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RESUMO 

O crime organizado e um acontecimento mundial que tern gerado uma crescente 
integracao entre o Brasil e outros paises no combate a essa nova forma de 
criminalidade, como ocorreu na Convengao de Palermo onde o Brasil ratificou 
atraves de Decreto Legislativo medidas de protegao e controle frente as 
organizagoes criminosas. Atraves de medidas preventivas e repressivas, a presente 
obra visa estabelecer os parametros legais de atuagao da Autoridade Policial de 
Inteligencia diante desta atividade delitiva, suscitando o exercicio de praticas 
derivadas da agao controlada feita com base no flagrante retardado, distinguindo-se 
do flagrante preparado. A agao controlada esta prevista na Lei 9.034/95 que trata 
dos procedimentos investigatorios excepcionais que pugna pela punigao desses 
criminosos. Neste trabalho monografico tambem e abordada a importancia da figura 
do agente infiltrado, seus limites de atuagao mediante expressa autorizagao judicial, 
o qual esta previsto no inc. V, da Lei 9.034/95, sendo acrescentado pela Lei 
10.217/01, complementando a realizagao da agao controlada. Com relagao a 
realizagao dessas tarefas de investigagao serao analisados os reflexos penais e 
sociais, alem da necessidade de se distinguir dever e arbitrariedade, agoes que 
claramente nao se confundem. Atribuindo a necessidade de uma melhor 
estruturagao do setor de inteligencia policial com a insergao de um banco de dados 
nacional, facilitando a cooperagao entre as policias de todo territorio brasileiro. Todo 
o exposto foi feito a partir de dados bibliograficos oriundos de doutrinas, periodicos, 
com o conveniente auxilio da internet. 

Pa lav ras -Chave : Crime Organizado. Agao Controlada. Agente Infiltrado. 



ABSTRACT 

The organized crime is a world-wide event that has generated an increasing 
integration between Brazil and other countries in the combat to this new form of 
crime, as it occurred in the Convention of Palermo where Brazil ratified through 
Legislative Decree measured of protection and control front to the criminal 
organizations. Through writs of prevention and repressive, the present workmanship 
aims at to ahead establish the legal parameters of performance of the Police 
Authority of Intelligence of this criminal activity, exciting the exercise of practices on 
the basis of derived from the controlled action made the delayed instant, 
distinguishing itself from the prepared instant. The controlled action is foreseen in 
Law 9,034/95 that it deals with the bonanza investigatory procedures that fight for the 
punishment of these criminals. In this monographic work also the importance of the 
figure of the infiltrated agent, its limits of performance by means of express judicial 
authorization is boarded, which is foreseen in the incorporation. V, of Law 9,034/95 
being added for Law 10,217/01, complementing the accomplishment of the controlled 
action. With regard to the realizes of these tasks of inquiry the criminal and social 
consequences will be analyzed, beyond the necessity of if distinguishing to have and 
arbitraries, actions that are not confused clearly. Attributing to the necessity of one 
better structure of the sector of police intelligence with the insertion of a national data 
base, facilitating the cooperation it enters the policies of all Brazilian territory. All the 
displayed one was made from deriving bibliographical data of doctrines, periodic, 
with the convenient aid of the Internet. 

K e y - W o r d : Organized crime. Controlled action. Infiltrated agent. 



INTRODUCAO 

Ao iniciarmos qualquer trabalho surge sempre a preocupacao sobre o que se 

escreve e sua correlacao do titulo com o tema escolhido. A presente pesquisa 

monografica enseja a exposigao de um fenomeno cheio de particularidades e 

existente no mundo inteiro: o Crime Organizado. 

Os crescentes acontecimentos oriundos dessa criminalidade organizada tern 

suscitado a realizagao de um combate eficaz atraves de medidas preventivas e 

repressivas, ou ate mesmo excepcionais. 

A populagao, a rigor, desconhece a real estrutura organizacional delituosa 

que poe em risco a seguranga publica, atuando descontinuamente fazendo vitimas 

em massa, disseminando-se no seio da sociedade e dela fazendo parte. E como se 

existisse um Estado Paralelo, mas que vive sob o mesmo dominio estatal que acaba 

por proteger cidadaos de bem e criminosos. Por isso, alguns questionamentos 

quanto a sua origem serao apontados. 

O primeiro capitulo tratara do surgimento do Crime Organizado e a sua 

conceituagao. A terminologia crime organizado apresenta-se como um genero e no 

decorrer do trabalho sera apresentada de maneira sinonimia a organizagoes 

criminosas. Este ponto, passo a passo sera abordado com base em elementos que 

sinalizarao quais as necessidades de se conceituar fora das modalidades ja 

conformadas no sistema penal. 

Em conformidade com a sua origem, o crime organizado sera 

sistematicamente diferenciado da mafia, onde ambos apresentam alguns elementos 

comuns, mas nao se confundem. 

Sob o prisma legal o Brasil em 3 de maio de 1995 promulgou a Lei n° 9.034, 

tambem conhecida como Lei de Combate ao Crime Organizado. Esta Lei gerou 

algumas criticas por nao definir o que sejam organizagoes criminosas. Suscitando a 

necessidade de se estabelecer as normas previstas na Convengao de Palermo 

destacando as formas de combate ao crime organizado ratificadas pelo legislador 

brasileiro. Posteriormente, a Lei 10.217/01, dispos sobre as medidas de combate 

entre elas o procedimento investigatorio feito pela agao controlada e o agente 

infiltrado, inovando o art. 2° da Lei 9.034/95. 
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No segundo capitulo alguns pontos referenciais serao utilizados para facilitar 

o desdobramento da pesquisa com base na analise das caracteristicas mais 

acentuadas nas organizagoes criminosas, entre elas a hierarquia estrutural, a 

transnacionalidade, o alto grau de operacionalidade, a divisao territorial e o alto 

poder de intimidagao. 

Surgem neste contexto fatores relevantes como a figura do Estado e a 

Globalizagao. Na figura do Estado, varios sao os temas que se sedimentam, a 

comegar pelos proprios mecanismos que o proprio Estado cria. Alem da sua 

inconsciente ou nao simbiose com o crime organizado, muitas vezes prestando-se 

ao papel de meio ou instrumento do crime. 

Ainda sob este prisma destaca-se o fenomeno da Globalizagao, onde, atraves 

de elementos de interferencia serao analisadas linhas de comunicagao entre a 

criminalidade de massa junto a mundializagao. 

No derradeiro capitulo tem-se o desenvolvimento do titulo com a exposigao 

dos requisitos legais para efetivagao da agao controlada e do agente infiltrado, suas 

particularidades, e a observancia de um controle rigido necessario para a provavel 

eficacia desses procedimentos. Uma vez que, qualquer procedimento investigatorio 

previsto na Lei 9.034/95 e apenas utilizado com base em indicios de agoes 

praticadas por organizagoes criminosas ou a ela vinculado. 

Sera atribuida uma enfase maior a atividade da Autoridade Policial de 

Inteligencia em relagao ao crime organizado feita com base em meras situagoes do 

caso concreto. Havendo uma breve explanagao distintiva entre flagrante prorrogado 

e flagrante preparado diante da sua nao caracterizagao. Aponta-se tambem a 

possibilidade de exclusao da responsabilidade penal do agente infiltrado com base 

na doutrina e na jurisprudencia. 

Para a presente obra, foram realizadas proficuas pesquisas bibliograficas, 

atraves de doutrinas, artigos de escritores e periodicos sobre o Crime Organizado, 

alem do conveniente uso da internet. A construgao Jurisprudencial tambem foi uma 

das fontes importantes para a sustentagao de algumas ideias voltadas para casos 

praticos. Citagoes diretas foram utilizadas, para um maior esclarecimento quanto ao 

ponto de vista do autor sob comento, e tambem para uma ruptura na dinamica 

textual do autor da presente monografia. 



CAPfTULO 1 CRIME ORGANIZADO: PANORAMA HISTORICO, CONCEITO E 

PARTICULARIDADES 

O crime e um fenomeno social, um produto da vida em sociedade. 

Formalmente, o crime seria tudo aquilo definido em lei, porem e praticamente 

impossivel para o legislador penal transformar todas as condutas tidas como ilicitas 

em tipos penais, por nao se apresentarem de forma definida e precisa em todas as 

situagoes. Diante disso, fazem-se necessaria a existencia de leis especiais, 

esparsas ou extravagantes capazes de regulamentar as novas formas de 

criminalidade. Assim, como fenomeno social que e o crime, novas manifestagoes 

vao surgindo e, a cada dia, amplia-se a necessidade do Estado sancionar 

determinadas condutas que vao de encontro ao chamado bem-estar social. 

O surgimento dessas organizagoes criminosas da origem a tipos penais como 

o crime organizado, as associagoes criminosas, entre outros delitos oriundos deste 

fenomeno descontinuo e adaptativo, tendo por objeto atividades que variam no 

tempo e no espago. No particular, neste ultimo seculo, o Direito Penal trouxe 

grandes novidades como o tema do crime organizado. Essa nova forma de 

criminalidade encontra-se, pois, em destaque por se tratar de uma questao de 

seguranga publica, que engloba toda a coletividade. E, assim, crime supra-individual. 

1.1 Panorama historico 

A origem das organizagoes criminosas apresenta-se, preliminarmente, de 

maneira complexa, face as diferengas circunstanciais apresentadas por cada pais. 

Segundo LONGRIGG (2003, p. 11) o seu surgimento esta intimamente ligado 

"as mafias predominantes nos paises europeus". Note-se que algumas 

organizagoes como as mafias italianas, a Yakusa japonesa e as Triades chinesas 

apresentam tragos comuns, uma vez que surgiram no inicio do seculo XVI como 
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uma maneira de defesa contra os abusos cometidos por aqueles que detinham o 

poder. 

LONGRIGG (2003, p.11-12), ainda relata que: 

A mafia e uma grande criadora de mitos, desde o seculo XIX vem ocupando 
o imaginario popular com uma combinagao de mitologia e terror. Sua 
propaganda sempre exaltou os valores que sao caros as pessoas comuns: 
de acordo com o codigo de honra do mafioso, ele defendia os interesses 
dos pobres, ficava do lado de seus amigos, nunca atingia mulheres e 
criancas e jamais envolvia mulheres nos negocios da mafia. A ideia de 
justica como algo a se fazer com as proprias maos esta bem difundida por 
toda mafia italiana - na Cosa Nostra da Sicilia, na 'Ndrangheta da Calabia e 
na Camorra de Napoles. Cada uma das tres organizagoes distintas tern sua 
propria estrutura, mas todas elas se caracterizam pelo o desrespeito as leis 
do Estado. 

