraciados com "emprego" novo, nova identidade, 
mudanca para o exterior etc., como querem alguns "colaboradores da 
Justica", conforme denunciou o Magistrado Luiz Flavio Gomes? 
Receberiam, nesta pais de fome e de miseria, o que a maioria trabalhadora 
de sua populacao nao tern? Ou seriam abandonados a sua propria sorte: 
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depois de usados e descartados, acabariam condenados, sumariamente, a 
pena de morte, executada pelos traidos e ressentidos, dentro ou fora dos 
presidios? Ou o Estado, financeiramente destrocado, deveria construir 
"prisoes especiais" para alcoviteiros da criminalidade? 

Na mesma linha, ou seja, sem acreditar nos efeitos praticos da delacao premiada, e o 
pensamento de Damasio de Jesus (2003), que acidamente prega a ineficacia do instituto: 

A alteracao da lei, na pratica, destina-se ao nada. A delacao premiada, 
introduzida no art. 159 do Codigo Penal pela Lei dos Crimes Hediondos 
(art. 7° da Lei n. 8.072/90), teve rara aplicacao em quase seis anos de vida 
legal. Nao e dificil de ser encontrada a razao. Na Policia, quando presos, os 
seqiiestradores sempre afirmam que jamais irao trair os comparsas: 
"ficariamos com fama de alcagiietes e nao teriamos vida longa na cadeia" 
(depoimento do Delegado Mauricio Soares, Chefe da Delegacia Anti-
Sequestro da Policia Civil de Sao Paulo, sobre a ineficacia da delacao 
premiada, Folha de Sao Paulo, 04 de abril de 1996, Cidades, C7). Os 
delinqiientes sabem que o premio para a traicao e a certeza da morte e nao a 
eventual reducao de pena. 



CONSIDERAgOES FINAIS 

A criminalidade e um dos principals males que assolam os mais diversos paises. A 
sociedade como um todo se desestabiliza quando ocorrem violentas transgressoes ao 
regramento juridico estabelecido. O delito aparece como um verdadeiro cancro que degenera 
a tranqiiilidade e harmonia social. Esse problema se agrava quando estar-se diante de uma 
forma produtiva de crimes organizada e sistematizada, que desvinculada dos arrepios 
instintivos no cometimento de delitos, se aproveita de todo um aparato socio-economico 
(corrupcao, lavagem de dinheiro, dependencia de drogas, e t c . ) . 

Na tentativa de coibir a pratica delituosa, muitos estratagemas sao desenvolvidos, e a 
producao normativa procura acompanhar ou ate mesmo se sobrepor a realidade imposta. 
Quanto ao crime organizado, foi editada no Brasil a Lei 9.034/95. Nas discussoes sobre a lei 
estudada a teoria deve ceder espaco a pratica para que nao se caia em um discurso vazio. 
Assim, o combate ao crime organizado nao deve ser pautado pela indeterminacao do conceito 
de "organizacoes criminosas" imputado por alguns doutrinadores. A nocao de clausula geral 
justifica a intencao do legislador em nao tentar delimitar o conceito do que seriam 
organizacoes criminosas. Tal indeterminacao traz a caracteristica de acompanhar a evolucao 
da sociedade uma vez que nao especifica as condutas necessarias para tipificacao do delito. 

Sendo assim, foram delineadas as caracteristicas atuais do crime organizado para 
delimitar a abrangencia do instituto. Entre elas sao encontradas a necessidade de acumulacao 
de poder economico (do qual e derivado da necessidade de "legalizar" o lucro obtido 
ilicitamente), o alto poder de corrupcao, a criminalidade difusa, caracteristicas mutantes, o 
alto poder de intimidacao, conexoes locais e internacionais e divisao de territorios para 
atuacao. 

Neste rumo, verificou-se que a construcao jurisprudencial e doutrinaria acerca das 
caracteristicas dessa criminalidade e o indice mais importante para solucionar a questao da 
indefinicao do conceito inicialmente suscitado. Portanto, a ideia da perda da eficacia de 
dispositivos contidos na Lei 9.034/95, por falta de defmicao legal, deve ser rechacada. 

A pesquisa procurou enfatizar as diversas dimensoes das organizacoes criminosas, 
classificando-as em macro, meso e micro, e que foram analisadas de acordo com a influencia 
territorial, com as atividades economicas ou o Poder economico, com o Poder institucional e 
com o Poder de acao. 
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Sobre a tipificacao do crime organizado no Brasil foi ressaltado o carater emergencial 
da lei 9.034/95, a qual contou com alteracdes da lei 10.217/01 para, alem de outras alteracoes, 
imiscuir no caput do art. 1° a expressao organizacoes criminosas. 