A circunstancia retratada pela escritora se torna cada vez mais possivel 

considerando a realidade de cada pais. Muitos dos individuos desprovidos 

socialmente de riquezas ou qualquer outro elemento que o tome digno de um 

convivio social, facilmente enxergavam nessas organizagoes criminosas uma 

maneira de conseguir sobreviver as mazelas o cotidiano, quais sejam a 

sobrevivencia num nivel de pobreza elevado, diante de condigoes extremamente 

precarias. Geralmente, estas organizagoes difundiam ideais de controle sobre o 

Estado, traduzido sistematicamente atraves de agoes ilicitas, porem o que 

ressaltavam era o seu poder de dominio e forte sentimento de revolta contra o 

Estado. 

O poder que detinham essas organizagoes vai alem, do dominio economico 

com bem ressalta LONGRIGG (2003, p. 12): 

O poder economico da mafia e seu controle sobre as pessoas comuns Ihe 
concederam poder com os politicos, que passaram a contar com a mafia 
para angariar mais votos. Em troca a mafia tern recebido contratos para 
obras publicas, inclusive para reservatorios, predios e estradas. 

UFCG - CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 



13 

Apesar da palavra mafia descrever um fenomeno unico, ha grandes 

diferencas entre organizagoes criminosas em diferentes partes do mundo. Embora, 

todas elas se caracterizem pelo uso da violencia, pela intimidagao e pela imposigao 

do silencio, todas exercem controle sobre a populagao local extorquindo dinheiro, 

oferecendo em troca uma suposta protegao, em meio ha tanta ilicitude. 

Registre-se, ainda, que aqui no Brasil a associagao criminosa derivou do 

movimento conhecido como cangago, cuja atuagao deu-se no sertao do Nordeste, 

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

jagungos e capangas dos grandes fazendeiros, alem de contestar o coronelismo. 

Personificados na figura de Virgulino Ferreira da Silva, O Lampiao, (1897-1938), os 

cangaceiros tinham organizagao 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 ameaga de ataque e pilhagem ou sequestrar 

pessoas importantes e influentes para depois exigir resgates. Para tanto, 

relacionavam-se com fazendeiros e chefes politicos influentes e contavam com a 

colaboragao de policiais corruptos, que Ihes forneciam armas e munigoes. 

E de verificar-se que a primeira infragao penal organizada no Brasil consistiu 

na pratica do jogo do bicho, iniciada no seculo XX. Constata-se com base nas 

informagoes relatada por SILVA (2005, p.30): 

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 monopolizaram 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 4% a 
10% deste montante foi destinado aos banqueiros. 

A presente referenda mostra que o jogo do bicho trata-se de uma verdadeira 

fonte de riqueza, facilitando a insergao de praticas ilicitas, derivadas da crescente 

corrupgao. Este fator esta aliado ao fim principal das organizagoes criminosas: 

expansao economica por meio de fontes ilicitas. 

E valido ressaltar que, nas decadas de 70 e 80, outras organizagoes 

criminosas surgiram nas penitenciarias da cidade do Rio de Janeiro, como a Falange 
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Vermelha, que nasceu no presidio da llha Grande e e formada por quadrilhas 

especializadas em roubos a bancos. O Comando Vermelho, originado no presidio 

Bangu 1(um) e comandado 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 sequestros, de crimes comuns praticados 

por grupos criminosos. 

Ademais, em meados da decada de 90, no Estado de Sao Paulo, surgiu no 

presidio de seguranca maxima anexo a Casa de Custodia e Tratamento de Taubate, 

a organizacao criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), com 

atuagao criminosa diversificada em diversos Estados. O Primeiro Comando da 

Capital patrocina rebelioes e resgates de presos, rouba bancos e carros de 

transports de valores, pratica extorsao de familiares de detentos, extorsao mediante 

sequestra e trafico de entorpecentes, possuindo conexoes internacionais. Alem 

disso, assassinatos de membros de facgoes rivais, tanto dentro como fora dos 

presidios. 

Todavia, entende-se que, atualmente, nao ha no Brasil o crime organizado 

com as caracteristicas internacionais. O que se percebe sao modalidades de crimes, 

que, nao raras vezes, se interligam e que sao tendentes a evolugao e organizagao. 

Pode-se arriscar a dizer que ha a formagao de uma nova categoria de crime 

organizado, adaptada a realidade brasileira. Isso se verifica porque existe no Brasil 

um crime organizado com caracteristicas praprias decorrentes dos aspectos sociais, 

politicos, economicos e ate culturais que contornam o pais, e nao um crime 

organizado com caracteristicas tipicamente internacionais. 

O fato das organizagoes criminosas brasileiras estarem interligadas as 

organizagoes criminosas internacionais, principalmente as sul-americanas, aumenta 

o seu ambito de incidencia, dificultando, assim, o seu controle. Logo, pode-se dizer 

que o crime organizado, ao menos dentro da realidade brasileira, e talvez latino 

americana, faz parte da criminalidade que esta, ainda, fora do controle penal. 

Porem, isto nao afasta as formas de controle demasiadamente estabelecidas pelo 

legislador brasileira. 
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1.2 Circunstancias que se aproximam do conceito de crime organizado 

O conceito de crime organizado suscita muitos debates doutrinarios e varia de 

acordo com os diversos pontos de vista. Sua definigao torna-se uma tarefa dificil, 

pois existem diversos tipos de organizagoes criminosas com modus operandi 

variados, onde o objeto das atividades delituosas nao e sempre igual, sendo assim 

nao existem caracteristicas com formas pre-estabelecidas. Com isto percebe-se que 

o crime organizado e mais complexo do que se pensa. 

Alem disso, o legislador com o intuito de criar apenas um mero conceito, 

findou estabelecendo parametros comparativos com delitos ja existentes, deixando 

de observar os metodos de funcionamento da estrutura do crime organizado, seu 

objeto, suas caracteristicas; o que da margem a uma ausente tipificagao legal deste 

delito. 

A criminalidade organizada tern contornos proprios, onde o embriao de tudo e 

a associagao. Os tipos penais nao admitem integragao analogica e por isso a 

necessidade de termos uma norma penal incriminadora que possa alcangar todos os 

aspectos envolventes desta forma de delinquencia. 

A advertencia quanto a este momento que atravessamos, vem de 

HASSEMER (1998, p.26), quando afirma: 

Tudo isto nao e nada de novo. Nossas leis penais estao focando esta 
realidade. Deveriam, contudo ser ajustadas de maneira cuidadosa e nao 
serem feitas de maneira nao tao fundamental como tern sido feito e como 
provavelmente se seguira fazendo. 

Se a maioria das nagoes ainda nao possui conceitos de Crime Organizado, 

quer seja em legislagao especial, quer seja na propria codificagao penal, deve ao 

menos tentar produzi-lo. Embora o ordenamento brasileira tenha estabelecido, 

atraves, de Lei especial medidas de combate ao crime organizado, esqueceu, no 

entanto de identificar a conduta delituosa. 
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1.2.1 Dificuldades em conceituar 

No Brasil virou moda falar em crime organizado. Os setores estatais 

responsaveis pela Seguranga Publica, definem como crime organizado qualquer 

bando ou quadrilha que tern uma agao criminal eficaz. Caso ocorra um assalto a um 

banco e o lucro dos assaltantes seja considerado alto, as manchetes dos jornais 

dirao que foi uma agao do crime organizado. 

Eis que, a midia, erroneamente, associa ao crime organizado apenas a 

finalidade economica de um grupo criminoso, sem destacar circunstancias bem mais 

imperiosas que o proprio lucro, aproximadas de um carater expansivo, fortemente 

controlado com regras inflexiveis. 

Ademais, as organizagoes criminosas devem ser analisadas tambem por 

meio de suas dimensoes de atuagao. Ou seja: existem organizagoes que atuam 

apenas em nivel local, sem conexao com outros grupos no ambito nacional ou 

internacional. Por outro lado, existem organizagoes que sao nacionais ou 

transnacionais, as quais criam uma cadeia de iteragao nas esferas local, nacional e 

internacional. Os poderes economicos e politicos das organizagoes devem ser 

analisados tambem por meio das dimensoes. Ou seja, sua estrutura aparece de 

maneira bem mais sofisticada do que uma simples quadrilha. 

O Federal Bureau of Investigations (FBI), define crime organizado como 

qualquer grupo que tenha algum tipo de estrutura formalizada cujo objetivo primario 

e a obtengao de dinheiro atraves de atividades ilegais. Tais grupos mantem suas 

posigoes pelo uso de violencia, corrupgao, fraude ou extorsoes. Ja para a 

INTERPOL, e qualquer grupo que tenha uma estrutura corporativa, cujo principal 

objetivo e o ganho de dinheiro atraves de atividades ilegais, com auxilio da 

imposigao do temor e a pratica da corrupgao, como elementos essenciais. 

Alguns autores falam em criminalidade de massa e em criminalidade 

organizada. A primeira compreende assaltos, invasoes de apartamentos, furtos, 

estelionatos, roubos e outros tipos de violencia contra os mais fracos e oprimidos. 

Essa criminalidade afeta diretamente a coletividade, quer como vitimas reais ou 

potenciais. Os efeitos dessa forma de criminalidade sao violentos e imediatos; nao 

sao apenas economicos ou fisicos, mas atingem o equilibrio emocional da 
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populagao e geram a sensagao de inseguranca. A segunda alcanca toda sociedade, 

suas vitimas sao difusas; seria uma criminalidade considerada avancada, que se 

caracteriza pela forma empresarial e pela organizacao e cooperagao entre os 

criminosos. 

Neste mesmo contexto, surgem alguns apontamentos em relagao a macro 

criminalidade e micro criminalidade. Para SILVA (1995, p. 170) existe: "uma 

criminalidade tradicional (microcriminalidade) e uma criminalidade avangada 

(macrocriminalidade), distinguindo-se estas pelo seu tamanho, intensidade e 

natureza". 

Segundo preleciona o doutrinador, a microcriminalidade se caracteriza pela 

agao isolada de um agente, de forma impulsiva e, mesmo que em grupo, em um 

concurso espontaneo, nao habitual e sem estabilidade, o que ocorre 

tradicionalmente. Enquanto que a macrocriminalidade se reveste de um carater 

empresarial, hierarquico, semelhante a um organismo privado, com diregao, 

gerencia e executivos. 

Dessa forma, no ambito da macro criminalidade se insere o que se pode 

chamar de crime organizado, tal como se conhece pela profusao da midia, que se 

da grande enfoque as mafias, ate mesmo pala existencia da conhecida mafia 

italiana. Outras atividades tambem podem ser classificadas como tal se organizadas, 

como o trafico de entorpecentes, de armas e afins. 

Nesse sentido, afirma ZAFFARONI (2000, p. 143) que: 

Desde que o crime organizado e tratado amplamente nos jornais como 
diversao, estes informam sobre os bandos delitivos conhecidos pelos 
leitores, o que levanta a mafia. As agendas penais, compreensivelmente 
desejosas de chamar atencao da imprensa sobre suas dividas, sao 
impulsionadas a preferir a mafia a outros bandos menos conhecidos. Deste 
modo a proeminencia da mafia aumenta. 

A midia, como se percebe busca favorecer aquilo que tern melhor aceitagao e 

a mafia possui um carater mais atrativo do que o proprio crime organizado. O crime 

organizado engloba uma diversidade de fenomenos delitivos, diferentemente da 

mafia pensada nos moldes italianos, como propoe a midia de maneira inequivoca. 
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Ha que se distinguir tambem que os integrantes da mafia lutavam nao apenas 

pelo dominio economico, e sim pelo poder concentrado nas maos de alguns clas 

como bem retrata a escritora LONGRIGG (2003, p. 13):"A Comorra de Napoles, um 

dos grupos da mafia italiana, e um conglomerado indefinido de familias, com uma 

estrutura formal e autoridade suficiente para determinar seus proprios metodos". 

Peca o legislador brasileira por ter seguido o modelo italiano, uma vez que, 

muitos dos seus institutos, a exemplo do juiz inquisidor previsto no art. 3° da lei 

9.034/95, nao se adequam a realidade patria, ja que o Brasil adota o modelo 

acusatorio, qualificando erroneamente os meios de controle do crime organizado. 

Percebe-se que nao existe, de fato, uma definicao suficientemente 

abrangente do que seja crime organizado. E, pelo fato de nao haver um consenso 

doutrinario, torna-se dificil encontrar um conceito unico sobre o crime organizado. A 

estrutura propriamente dita do crime organizado gera uma grande dificuldade na sua 

conceituagao, por se tratar de um fenomeno descontinuo que nao se apresenta de 

forma definida em todas as situagoes. Como preceitua GOMES e CERVINE (1997, 

p. 334): "todos os temas da macro criminalidade economica possuem uma grande 

dificuldade tecnica em sua conceituagao, porem, uma grande dificuldade, e nao uma 

grande impossibilidade". 

Na verdade, a vontade do legislador brasileira foi char uma nova modalidade 

penal, qual seja a organizagao criminosa, apesar de nao definir o que ela seja. 

Assim, nao se trata de uma figura tipica, devendo seu conceito ficar por conta da 

doutrina e da jurisprudencia. Sendo inconteste, a ausencia de um conceito pre-

estabelecido, ja que este tipo de delito abrange em seus aspectos apenas o genera 

de uma teia de crimes. 

Na pratica esta atividade criminosa vem sendo tratada da mesma forma que a 

associagao criminosa estabelecida no artigo 288 do Codigo Penal, sendo essa uma 

realidade brasileira associando o crime organizado a qualquer delito cometido por 

quadrilha ou bando por conterem no seu nucleo uma pluralidade de agentes. 
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1.2.1.1 Crime organizado e organizagoes criminosas 

A principio, e importante frisar, como bem estabelece MARTINS (2002, p.41): 

"assim como diziam os romanos, initium doctrinae sit consideratio nominis, ou seja, a 

doutrina deve comecar a estudar certo assunto pelo nome". Neste sentido, e demais 

relevante buscar distinguir o crime organizado e as organizagoes criminosas. 

Da denominagao crime organizado se pode inferir a convergencia de pessoas 

com o mesmo objetivo para a consecugao de crimes de maneira organizada, e nao 

com uma mera eventualidade ou coincidencia de fatores. 

Organizagoes Criminosas da a ideia de pessoas juridicas de direito e/ou de 

fato as quais cometem crimes, o que e atipico na legislagao penal comum, a nao ser 

em relagao aos crimes contra o meio ambiente. Apesar dessa imprecisao 

terminologica, a Lei 9.034/95 traz em seu bojo tal expressao. 

Analisados tais aspectos inerentes a cada expressao, ora mencionadas, 

percebe-se que falta alguma coisa, pois nao se trata de caracteristicas essenciais 

que venham a definir um tipo penal. Portanto, tratam-se conceitos criados por meras 

suposigoes, com base em delitos ja existentes, o que torna dificil a sua apreciagao. 

Desta forma, o crime organizado, parece mais uma figura de linguagem do 

que um conceito juridico indeterminado ou um conceito sociologico de um fenomeno 

existente nao apenas no Brasil, mas em quase todo o mundo. O carater regional ou 

internacional nao modifica seu conceito, nao tornando mais ou menos importante 

sua definigao pela ocorrencia desse fenomeno. O que confere importancia e, alem 

da manutengao da ordem constitucional, a atribuigao de eficacia a qualquer lei que 

se proponha combater o crime organizado, atraves da definigao de suas 

caracteristicas pela ciencia criminologica, e, a partir dai, os orgaos governamentais 

devem ter uma melhor atuagao no que diz respeito a politica criminal a ser adotada 

no controle dessas instituigoes. 
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1.2.2 Aspectos conceituais divergentes 

Como bem se ressalta, e ardua a tarefa de se definir a expressao crime 

organizado. Poucas foram as legislacoes que ousaram faze-lo para fins penais, 

considerando a dificuldade, senao impossibilidade, de se englobar em um conceito 

juridico-penal todos os casos, formas e nuances com que a atividade se apresenta 

na realidade fatica. O risco da existencia de claros no conceito adotado permitiria 

posteriores alegagoes de atipicidade das condutas dos agentes envolvidos. 

Isso porque ainda nao ha unanimidade na definigao de quais requisitos 

diferenciariam um dado grupo organizado, voltado a uma ou mais atividades 

criminosas, que poderia configurar uma simples quadrilha, de um outro grupo 

criminoso com as mesmas caracteristicas, mas que se encaixaria no pretenso 

conceito de crime organizado. 

Preliminarmente, deve-se estabelecer que o texto original da Lei 9.034 de 03 

de maio de 1995, regulava apenas os meios de prova e procedimentos 

investigatorios que versassem sobre quadrilha ou bando, sem mencionar 

organizagoes criminosas. Existia, portanto, um descompasso entre o enunciado, que 

colocava como objeto da regulamentagao legal as organizagoes criminosas, e a 

redagao restritiva do art. 1°, que falava apenas em crime praticado por quadrilha ou 

bando. Resultava-se na duvida: afinal de contas, a lei se refere a quadrilha ou 

bando, conforme seu art. 1°, ou as organizagoes criminosas, mencionadas no 

enunciado? Tal descompasso legal fez surgir duas posigoes: organizagao criminosa 

e sinonimo de quadrilha ou bando, delito enfocado pela legislagao em tela; ou 

organizagao criminosa e mais do que quadrilha ou bando, ou seja, constitui-se de 

quadrilha ou bando mais alguma coisa nao mencionada pela le i . 

Partidario da primeira corrente, DOUGLAS (2000; p.49) defendia que:"a Lei 

alcangava qualquer delito de quadrilha ou bando previsto no art. 288 do Codigo 

Penal, pouco importando a existencia de maior ou menor sofisticagao". A Lei, 

portanto, cuidava de meios investigatorios e probatorios relacionados aos crimes 

cometidos por quadrilha ou bando (sinonimo de organizagao criminosa). E claro que 

tal equiparagao foi inadequada, porem, foi o que o texto expresso da Lei 

determinara. 
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Em suma, a Lei do crime organizado aplicava-se aos crimes cometidos por 

quadrilha ou bando etiquetado como organizagao criminosa, permanecendo, 

contudo com os mesmos elementos do tipo do art. 288 do Codigo Penal, conforme 

ja explicitado no item 1.2.1. 

A lei findou frustrada ao inserir institutos que nao guardam nenhuma relagao 

com o que seja verdadeiramente definido como crime organizado. O legislador 

brasileiro se confundiu ao inserir os delitos de bando ou quadrilha como praticados 

por organizagoes criminosas, ate porque o proprio conceito de organizagao 

criminosa e muito mais amplo e sofisticado que o de bando e quadrilha. Sao 

criminologicamente inconfundiveis e e um equivoco iguala-los. O legislador poderia 

ter Ihe dado um perfil legislativo proprio. Uma organizagao de duas ou tres pessoas 

esta fora do ambito da lei contra o crime organizado. Todas as tentativas de 

conceituagao do crime organizado partem do fenomeno da pluralidade de agentes, 

mas o mesmo, por sua amplitude, nao serve para este fim. 

O proprio artigo 1° da Lei 9.034/95 ja explica que veio para definir e regular os 

meios de prova e procedimentos investigatorios. Sendo assim, se esperava que o 

legislador se limitasse a ditar as regras procedimentais. Ate este ponto, nao haveria 

nenhum problema, pois atenderia ao seu proposito. Contudo, o novo texto legal, com 

a insergao da Lei 10.217/01, ao que parece, na tentativa de direcionar o sentido do 

que venha a ser crime organizado, cometeu um grave erro, visto que aumentou a 

falta de objetividade e, por causa disso, retirou a utilidade desta lei quase que 

completamente. 

0 prejuizo ocorreu ao se introduzir as palavras organizagoes ou associagoes 

criminosas de qualquer tipo. Antes, a lei so mencionava crime resultante de agoes 

de quadrilha ou bando, agora fala em agoes praticadas por quadrilha ou bando ou 

organizagoes ou associagoes criminosas de qualquer tipo. O legislador continuou 

errando ao repetir a expressao de qualquer tipo, pois por ser tipo penal aberto da 

margem a extensas interpretagoes a respeito do que possa se enquadrar como 

organizagoes ou associagoes criminosas. 

Ademais, no ordenamento juridico brasileiro, sao muitos os tipos penais 

abertos, que nao possuem sua definigao expressa na lei. E pelo principio da 

Reserva Legal a lei deve definir o que e o crime e nao apenas enuncia-lo. Alias o 

conjunto de normas incriminadoras e taxativo, sendo o fato tipico ou atipico. 
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Portanto, a Lei do Crime organizado somente pode ser aplicada aos crimes 

de quadrilha ou bando e de associagao criminosa. As chamadas organizagoes 

criminosas ainda nao, pois nao se sabe o que significam. Por essa razao, todos os 

dispositivos da Lei que se referem a organizagao criminosa sao inaplicaveis, dado 

que sao institutos atinentes a algo que ainda nao existe. Neste sentido, GOMES 

(2002, p.4): 

(...) Agora o que se entende por organizagao criminosa? Nao existe em 
nenhuma parte do nosso ordenamento juridico a definigao de organizagao 
criminosa. Cuida-se, portanto, de um conceito vago, totalmente aberto, 
absolutamente poroso. Considerando-se que (diferentemente do que ocorria 
antes) o legislador nao ofereceu nem sequer a descrigao tipica minima do 
fenomeno, so nos resta concluir que nesse ponto, a Lei ( n. 9.034/95) 
passou a ser letra morta. Organizagao criminosa, portanto, hoje, no 
ordenamento juridico brasileiro, e uma alma (uma enunciagao abstrata) em 
busca de um corpo (de um conteudo normative que atenda o principio da 
legalidade).(...) 

Mister se faz ressaltar que a tipificagao correspondente as condutas delitivas 

individuals e incompativel com o problema do crime organizado, devido ao numero 

variado e complexo de condutas que o compoem. Alem disso, a Lei 9.034/95 nao 

partiu de uma nogao de organizagao criminosa, nao definiu crime organizado por 

seus elementos essenciais, nao arrolou as condutas que constituiriam criminalidade 

organizada nem procurou aglutinar essas orientagoes para delimitar a materia. 