No tocante as conseqiiencias da citada lei no piano processual, foram expostos 
procedimentos necessarios para repressao do delito tanto na fase pre-processual, quando no 
contraditorio judicial. 

Quanto a tese de inconstitucionalidade defendida por varios doutrinadores como 
mostrado no terceiro capitulo, esta tambem nao deve prosperar. Com efeito, o argumento de 
que a lei 9.034/95 fere o principio da dignidade da pessoa humana esta equivocado. 
Fundamenta-se a relativizacao dos direitos fundamentals do cidadao no principio da 
proporcionalidade, visando impedir que a criminalidade encontre refugio na propria lei, 
ofendendo, assim, o Estado Democratico de Direito. Outrossim, os direitos fundamentals, 
enquanto valores constitucionais, nao sao absolutos nem ilimitados. 

A ideia de um direito penal de emergencia nao caracteriza transgressao aos preceitos 
basicos que regem o ordenamento juridico. Aplicar a lei com rapidez nao significa eliminacao 
dos direitos e garantias fundamentals da pessoa processada. A lei 9.034/95 procurou conciliar 
o interesse da justica (de punir rapidamente e prender os integrantes das organizacoes 
criminosas) com os interesses do acusado (devido processo legal e ampla defesa). 
Imprescindivel se faz tecer comentarios sobre as diversas formas de controle do crime 
organizado. 

A acao controlada, que consiste em retardar a intervencao policial quando da pratica 
de crimes por organizacoes criminosas constitui uma forma de flagrante prorrogado. Extreme 
de diividas e essa alegacao, quando se tern em mente que os delitos praticados por 
organizacoes criminosas - que necessitam de infiltracao policial - sao delitos permanentes, ou 
seja, se protraem no tempo. Com efeito, a acao controlada tern como objetivo dar maior 
eficacia probatoria e repressiva na medida em que possibilita a identificacao do maior numero 
de integrantes de uma quadrilha ou organizacao criminosa. 

Realmente, pela realidade existente no Brasil na atualidade, torna-se dificil a 
infiltracao de agentes da policia em uma organizacao criminosa. Isto requer aparelhamento 
especifico e pessoal treinado para agir nessas situacoes especificas. Impossivel comentar 
propostas de combate ao crime organizado sem ressaltar a imperiosa necessidade de se 
especializar a forca policial e, ainda, purifica-la, expulsando policiais corruptos, que inclusive 
podem integrar organizacoes criminosas. 



46 

E preciso equipar a policia, proporcionar seu acesso a tecnologia de ponta, o que 
implica no treinamento constante de sua forca, sem o que qualquer acao nesse campo do 
crime organizado restara ineficaz. Necessaria, ainda, a especializacao do Ministerio Publico, 
como ja vem acontecendo em varios Estados (inclusive Mato Grosso) com a criacao de 
niicleos especiais voltados ao combate a organizacoes criminosas, vez que como titular da 
futura Acao Penal, impoe-se uma acao efetiva e especializada na colheita probatoria que 
sustentara a sua pretensao na fase judicial. 

Nao bastasse, outra medida importante e a criacao de forcas tarefas, reunindo varios 
orgaos, dentre os quais Policias, Receitas Estaduais e Federal, Ministerio Publico, orgaos de 
inteligencia, entre outros, conforme a necessidade do caso. Assim, a forca tarefa teria uma 
acao ampla com imediata troca de informacoes e dados, bem como maior facilidade na 
investigacao, quando esta se desenvolve em outros locais, no pais ou fora dele. 

Em relacao a possibilidade do magistrado, pessoalmente, realizar diligencia, quando 
ocorrer possibilidade de violacao de sigilo preservado pela Constituicao ou pela lei, resta 
refutar os argumentos de: a) inconstitucionalidade do instituto, por falta de previsao contida 
na Carta Magna do juiz realizar diligencias; e b) falta de eficacia por afetar a imparcialidade 
do juiz. 

Acentue-se, antes de mais nada, que a Lei n° 9.034/95 e lei especial, tendo em vista 
que dispoe sobre a utilizacao de meios operacionais para a prevencao e repressao de acoes 
praticadas por grupos de organizacoes criminosas e constitui-se em medida de alta 
significacao no combate ao crime organizado, que hoje em dia se espraia pelo mundo afora 
como verdadeira praga, dai o mecanismo legal visando a conter a sua progressao, na area do 
territorio patrio. 

A Constituicao Federal de 1988 nao veda (ao contrario, permite) o magistrado agir, 
direta ou indiretamente, em busca da verdade material mediante o desempenho das tarefas de 
investigacao criminal, ate porque estas nao constituem monopolio do exercicio das atividades 
de policia judiciaria. Querer elevar a condicao de processo inquisitorial ou a inovacao do juiz 
de instrucao, mera diligencia a ser efetuada pelo magistrado, na apuracao de indicios de 
crimes praticados por organizacoes criminosas e degradar os principios norteadores do Estado 
Democratico de Direito. 