Optou somente, num primeiro momento, por equiparar a organizagao criminosa as 

agoes resultantes de quadrilhas ou bandos. 

Segundo, GOMES E CERVINE (1997, p. 92-98) a quadrilha ou bando 

constitui arcabougo minimo para a existencia da organizagao criminosa, alem dos 

elementos estruturais definidos no art. 288 do Codigo Penal Brasileiro, e necessario 

estarem presentes, pelo menos, tres dentre as seguintes caracteristicas: 

a) Previsao de acumulagao de riqueza indevida: nao e necessario que a 
riqueza seja efetivamente reunida: basta a previsao de seu acumulo, o 
intuito do lucro ilicito e indevido. 

W C G - CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 



23 

b) Hierarquia estrutural: a organizagao consiste sempre em uma ordem 
hierarquizada, i.e., em um poder disposto de modo vertical, dentro do qual 
ocorre estreitamente cada vez maior, ate se chegar ao comando central 
(forma piramidal). 
c) Planejamento de tipo empresarial: a organizagao deve ter forma de 
recrutamento e pagamento de pessoal, programagao de fluxo de caixa e 
estrutura contabil bem parecida com a de uma empresa legal. 
Aparentemente funciona como uma empresa Ifcita e possui quase todas as 
caracteristicas desta, dificultando a investigagao. 
d) Uso de meios tecnologicos sofisticados: as organizagoes possuem meios 
de telecomunicagao, comunicagao por satelite, gravadores capazes de 
captar sons a longa distancia e uma serie de outros recursos avangados 
que nem mesmo o Estado detem. 
e) Divisao funcional de atividades: ha uma especializagao de atividades, nos 
moldes de organizagoes paramilitares. Os integrantes sao recrutados 
treinados e incumbidos de fungoes especificas, como se fossem soldados. 
f) Conexao estrutural com o poder publico: agentes do Poder Publico 
passam a fazer parte da organizagao ou por ela sao corrompidos, tornando-
se complacentes com suas atividades. 
g) Divisao territorial das atividades ilicitas: as organizagoes passam a atuar 
em territorios delimitados, que sao as suas areas de influencia. Essa divisao 
de espago, as vezes, ocorre pelo confronto; as vezes pelo acordo. 
h) Alto poder de intimidagao: as organizagoes conseguem intimidar ate 
mesmo os poderes constituidos. Infundem medo e silencio em toda a 
sociedade e, com isso, garantem a certeza da impunidade. 
i) Conexao local, regional, nacional ou internacional com outras 
organizagoes: em geral, as organizagoes estao interligadas, constituindo um 
poder invisivel, quase indestrutivel. 

Convem ponderar que a conceituagao normativa faz-se possivel mediante a 

aproximagao de tais circunstancias elencadas pelos referidos doutrinadores. Porem, 

cada uma destas caracteristicas nao gera um conceito similar do que seja o crime 

organizado, pois o mesmo deve ser estabelecido em consonancia com a realidade 

de cada pais, devido a necessidade de uma analise por meio de dados interativos 

sobre a sua atuagao em cada Estado. 

1.2.3 O novo conceito segundo a Convengao de Palermo 

A Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

realizada em Palermo, na Italia, em 15 de dezembro de 2000, definiu, em seu art. 2°, 
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o conceito de organizagao criminosa como todo grupo estruturado de tres ou mais 

pessoas, existente ha algum tempo e atuando concertadamente com o fim de 

cometer infragoes graves, com a intengao de obter beneficio economico ou moral. 

Tal convengao foi ratificada pelo Decerto Legislative n. 231, publicado em 30 de 

maio de 2003, no Diario Oficial da Uniao, n. 103, p. 6, segunda coluna, passando a 

integrar o nosso ordenamento juridico. 

A Convengao buscou nao so definir o conceito de crime organizado (grupo 

criminoso organizado, em tradugao oficial), como tambem relacionou os crimes 

afetos a criminalidade organizada, estabelecendo normas para cooperagao 

internacional e previsoes legais a serem adotadas pelos paises signatarios. Ve-se 

que ao ser inserida em nosso ordenamento juridico, a Convengao passou a terforga 

de lei ordinaria e ser de observancia obrigatoria, mormente para efeitos 

internacionais, razao pela qual as propostas de criagao de leis afetas ao tema no 

pais deveria guardar harmonia com o que dispoe o instrumento multilateral. 

De todo modo, para a existencia do crime organizado, e imprescindivel uma 

associagao de pessoas. A Constituigao Federal, em seu artigo 5°, inciso XVII 

estabeleceu que e plena a liberdade de associagao para fins licitos, vedada a de 

carater paramilitar. A preocupagao do legislador patrio na tipificagao dos crimes de 

quadrilha ou bando, associagoes e organizagoes criminosas se deve, entao, de 

acordo com FILHO (1995, p.28), "ao legitimo proposito de impedir que as pessoas 

venham a conjugar seus esforgos com o objetivo de praticar crimes". 

Busca-se uma protegao a paz publica da existencia de grupos que tenham 

como finalidade o cometimento de delitos. Dai a necessidade de um combate eficaz 

as essas denominadas organizagoes ilicitas que recebem a denominagao 

organizada, justamente pela sua estrutura. Algo similar aos Estados modernos, que 

devem cada vez mais se organizar face as constantes atuagoes desses grupos, que 

provavelmente existem por nutrirem do Estado suas riquezas. 



CAPlTULO 2 DA CARACTERIZACAO O CRIME ORGANIZADO 

Mediante a existencia de uma disposicao legal tecnica do que seria crime 

organizado, o qual e descrito no art. 2° da Convengao de Palermo que o define como 

todo grupo organizado com tres ou mais pessoas, existente ha algum tempo, 

atuando com a finalidade de obtengao de lucro atraves de praticas ilicitas. Embora 

esta Convengao tenha alcangado um conceito, nota-se que outras caracteristicas 

devem ser apontadas para uma descrigao mais satisfatoria deste tipo delituoso. 

Eis que qualquer nome ou conceito deriva de um agrupamento de 

caracteristicas que venham a gerar uma definigao, pois caracterizar e tornar saliente 

o carater, fazer distinguir, assinalar, descrever, notando as propriedades 

caracteristicas. E isso que se deve buscar em relagao as organizagoes criminosas. 

Atualmente a criminalidade, apresenta outro estereotipo, disseminando no 

seio da coletividade uma verdadeira empresa do crime, de cunho aparentemente 

legal, que encobre a verdadeira atividade delituosa de intensa periculosidade dos 

criminosos. Para tanto, e criado um aparato organizacional administrative no qual, 

inclusive, impera o emprego de recursos sofisticados e de mao de obra 

especializada para a pratica de atividades ilicitas. Tamanho e o requinte da atuagao 

desses criminosos que outra denominagao nao poderia ser dada a essa nova 

criminalidade senao a de crime organizado. 

A estabilidade da organizagao, a elasticidade numerica e permanencia de 

seus integrantes, a divisao de tarefas e a estruturagao da entidade, a especialidade 

criminosa e a corrupgao de agentes publicos, sao caracteristicas citadas como 

recorrentes nas organizagoes criminosas. Ainda assim, tais requisitos podem ou nao 

ser identificados na atuagao dos grupos criminosos, ou mesmo se apresentar de 

modo insuficientemente claro para permitir que se afirme, com precisao, que se esta 

diante do fenomeno da criminalidade organizada. 

O objetivo desta analise sistematica de fatores ressalta-se o alcance de um 

melhor entendimento condizente com a realidade, estabelecendo desta maneira 

quais circunstancias caracterizam o crime organizado. 
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2.1 Relevantes fatores de influencia 

A sociedade sempre assistiu de perto grandes inovagoes que atingem o 

mundo inteiro. O novo e recebido por nos, mesmo sem contribuirmos para o seu 

surgimento. Tais fatores nem sempre contribuem para o nosso bem estar social 

sendo este um verdadeiro contraponto nas grandes descobertas: a real dualidade da 

conquista amparada por meios ofensivos que se disseminam rapidamente no seio 

da sociedade. 

Com isto percebe-se que o mesmo acontece com a criminalidade, onde 

relevantes fatores ensejam o surgimento de uma criminalidade nova, diferentemente 

dos moldes tradicionais coberta por elementos marcantes, e por ser um fenomeno 

novo torna-se ainda precaria a sua compreensao. 

Por se tratar de assunto de extrema relevancia, ressalta-se se o fenomeno da 

globalizagao no seu aspecto economico e a partir das comunicagoes nutriu novos 

desenvolvimentos no crime organizado fazendo isto no lado escuro da propria 

globalizagao. Sendo importante observar a inevitavel correlagao, posteriormente 

apresentada, entre o Estado e as organizagoes criminosas, ja que as segundas 

existem basicamente para deturpar e angariar riquezas, principalmente aquelas 

derivadas do Poder Publico. 

2.1.1 A globalizagao no contexto do crime organizado 

Quando fala-se em Globalizagao, ao primeiro contato, logo o que se vem a 

mente e a sua dimensao, o seu alcance. Ou seja, trata-se de uma expansao que 

visa aumentar os mercados, e por isso, os lucros, que e o que de fato move os 

capitais, produtivos ou especulativos, na arena do mercado. 

A finalidade da globalizagao caracteriza bem o proposito das organizagoes 

criminosas, qual seja a busca pela movimentagao precisa de capitais, neste caso, 
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oriundos de praticas ilicitas. E sobre esta optica percebe-se que a velocidade do 

crime e infinitamente maior do que as atitudes para o seu combate, fazendo com 

que mais uma vez os criminosos estejam a frente da sociedade, praticando delitos 

ainda nao previstos no ordenamento juridico. 

Como bem observa COSTA (2000, p.260-261): 

A criminalidade que se elevou a um estadio global, a maior parte das 
vezes, nao nos aparece na limpidez de um so segmento ilfcito. Bem ao 
contrario. Tudo nos surge amalgamado. Vale por dizer: a criminalidade 
economica mistura-se com atuagoes de trafico de droga e de armas, 
prostituigao, etc., nao se sabendo qual a atividade que deva ser 
considerada preponderante. O que se nota e que um desmensuradamente 
grande fluxo ilicito de capitais nao pode subsistir se nao tiver na retaguarda 
apoio no proprio sistema bancario. 

Com efeito, ha algum tempo, a atividade criminosa era claramente 

reconhecivel. O criminoso agia sozinho ou em bandos ou quadrilhas isoladas, sem 

fazer uso constante de violencia e recursos sofisticados. Praticavam crimes para 

garantir sua propria subsistencia e de sua familia. A exemplo, poder-se-a mencionar 

a figura que se conhece corriqueiramente por ladrao de galinha. Expressao esta que 

talvez exprima a figura obsoleta e precaria do criminoso de outrora. Tamanha era, 

pois, a insignificancia desses delitos, que o fato, nao raras vezes, tornava-se atipico. 

Tal exemplo demonstra precisamente qual era o alcance dos crimes, hoje, 

precisamente difundidos com o crescente auxilio da globalizagao. 

A criminalidade organizada constitui verdadeiro flagelo mundial que, alem de 

retirar enormes lucros das diferentes agoes criminosas tern consequencias humanas 

e sociais dramaticas. As organizagoes criminosas perturbam nao so o livre mercado 

e a concorrencia leal, mas tambem as proprias regras da convivencia social. 

Para manter o seu poderio estas organizagoes investem sistematicamente 

capitais consideraveis em atividades economicas aparentemente legais, chegando a 

condicionar o desenvolvimento de alguns paises. Emprega os seus recursos 

financeiros e humanos em atividades diversificadas, que vao desde o sistema 
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financeiro as empresas de servigos, desde que haja a possibilidade de se 

apoderarem de fundos publicos. 

No entender de RODRIGUES (1999, p.09) esta especie de crime ganhou 

contornos de profissao: 

Efetivamente o que define este fim de milenio nao e tanto a emergencia 
dos fenomenos mas a sua multidimensionalidade, fluidez e incerteza. O 
crime nao e apenas cometido no ambito das profissoes, ganha o estatuto 
de profissao. Deixou de ser subproduto dos negocios para ser um negocio 
em si mesmo. Nao e estranho a economia: funciona segundo as regras, 
organiza-se e modela-as. Passa frequentemente de patologia do poder a 
forma de exercicio do poder. 

Esta avaliagao demonstra a mecanica do crime organizado dando ao crime, 

alhures ressaltado, um status de profissao, sendo gerenciado por pessoas que 

decidem exercer o desenvolvimento desses atos ilicitos, colaborando com o 

progresso da organizagao criminosa. 

Nao ha nenhuma duvida de que a globalizagao serviu para alimentar uma 

aproximagao economica e financeira de atividades ilegais, principalmente reveladas 

nos crimes financeiros. A tolerancia com os paraisos fiscais e o sigilo bancario por 

certo expoem todas as facilidades para o desenvolvimento de atividades paralelas 

ilegais. Desregramento financeiro e a falta de transparencia em certos 

procedimentos fiscais de impostos tern o mesmo efeito. 

Vale lembrar que as organizagoes criminosas possuem caracteristica 

mutante, pois se utilizam de empresas de fachada, terceiros (laranjas) e contas 

bancarias especificas como meios impeditivos de visibilidade de sua atuagao pelo 

Poder Publico. Ademais, de tempos em tempos, alteram suas estruturas 

administrativas, mudando as empresas removendo as pessoas para lugares 

diversos e criando outras contas bancarias. Estas organizagoes beneficiam-se da 

globalizagao da economia, do livre comercio, desenvolvimento das 

telecomunicagoes, sistema financeiro internacional, entre outros. 

Alem disso, a informatizagao de meios de transagoes bancarias significa que 

um pagamento eletronico podera ser enviado para o mundo todo num piscar de 

olhos, feito apenas atraves de codigos sem nenhuma identificagao pessoal. 
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A estrutura criminal tern o poder de fustigar e abrir espagos para uma dezena 

de novos delitos, antes nao previstos, vendo no sistema global meios de facilidade 

na expansao do negocio criminoso. E nesse exato instante que a Globalizagao serve 

de forma fluida ao crime. As comunicagoes sao mais rapidas e correm em tempo 

real. Os mecanismos que servem de combate estao a disposigao do sindicato do 

crime, com uma vantagem, estes nao tern qualquer valor ou sintoma etico a 

preservar, pois como foi dito, a ambiciosa corrida e somente a ciranda do lucro facil. 

A competitividade se instalou no bergo desta forma delitiva, e assim propicia, numa 

estarrecedora conclusao, uma maior rentabilidade ao capitalismo do crime. 

Os Estados enfrentam um desafio sem precedente no crime organizado. Este 

desafio e novo e supoe-se uma mudanga profunda no modo que a policia, a 

inteligencia e os servigos de justiga operam. Tambem sao requeridas novas 

estrategias politicas para o combate do crime transnacional: crime global precisa de 

justiga global. 

A tecnologia ao alcance do bem serve tambem para o mal, e o Estado tenta 

inverter esta situagao como dever de implementar uma de suas fungoes basicas: 

estabelecer a seguranga. Com isto, desenvolvem meios e metodos, porem, financia 

projetos para combater a crescente criminalidade, e, assim, sem perceber, ou 

propositadamente percebendo, municia estes grupos que so o que precisam e desta 

garantia. 

2.1.2 O Estado envolvido pelo crime organizado 

A figura de monstro atribuida ao Estado desde os tempos dos maiores tiranos 

e ditadores, ou ate mesmo sobre todos os imperadores em geral, fez com que 

algumas parcelas da sociedade optassem por uma vida mais digna jamais 

proporcionada com auxilio do poder publico. 0 que gera uma gama de organizagoes 

dispostas a tirar do Estado seu principal objetivo: o lucro. Alimentando ainda mais a 

ideia de que e o proprio Estado quern cria todos os problemas na ordem global e 

impulsiona a criminalidade organizada. 
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Este panorama e descrito de forma detalhada pelo professor ZAFFARONI 

(1994, p. 148) explica-se: 

Qual o interesse basico da criminalidade generica organizada? Diriamos 
sem qualquer duvida que e o lucro. O lado economico e que pesa, onde os 
negocios transnacionais propiciam fabulosas cifras. A criminalidade anda a 
margem do licito, mas tern nela o seu espelho, com um trago distintivo: nao 
usa etica, nao paga impostos, subverte o legal. 

Alguns mecanismos do Estado apresentam por si so meios emergentes de 

praticas ilicitas. E preciso apenas proibir para que transforme qualquer produto em 

algo desejavel. Ao que parece o ser humano sempre revive aquela ideia de superar-

se, de ser absoluto, de nada ter por proibido, e quando tal acontece nos deparamos 

aos desafios. Este elemento do desafio e o que de forma clara atrai ainda mais este 

tipo de crime, pois se o lucro ja o era suficiente, temperado entao com este desafio, 

confere as organizagoes outros ganhos: posigao de respeitabilidade em todos os 

niveis. 

Percebe-se em toda esta manifestagao do Estado um perfeito descontrole e 

sua completa desfiguragao. Optando por retirar-se das estrategicas economicas o 

Estado municia o crime organizado tornando bem mais facil e assidua a sua 

atuagao. Ha que se observar que um Estado com um falso controle e bem pior que 

nao possui-lo. Nestes termos as pessoas tern uma falsa impressao de seguranga, 

tornando-se alvos faceis para as agoes de bandidos. 

Ocorre que, hoje, os criminosos nao querem mais qualquer soldado, ao 

contrario, relacionam-se com pessoas influentes, na maioria das vezes, homens 

publicos que possuem um determinado contato direto com algumas parcelas da 

sociedade. Eles simplesmente procuram as pessoas certas nos lugares certos para 

atenderem a dois objetivos: lucro e poder expansivo. 

Sobre este aspecto HASSEMER (1997, p.74) sintetiza a respeito da 

criminalidade organizada, nao ser esta apenas uma organizagao bem planejada, 

com fins lucrativos, apresentando uma dimensao incalculavel, conforme estabelece, 

utilizando-se de novos elementos para sua composigao e o seu enfoque a 
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criminalidade de massa nao auferida a vitimas individuals, frente a corrupgao 

expansiva dos principals setores estatais, como bem ressalta: 

E sim, finalmente, a corrupgao da legislatura, da magistratura, da policia, do 
Ministerio Publico. Ademais, o crime organizado tern uma caracteristica 
particular: a ausencia de vitimas individuals, 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. 

Sem duvida nao ha crime organizado sem a presenga do Estado, pois, varios 

sao os momentos em que este assume o papel de instrumento ou meio de facilidade 

para o crime organizado. Neste ambito surge uma precisa troca de favores entre os 

representantes estatais e os criminosos. Estes na busca de protegao em todos os 

niveis, e aqueles ensejando medidas de interesse do grupo politico. MARINUCCI e 

DOLCINI (1999, p.806) citam que: "a moderna criminalidade organizada tern vinculo 

e sustenta os expoentes do mundo politico que, em troca de voto eleitoral assegura 

a empreitada de obras publicas nas quais sao investidas o capital proveniente de 

atividade ilicita...". 

Passado todos estes pontos constata-se o porque de muitos criminosos, 

pertencentes a grandes organizagoes, preferirem agentes politicos como Deputados 

e Senadores a qualquer outro tipo de pessoa, ademais e desta forma que 

consagram sua estrutura claramente organizada e sofisticada. A infiltragao do crime 

organizado nas esferas governamentais e politicas e fato que revela a 

desorganizagao do proprio corpo do Estado. A cooperagao dos agentes publicos na 

agao criminosa garante ao grupo, diante da posigao privilegiada que desfrutam 

maiores poderes de atuagao. 

A desordem da maquina estatal permite a introdugao da organizagao 

criminosa destemidamente no seu seio estrutural e governamental. Tamanha e a 

desorganizagao social, que, chega a afetar o equilibrio dinamico do sistema social. 

Assim, vao se apodrecendo as instituigoes e, com elas, o funcionalismo publico. A 

criminalidade organizada vem, assim, devorando o Estado Legal. A participagao dos 



32 

agentes publicos nessa especie de crime traduz a crescente impunidade e, por 

conseqiiencia, a derrocada da maquina institucional do Estado. 

Esta situagao tern permitido a criagao de um Estado Paralelo criado e mantido 

pelo crime organizado. Mas que vive de forma competitiva, tentando tambem 

expandir as suas agoes e ganhar a simpatia popular. 

Contraria a esta posigao ha quern defenda que as organizagoes criminosas 

nao formam um Estado Paralelo. Diria que nao existe de fato um Estado, alias, nao 

existem na natureza e na agao do crime organizado as caracteristicas estruturais 

daquilo que se entende historicamente como Estado. 

Ha que se observar que o crime organizado nao pretende suprimir ou 

conquistar o Poder Publico, e sim viver a sua sombra, incrustado no seu corpo, 

tendo-o como um verdadeira hospedeiro para a consumagao dos seus atos. 

2.2 Circunstancias caracterizadoras 

Diante da incompletude legal e da propria divergencia doutrinaria, 

supracitada, pode-se apontar as seguintes caracteristicas dessa nova forma de 

criminalidade: divisao de trabalho, hierarquia estrutural, planejamento empresarial, 

acumulagao de riquezas, produgao e ou venda de produtos e servigos ilicitos, 

emprego de violencia, utilizagao de recursos tecnologicos e mao de obra 

especializada, carater transnacional alem da simbiose com o Estado. 

E valido ressaltar, que nem sempre todas estas caracteristicas precisam estar 

presentes para que o crime se configure como organizado. Na verdade, umas 

decorrem das outras, chegando ate mesmo a se confundirem, quando nao se 

entrelagam. 