No tocante a eficacia, deve-se atentar ao fato de que a colheita de provas nao 
necessariamente ira fundar no magistrado um juizo de valor. A valoracao de todos os indicios 
de um possivel delito irao ser apreciadas em uma fase posterior, o contraditorio judicial. 
Tendo em visto que uma das caracteristicas da macrocriminalidade e o alto poder de 
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corrupcao, a insercao da funcao de efetuar diligencias ao magistrado possibilitara uma maior 
concentracao de informacoes, diminuindo o niimero de agentes que irao tomar conhecimento 
sobre o fato e o desvio de informacoes para os integrantes das organizacoes criminosas. 

Para o instituto da delacao premiada, as censuras dos doutrinadores ao instituto 
referem-se a sua ineficacia. Entretanto, mesmo diante das criticas existentes, a delacao 
premiada continua sendo um modo capaz de identificar agentes componentes de uma 
organizacao criminosa e que pode ajudar o desmembramento do grupo, com sua desagregacao 
e desestruturacao. 

A delacao utilizada adequadamente, muito auxiliara na busca da verdade material 
acerca das infracoes penais. De qualquer maneira, deve-se reconhecer que, para que possa ser 
plenamente utilizada, e fundamental que se garanta a propria seguranca do delator, ja que, 
pela sua estrutura, em regra, as organizacoes criminosas conseguem, sem maiores obstaculos, 
eliminar os eventuais "traidores", praticando a "queima de arquivo". 

Importante perceber que para se combater o crime organizado, e necessario 
planejamento, prevencao e repressao e nao a politica legislativa existente na atualidade, de 
editar leis apenas ligadas aos anseios da populacao. 

Outrossim, depreende-se que a resposta dada, em relacao a criminalidade no Brasil, e 
eminentemente repressiva. Muitas vezes confundindo esse apelo, o governo ere no 
estabelecimento tao so de medidas retributivas como remedio a situacao calamitosa provocada 
pelas organizacoes criminosas. Concomitantemente com a Lei 9.034/95, devem ser criadas 
formas de garantir uma acao preventiva como resposta aos anseios sociais. 

O cidadao, como individuo, sente um prejuizo em relacao a sua pessoa. Tal prejuizo, 
no entanto, e experimentado por outros individuos de medidas urgentes (por vezes extremas), 
a fim de combater a criminalidade organizada. Tal via deve ser adotada com cautela. 

O controle do crime organizado nao pode deixar de levar em conta tanto a prevencao 
como a repressao. A repressao deve ser perene, com os mecanismos de atuacao social 
interligados a fim de que a resposta seja integral e eficiente. Deve haver o surgimento de 
politicas sociais preocupadas com a prevencao primaria da criminalidade atraves do 
oferecimento amplo de educacao, saude, moradia, sociabilizacao, etc.; e a repressao ao crime 
deve se fazer presente nao apenas para frear os anseios sociais e sim para garantir de forma 
concentrada a seguranca da sociedade. 

Neste norte, as acoes politicas devem ser pautadas em um regime constitucional 
democratico, tendo em vista os direitos e garantias fundamentals. Diante deste contexto 
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complexo, sao necessarias algumas medidas de cunho politico-judiciais de combate ao crime 

organizado, configurando uma resposta institucional a esse tipo tao lesivo de criminalidade. 

A politica criminal no Brasil deve ser dotada de um maior criterio preventivo, alem do 

repressivo ja tao entabulado. A tao-so repressao pode levar ao descontrole por parte das 

autoridades, as quais, tendo em mente um direito emergencial de excecao, colocarao as 

garantias fundamentals dos cidadaos em um patamar inferior ao colimado pela Carta Magna 

brasileira. E certo ser a sociedade regulamentada para sua propria protecao. Os interesses 

sociais nem sempre se coadunam com os dos individuos per si. Portanto, nem sempre a 

manutencao das garantias individuals e interessante para a defesa da sociedade. 

A fim de que arbitrariedades nao acontecam, porque, para o proprio bem da sociedade, 

devem seus individuos ser protegidos, e que o operador do direito se vale do principio da 

proporcionalidade. Este principio sempre deve ser acatado com parcimonia, moderacao e 

respeito a dignidade da pessoa humana. Ao adotar uma postura que vele pelo social, o 

governo agira de forma mais firme na prevencao a criminalidade. Saude, emprego e, 

principalmente, educacao sao as principals armas para essa luta. A repressao sem a prevencao 

gera resultados fugazes e a prevencao sem repressao, impunidade. 
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