Nesse diapasao, de modo geral, tem-se admitido algumas caracteristicas 

marcantes que devem estar presentes em uma organizagao criminosa. Trata-se de 

elementos basicos que devem compor esta organizagao, sob pena de nao tornar 

possivel a sua caracterizagao. 
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2.2.1 Transnacionalidade 

A expressao crime organizado geralmente refere-se a qualquer grupo de 

pessoas que pretendem executar uma ou mais atividade ilegais em varios paises em 

razao do lucro. 

Porem, este conceito de criminologia nao e suficiente para abranger a 

dimensao politica, economica e social de crime organizado. Isto porque este tipo de 

crime opera mais no contexto moderno da sociedade de rede, quer no vigamento 

tradicional do Estado Nacional. 

As organizagoes criminosas transnacionais operam em todos os continentes, 

sendo muito favorecidos pela ausencia de politicas de defesa de suas fronteiras e o 

inevitavel sistema de rede, onde atraves da internet gera uma serie de agoes ilicitas 

bem mais eficientes e dificeis de serem detectadas. 

A gama de pern's comerciais vai de companhias que sao aparentemente 

ilegais a franquias locais, e as suas organizagoes podem variam de aliangas ad hoc 

a estruturas hierarquicas. Certos grupos sao principalmente envolvidos numa unica 

atividade. 

O carater transnacional da organizagao criminosa revela sua expansao 

destemida para alem das fronteiras do pais de origem. Isto e, a circulagao de 

produtos ilegais e atividades ilicitas tern se dilatado tanto a ponto de ultrapassar os 

limites territoriais do proprio Estado. Pode-se dizer que o rompimento das barreiras 

facilita a exportagao de produtos ligados a industria do crime. De fato, o mundo 

globalizado permitiu uma maior flexibilizagao na economia, e, consequentemente, 

uma maior facilidade da penetragao de capital ilegal e de negociagoes ilicitas. 

O crime organizado opera suas transagoes fora dos adornos territoriais, 

movimentando-se rapidamente para novas areas geograficas. O deslocamento 

constante de ideias e atividades oriundas do crime propicia ainda mais o 

fortalecimento da organizagao. 

Sob este aspecto, e imprescindivel destacar a opiniao de WILLIAMS (2003, 

p.78), que, ao tratar da natureza internacional da criminalidade organizada, dispoe: 

"os grupos do crime organizado possuem tipicamente sede em Estados fracos que 

proporcionam paraisos seguros dos quais conduzem suas operagoes internacionais 
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(...) e por isso a investigagao abrangente torna-se lenta e tediosa, no melhor dos 

casos, e impossivel, no pior". 

O crescente interesse pela concorrencia de mercado tambem acontece no 

comercio do crime, parece ate logico que essas organizagoes queiram expandir sua 

maculosa atividade. Como qualquer sistema capitalista que visa impreterivelmente o 

lucro, nada mais certo que a expansao do negocio. 

2.2.2 Hierarquia estrutural 

A construgao piramidal e uma das principals caracteristicas estruturais do 

crime organizado. Internamente, a organizagao e construida sob base solida e bem 

sedimentada. Alicerga-se atraves desta estrutura piramidal em diferentes niveis 

hierarquicos dentro do proprio grupo. 

Emerge-se a criminalidade organizada, sob angulo interno, num rigoroso 

regime hierarquico. E e deste modo que se mantem a disciplina e o controle de seus 

membros, na medida em que e obrigatoria a obediencia do inferior em relagao ao 

superior do grupo, mesmo que este nao o conhega. 

Esta e a origem do termo organizado, oriundo desta obediencia maciga 

disposta internamente. Nao ha desertores e a sua base e formada por pessoas 

facilmente substituiveis. Ha, de fato, uma verdadeira gradagao de poderes na 

propria estrutura da organizagao criminosa. E e esta subordinagao hierarquica que a 

mantem Integra e Ihe garante a continuidade e a vitalidade. 

A construgao piramidal manifesta-se basicamente em tres degraus distintos. 

No cume da piramide, tem-se figura de maior poder, conhecido como chefe, de onde 

emana as ordens para pratica de crimes e atividades ilicitas. Em setor intermediario, 

encontram-se os profissionais especializados, que detem capacitagao para planejar, 

proteger e examinar questoes e problemas da maquina organizacional. Na base 

desta piramide, estao aqueles que cumprem efetivamente os atos materials tipicos 

do crime organizado. 
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De acordo com a Lei 9.034/95, o crime organizado podera ser praticado por 

mais de tres pessoas. Embora saibamos que este e apenas o minimo estimado para 

uma organizagao criminosa, o que gera, posteriormente, um verdadeira 

recrutamento de demais participantes que se enquadrem no perfil desta estrutura 

piramidal. Isto acontece devido a multiplicidade de tarefas a serem cumpridas neste 

universo de crimes. 

Por mais que se encontrem interligados para o mesmo fim, cada setor desta 

estrutura organizacional atua separadamente. Com maior destaque entre eles 

prevalece a relagao de subordinagao. Tal independencia revela, sobretudo, a 

autonomia dos membros dessa piramide, no sentido de que cabe a cada qual fazer 

a sua parte. 

Em relagao ao entendimento de DUARTE (1996, p. 24) que ao falar da 

construgao piramidal revela que: 

Nesse quadro, a criminalidade organizada mantem-se intangivel. Cada 
patamar da piramide empresarial so toma conhecimento daqueles fatos que 
necessita saber para desenvolver sua parte na organizagao. A difusao da 
informacao sobre a empresa criminosa e limitada aquelas noticias 
imprescindiveis ao desenvolvimento especifico de cada celula criminosa e 
nada mais. 

Ademais, esse modo operacional hierarquico e que permite o sucesso do 

grupo criminoso. Evidencia-se, assim, que a obediencia do subordinado em relagao 

ao seu superior e condigao sine qua non para a instituigao solida organizada. A 

imposigao de regras internas de disciplina e subordinagao entre os membros dessa 

hierarquia traduz, assim, a essencia do regime interno desses grupos e seu 

verdadeira imperio. 

Cada setor piramidal executa apenas aquilo que Ihes diz respeito, onde nao 

ha questionamentos, nem discordia. As tarefas sao recebidas como uma fungao 

indispensavel para a sobrevivencia no grupo criminoso. 
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2.2.3 Alto grau de operacionalidade 

A sofisticagao e o preceito mais autentico do crime organizado. A industria do 

crime utiliza sofisticados recursos tecnologicos e emprega excelente mao-de-obra 

especializada para a pratica de delitos e atividades ilicitas. A organizagao criminosa, 

de fato, funciona com tanto requinte, que tern se tornado marca essencial o uso de 

instrumentos de alta tecnologia, bem como a participagao de pessoal qualificado. 

Com base neste desempenho de atuagao com tanto requinte muitos 

doutrinadores denominam este tipo de delito de quadrilha ou bando sofisticado. Nao 

se trata, portanto, de qualquer organizagao, este tipo necessita de qualificagao dos 

seus agentes que agem com maior inteligencia, e estao eivados na sociedade como 

qualquer cidadao comum, nao deixando transpor a sua verdadeira conduta 

criminosa. 

E tambem significativa a relagao entre organizagao criminosa e a 

telecomunicagao. Tal sinergia tern contribuido imensamente para o crescimento das 

transagoes ilegais e comercio de bens ilicito. Atraves do recurso da informatica, 

principalmente com a facilidade da Internet, a agao dos criminosos se prolifera pelo 

mundo inteiro com intensa velocidade e, consequentemente, torna-se mais dificil seu 

rastreamento. 

Eis que, a ausencia de fronteiras neste universo virtual ajuda na expansao 

deste delito, aumentando o raio de atuagao das organizagoes que se expandem 

intensamente. Ademais, a propria obscuridade existente nessa densa rede de 

computadores possibilita a multiplicagao da clandestinidade do crime organizado. 

O anonimato da internet facilita o comercio de produtos advindos do crime, 

sem que seus operadores sejam facilmente reconhecidos. A sofisticagao dos grupos 

organizados se revela mais claramente no trafico de drogas e de armas e na 

lavagem de dinheiro. Isto porque, pela enorme lucratividade desses crimes, as 

transagoes via on line oferecem maior possibilidade de crescimento, e, portanto, 

mais perspectivas de lucros ilicitos com nivel baixo de risco. 

Tais organizagoes tambem tern se propagado devido a precisa assistencia 

dada a alguns profissionais para que se qualifiquem, garantindo meios para que 

possam ampliar seus conhecimentos em troca da subserviencia perante estas 
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instituigoes do crime. Logo, o emprego intenso de recursos tecnologicos nao lograria 

exito se utilizado desassociado de especialistas qualificados. Ou seja, a jungao de 

equipamentos sofisticados e mao de obra especializada garantem a organizagao 

criminosa intensa operacionalidade. 

2.2.4 Divisao territorial e alto poder de intimidagao 

Outro aspecto relevante do crime organizado diz respeito a divisao territorial 

caracterizada pelas conexoes locais e internacionais para fins de atuagao. Esta 

questao tambem precede de organizagao, visto que, os criminosos possuem 

delimitadamente suas areas de atuagao, onde o desrespeito a estes limites pode 

gerar confrontos crueis e interminaveis. 

Alguns atentados ocorridos aqui no Brasil demonstram bem esta realidade, 

quando determinadas facgoes se enfrentam para a conquista de territorios criando 

uma verdadeira guerra urbana que acaba atingindo a populagao. E estes conflitos, 

geralmente, sao influenciados pelo trafico de drogas que necessita sempre de uma 

maior expansao na incessante busca pelo lucro. 

Cada organizagao deve atuar dentro do seu proprio territorio, sendo este 

dominado por um chefe. Sendo que muitas destas organizagoes sao identificadas 

pelo seu nome. 

As consequencias deste tipo de confronto apresentam claramente o alto 

poder de intimidagao que estes bandidos possuem. Eles estabelecem a tao 

conhecida lei do silencio, impostas nao so aos seus membros, mas tambem, as 

pessoas estranhas a organizagao, sendo mantida atraves do emprego de meios 

crueis de violencia. 

Destarte, os membros de tais facgoes tambem atuam na clandestinidade, 

afim, de evitar qualquer responsabilizagao, que por vezes, quando sao denunciados 

acabam sendo assassinados ou entao excluidos do grupo. 

O crime organizado exige obediencia dos seus membros, e isto faz do 

assassinato um ato de dever e honra nao sendo nada de extraordinario, servindo ate 
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mesmo para a ascensao do individuo ou para garantir sua sobrevivencia dentro da 

propria organizagao. 

Com isto, podemos perceber a vertente violenta do crime organizado onde 

tais metodos visam produzir medo e impunidade. Essas circunstancias demonstram 

o porque de tamanha rede de delitos e a facilidade com que as pessoas integram 

estas organizagoes. 

No mesmo sentido, uma possivel explicagao pode ser apresentada com base 

nas palavras de LONGRIGG (2003, p.34): 

A mafia opera num limbo moral criado pelas necessidades das pessoas e 
acaba por explorar exatamente as pessoas a quern finge servir. Em 
Napoles, na decada de 1990, o desemprego era alto e um grande numero 
de pessoas vivia amontoado em condicoes de abjeta pobreza. A Comorra 
punha as pessoas para trabalhar em sua crescente industria ilegal, 
vendendo comida e medicamentos no mercado negro, alem de 
contrabandear drogas e cigarros. 

Percebe-se que, nao so na mafia italiana, como tambem aqui no Brasil, os 

criminosos revestem esta figura da politica de boa vizinhanga para aliciar pessoas 

que necessitam de auxilio para sobreviver, e procuram sempre determinados 

lugares que nao sao atingidos pelos programas de governo. 

O crime organizado, portanto, atinge a grande fraqueza do ser humano 

derivada da necessidade de sobreviver em condigoes harmoniosas com o meio 

social. Estes nao encontram dificuldades em pertencer ou fazer parte de uma 

organizagao criminosa muitos ja nascem dentro desse sistema, outros simplesmente 

abragam aquilo que faz parte do seu cotidiano. 

Os membros desses grupos criminosos nutrem um imenso respeito por 

aquele que o comanda, mesmo sem conhece-lo, conforme outrora se estabelece. 

Aterrorizam friamente a sociedade, deixando-a revestida de uma ameaga constante. 

Nem sempre estes soldados do crime logram exito, mas, conseguem introduzir nas 

pessoas a crenga de que nunca estarao seguras e que representam o poder maior. 



CAPiTULO 3 PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO: ACAO CONTROLADA E INFILTRAQAO DE AGENTES 

Consoante o disposto nos demais capitulos, ora retratados, cabe consignar a 

existencia real de uma serie de organizagoes criminosas atuantes no territorio 

brasileiro, caracterizando-se numa situagao preocupante e alarmante para toda 

populagao. 

Percebe-se a cada dia a impotencia do Estado e a ausencia de um efetivo 

controle diante das agoes destes criminosos, que impoe suas regras, coagindo as 

pessoas atraves do medo. 

Ademais, e preciso que seja dada uma maior eficacia, e aplicagao aos meios 

investigatorios ja existentes, pois de nada adianta nao por em pratica as unicas 

medidas que nos restam para combatermos o crime organizado, que a cada dia se 

estrutura de maneira mais sofisticada, diante de uma clara disparidade em relagao a 

estrutura pouco satisfatoria do Estado. 

A Lei n°. 9.034/95, que trata do crime organizado, traz os principais meios 

operacionais para a prevengao e repressao de agoes praticadas por organizagoes 

criminosas. Ha varios instruments elencados, como a agao controlada, o acesso a 

dados fiscais, bancarios, financeiros e eleitorais, a captagao e a interceptagao 

ambiental e a infiltragao por agentes de policia ou de inteligencia, em tarefas de 

investigagao. 

Enfim, basta apenas a constatagao da existencia de atividades criminosas 

praticadas por pessoas de forma organizada para que as autoridades imbuidas de 

combate-las possam aplicar de maneira rapida e repressiva os metodos 

investigatorios necessarios, na descoberta da autoria do crime, sua comprovagao e 

a consequents atividade jurisdicional a fim de punir o ilicito penal. 

Observado o aspecto costumeiro das investigagoes realizadas pela 

Autoridade Policial, percebe-se uma grande enfase dada a agao controlada e a 

infiltragao de agentes, sendo este ultimo metodo acrescentado pela Lei 10.217/01, 

como verdadeiros fatores de combate a essas organizagoes criminosas. 

Ademais, estas autoridades possuem uma maior discricionariedade na 

aplicagao destes meios investigatorios, principalmente na agao controlada. 



40 

3.1 Agao controlada 

A Lei 9.034/95, alhures retratada, regula os meios probatorios e os 

procedimentos investigativos de combate as organizagoes criminosas. Estes 

procedimentos alcangam toda a fase da persecugao penal, desde a instauragao do 

Inquerito Policial ate a sentenga. 

O inciso II do art. 2° desta Lei, preve a realizagao de uma agao controlada 

feita pela policia diante de agoes praticadas por organizagoes criminosas ou a ela 

vinculado. Ou seja, consiste em retardar a intervengao policial do que se supoe 

agao praticada por organizagoes criminosas, desde que mantida sob observagao e 

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

ponto de vista da formagao de provas e fornecimento de informagoes. 

Trata-se, portanto, de um procedimento investigatorio no qual a Lei 

estabelece os requisitos a serem seguidos para a sua concreta aplicagao. Assim tal 

estrategia interventiva so e possivel exclusivamente no combate ao Crime 

Organizado que abrange tanto a agao da organizagao criminosa em si, como os 

delitos resultantes desta agao. 

Destarte, ha pressupostos objetivos para o perfazimento desta agao: indicios 

evidentes de organizagao criminosa, observagao e acompanhamento da atividade 

ilicita, alem da sua finalidade especial a qual se destina garantir a maior eficacia 

probatoria possivel. 

No tocante a atividade policial propriamente dita desta agao controlada, a Lei 

preve seu ambito de incidencia, porem, cuida-se de agao discricionaria onde a 

conveniencia e oportunidade de intervengao ficam por conta da autoridade policial. 

Neste sentido relata GOMES (1997, p. 117-118), quanto ao aspecto 

discricionario: 

"Mas discricionariedade nao significa arbitrariedade. Essa distincao e fundamental e 
a autoridade policial nao pode jamais ignora-la. Ela pode decidir exclusivamente 
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sobre o retardamento ou sobre o momento da intervencao. Tudo depende de um 
juizo de valor que ela emite.". 

Tal referenda mostra que o carater discricionario nao e taxativo, e tambem 

nao se confunde com arbitrariedade. A Autoridade cuida dos procedimentos tecnicos 

da investigagao, cabendo a ela decidir quanto a duragao da missao, devendo 

analisar o caso concreto nao emitindo pareceres perpetuos para qualquer situagao. 

Ademais, a Lei 9.034/95 nao estabeleceu nenhuma forma de controle qual 

seja feita pelo Ministerio Publico, seja pelo juiz. Ao que parece a autoridade policial 

tern em suas maos o objeto principal de combate ao crime organizado o que gera 

uma verdadeira gama de desorganizagao tendo em vista as atuais condigoes 

estruturais desta corporagao. 

3.1.2 A nao caracterizagao do flagrante 

Em suma, a agao controlada consiste no retardamento da prisao em flagrante, 

diferentemente da regra geral prevista no art. 301 do Codigo de Processo Penal, o 

qual descreve a respeito da prisao em flagrante, in verbis: "Qualquer do povo podera 

e as autoridades policiais e seus agentes deverao prender quern quer que seja 

encontrado em flagrante delito". 

Eis que observado tal obrigatoriedade, o artigo ora citado preve duas 

especies de flagrante: o flagrante facultativo, efetuado por qualquer pessoa, e o 

flagrante compulsorio ou obrigatorio, efetuado obrigatoriamente pela autoridade 

policial e seus agentes toda vez que identificarem a pratica de uma infragao penal. 

Neste caso, os policiais tern o dever legal de efetuar a prisao no exato instante que 

presenciarem a pratica de um crime. 

Registra-se que ate a vigencia da lei 9.034/95 nao havia nenhuma 

possibilidade de prorrogagao ou retardamento do flagrante, prevalecendo apenas a 

regra prevista no Codigo de Processo Penal, pois a omissao na realizagao deste ato 



42 

administrativo vinculado em alguns casos implicava sempre em crime de 

prevaricagao. Hoje, esta regra pode ser quebrada, quando presentes os requisitos 

do art. 2°, II, da lei 9.034/95, que traz a possibilidade de aplicagao desta estrategia 

excepcional. 

De acordo com o art. 301 do Codigo de Processo Penal a agao tinha que ser 

imediata, por haver o risco da nao caracterizagao do flagrante. Esta Lei trouxe uma 

inovagao quanta ao momenta do flagrante, por se tratar de mecanismo aplicado em 

crimes praticados por organizagoes criminosas, estando este requisito em perfeita 

harmonia com o estado de permanencia deste delito, gerando a possibilidade da 

caracterizagao do flagrante prorrogado ou retardado. 

Desta forma, a agao controlada busca assegurar uma maior eficacia 

probataria, podendo ensejar o desaparecimento da situagao flagrancial. Neste caso, 

a Autoridade Policial assume o risco de descaracterizado o flagrante nada ser feito. 

Ja que a Lei nao estabeleceu nenhum limite temporal para esta agao, exige apenas 

que seja acompanhada, mantida sob observagao ate que a medida se concretize no 

momenta mais eficaz. 

3.1.2.1 Flagrante prorrogado ou retardado 

Apos uma breve analise do art. 301 do Codigo de Processo penal, percebe-se 

que a lei 9.034/95 trouxe uma novidade no tocante ao estado de flagrancia. Ou seja, 

a figura do flagrante prorrogado ou retardado. 

Neste tipo de flagrante a Autoridade pode esperar o momenta mais oportuno 

para agir. Aqui a situagao de flagrancia e permanente e a vigilancia policial tambem 

e duradoura. E valido relembrar que este tipo de flagrante so e aplicavel preenchido 

os requisitos do art. 2°, inc. II, da lei 9.034/95, o qual visa combater atividades ilicitas 

praticadas por organizagoes criminosas. 

De certo modo ocorre uma contrariedade diante da regra geral do art. 301 do 

Codigo de Processo Penal, mas este tipo de flagrante e algo excepcional no 

ordenamento juridico brasileiro, o flagrante prorrogado e uma estrategia policial que 
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nao pode se sujeitar a arbitrios, devendo ser aplicado com base em evidentes 

indicios de organizagoes criminosas. Pois o que prevalece e a regra geral, devendo 

apenas ser quebrada diante da hipotese ora citada. 

Um dos requisitos normativos para a aplicagao do flagrante prorrogado e o 

momento mais eficaz, caracteristica que decorre de um juizo de valor feito pela 

autoridade judicial, pois a lei preve um lapso temporal, algo que se amolda de 

acordo com o caso concreto. 

Eis que esta agao tern se consolidado tambem diante da fonte jurisprudencial, 

a qual estabelece a sua importancia na tentativa de buscar aperfeigoar os metodos 

investigatorios no combate a esta nova criminalidade, e o que apresenta a seguinte 

JURISPRUDENCIA(2005, p.145): 

14132815 - PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAQAO PARA O 
TRAFICO E CONTRABANDO. ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSAO. 
ACAO CONTROLADA. FLAGRANTE RETARDADO. CRIME HEDIONDO. 
NAO REVOGACAO DO ART. 14 DA LEI N° 6.368/76. CIRCUNSTANCIAS 
JUDICIAIS. RETRATACAO DA CONFISSAO. ATENUANTE. REGIME 
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. I - Elementos probatorios 
confirmam que os reus associaram-se de forma estavel para realizarem o 
trafico de drogas, bem como o contrabando de armas; II - A confissao em 
sede policial, retratada em Juizo pode e deve servir como elemento 
probatorio quando estiver em harmonia com as provas dos autos; III - Nao 
ha ilegalidade na agao controlada, que consistiu em retardar a atuagao 
policial mediante acompanhamento, com objetivo de concretizar o flagrante 
no momento mais eficaz do ponto de vista da formagao de prova e 
fornecimento de informagoes; IV - O artigo 14 da Lei n.° 6.368/76 nao foi 
revogado pelo art. 8° da Lei n° 8.072/90, sofrendo modificagao apenas em 
seu preceito sancionador; V - Penas corretamente fixadas com base nas 
circunstancias judiciais aplicaveis e em atengao ao principio da 
proporcionalidade; VI - A retratagao, em Juizo, da confissao feita em sede 
policial nao serve para os fins de atenuagao de pena (art. 65, I I I , " d"do CP); 
VII - O regime inicial de cumprimento de pena devera ser fixado com base 
nas mesmas circunstancias judiciais acolhidas na fixagao da pena-base. VIII 
- Recursos conhecidos a que se nega provimento. (TRF 02 a R.; ACR 3624; 
Proc. 2002.51.01.490040-9; RJ; Primeira Turma Especial; Rel. Juiz 
Alexandre Libonati de Abreu; Julg. 14/09/2005; DJU 21/09/2005; Pag. 145) 

A presente experiencia demonstrada no caso concreta mostra claramente a 

finalidade do flagrante prorrogado, ou seja, o momento mais eficaz de colheita de 
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informagoes e provas. Sendo este um dos requisitos normativos objetivos para a 

aplicagao deste procedimento. 

E necessario tambem estabelecer a diferenga entre o flagrante prorrogado e o 

flagrante preparado, pois, ambos nao se confundem. No flagrante prorrogado a 

Autoridade atua munida de um carater de vigilancia permanente, na tentativa de 

colher provas ou desvendar organizagoes criminosas. Enquanto que no flagrante 

preparado, tambem conhecido como delito de ensaio ou delito putativo por obra do 

agente provocador, a agao da policia se da num momento certo, sem esperar ou 

prorrogar a captura. 

Esta agao consiste em incitar o agente a pratica do delito, mesmo que este 

nao tenha iniciado tal ato delituoso. Ele simplesmente atua como um verdadeira 

protagonista de uma farsa, dentro da qual o crime nao tern, desde o inicio, nenhuma 

possibilidade de consumar-se. 

Em suma, a policia provoca a situagao e se prepara para impedir a 

consumagao. Algo temerario diante das possiveis conseqiiencias que esta pratica 

possa gerar. Por essa razao a Sumula 145 do Supremo Tribunal Federal entende 

que ha crime impossivel, pois, o sujeito e induzido ardilosamente praticaro crime. 

Ademais diante dos avangos da macrocriminalidade, e bem possivel que as 

organizagoes criminosas tenham o seu escopo de membros espalhados por varias 

entidades estatais. Alias, como ora retratamos, a agoes do Estado devem ser 

pautadas com base no poderio estrutural das organizagoes criminosas. E preciso 

que haja uma maior atuagao por parte dessas autoridades com o uso de meios 

legais, e tambem sofisticados. 

O flagrante prorrogado ou retardado mecanismo caracterizador da agao 

controlada determina os meios de averiguagao quanto a atuagao de organizagoes 

criminosas, atraves de estrategias policiais ora mencionadas, mas, este 

procedimento tornou-se mais eficaz e concreto com a figura do agente infiltrado 

trazido pela Lei 10.217/01, inovando o art. 2° da Lei 9.034/95. Acrescentando ao seu 

rol de procedimentos o inciso V, e demais peculiaridades sobre a infiltragao de 

agentes. 
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3.2 Agente infiltrado 

A atuagao dos agentes policiais no combate ao crime organizado, 

anteriormente, desdobrava-se com base na agao controlada, isto e, com a aplicagao 

do flagrante prorrogado. 

Esta pratica ao que parece apresentava-se de maneira inoperante, ja que a 

Lei 9.034/95 teve vetado o inciso I do art. 2° que trazia a possibilidade de atuagao do 

agente infiltrado. 

Registra-se que o veto, ora mencionado, gerou um verdadeiro estado de 

inoperancia do flagrante prorrogado, ademais nao ha como haver observagao ou 

acompanhamento do delito sem a infiltragao do agente. Com isto, esta fragil 

estrategia nao apresentava nenhum resultado no combate as organizagoes 

criminosas. 

No entender de QUEIROZ (1997, p.5): 

Foi o veto ao inciso I (infiltragao, undercover) que inviabilizou o flagrante 
prorrogado. Sem a infiltracao nao se consegue a observacao. Na verdade para alem 
desse "vicio" operacional o que falta e uma politica global de controle do crime 
organizado. Que ainda nao existe no nosso pais. 

Apos a analise feita nos capitulos anteriores sobre a imensa estrutura das 

organizagoes criminosas, percebe-se que o legislador deve estabelecer mecanismos 

que possam interagir com esta gama de crimes que tern se mostrado inabalavel. 

Nao se trata aqui de um crime comum, alem do que nenhum crime comum 

apresenta tais caracteristicas. Portanto, isto tambem exige uma serie de medidas 

excepcionais sejam elas preventivas ou repressivas. Sabe-se que este tipo de 

estrategia pode colocar em risco alguns direitos fundamentals, em contrapartida 

pode ser a solugao para muitos destes delitos advindos de uma criminalidade de alto 

potencial. 

A regulamentagao do agente infiltrado tern um alcance muito maior do que um 

eficiente metodo investigatorio. Traz em si a possibilidade de eliminarmos a antiga 
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praxe do agente provocador, sendo algo inconcebivel para um Estado Democratico 

de Direito. 

3.2.1 Aspectos legais do agente infiltrado segundo a inovacao trazida Lei 

10.217/2001 

O art. 2° da lei 9.034/95 foi inovado pela lei 10.217/01 a qual acrescentou o 

inc. V, que preve a infiltragao de agentes de policia ou de inteligencia em tarefas de 

investigagao, constituida pelos orgaos especializados pertinentes, mediante 

circunstanciada autorizacao judicial. 

De acordo com o presente texto o policial atuara com a entidade encoberta, 

tentando granjear a confianga dos criminosos, perfazendo-se o flagrante prorrogado. 

Na pratica e a espera do melhor momento para a atuagao policial repressiva contra 

as organizagoes criminosas, em outros casos, existem agentes que se infiltram no 

seio da organizagao para conhecer o modo de operagao desta. 

No entenderde SPIEGELBERG (1996, p. 21) agente infiltrado: 

E 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 conseqtiencia, a sua 
desarticulacao. 

Com base neste mecanismo de atuagao do agente infiltrado, o inc. V, do art. 

2° da lei 9.34/95 permite a infiltragao de agentes de policia ou de inteligencia em 

tarefas de investigagao. Este tipo de inteligencia esta voltada especialmente, para a 

produgao de prova criminal, a ser utilizada em agoes contra organizagoes 

criminosas. 

Diante do grau de complexidade e diversificagao do crime organizado, a 

atividade de inteligencia adquire grande importancia nao so para a repressao, mas, 
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sobretudo, no que concerne a prevengao contra o desenvolvimento do crime 

organizado. A atividade de inteligencia e util para o planejamento de estrategias de 

agao das autoridades no contexto da seguranga publica. E as agoes de inteligencia 

devem reunir inteligencia governamental e policial, em escala federal e estadual. 

Naturalmente, essas atividades devem ser desenvolvidas pelas policias civis 

e militares estaduais e a policia federal, nao cabendo este tipo de atividade, por 

expressa determinagao legal, a particulares. 

Portanto, a inteligencia policial atua na prevengao, obstrugao, identificagao e 

neutralizagao das agoes criminosas, com vistas a investigagao policial e ao 

fornecimento de subsidios ao Poder Judiciario e ao Ministerio Publico nos processos 

judiciais. 

Outro aspecto relevante no tocante a esta inovagao, diz respeito a condigao a 

qual a lei 10.217/01 submeteu a infiltragao de agentes. Assim, este procedimento so 

sera aplicado mediante previa, circunstanciada e sigilosa autorizagao judicial. 

Este argumento nao estava previsto no entao vetado inciso I da lei 9.034/95, e 

esta falta representava o mais grave defeito na figura da infiltragao policial. Com 

efeito, destaca FILHO (1995, p.42): 

Ficaria bastante dificil delimitar ate onde iria o exercicio daquela atividade 
de "espionagem" e a partir de onde existiria, verdadeiramente, uma 
colaboragao ativa do agente infiltrado, na propria pratica delitiva, 
desvirtuando a razao de ser da infiltragao. 

Com isto a necessidade de circunstanciada autorizagao judicial representa 

uma significativa evolugao. Ou talvez isto seja apontado como uma falha do 

legislador, ademais seria inconcebivel que esta pratica acontecesse 

corriqueiramente, sendo passivel de arbitrariedades. 

O paragrafo unico do inc. V aponta ainda que a autorizagao judicial seja 

sigilosa e permanecera nestes termos enquanto perdurar a infiltragao. Este medida 

deve ser circunstanciada, devendo ser o agente infiltrado cientificado pessoalmente 

do teor da permissao judicial, que deve fixar os limites de sua atuagao. 

BIBLIOTECA StTOKJAL 
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A principio, deve o Juiz analisar se ha indicio de atuagao de quadrilha ou 

bando, organizagao criminosa ou associagao criminosa de qualquer tipo e qual 

agente sera infiltrado. Sendo este um requisito indispensavel para a infiltragao do 

agente. 

Em alguns casos cogita-se a ideia de uma falsa identidade que e dada ao 

policial, nesta hipotese esta nova denominagao tambem deve esta consignada na 

autorizagao judicial. 

Faz-se necessario a fixagao de um prazo inicial para a infiltragao, podendo 

ser prorrogado, por meios legais previstos na agao controlada, ou seja, o aspecto 

temporal devera ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto 

ponderando-se os riscos para sociedade e para a eficacia da propria medida. 

Portanto, para uma melhor contribuigao desta medida, deve o agente 

infiltrado, antes de expirado o prazo da infiltragao, confeccionar relatorio das 

investigagoes e entrega-lo ao Membro do Ministerio Publico e ao Juiz que 

acompanham o procedimento. E por se tratar de uma operagao sigilosa apenas eles 

devem receber este relatorio. 

3.2.2 Reflexos penais quanto a atuagao do agente infiltrado 

O art. 2°, inc. V, da lei 9.034/95 preve os requisitos que norteiam a aplicagao 

da infiltragao policial. Ou seja, existe esta possibilidade na investigagao de ilicitos 

praticados por organizagoes criminosas, mediante previa e circunstanciada 

autorizagao judicial. 

Mister se faz ressaltar que o legislador, no artigo ora mencionado, nao 

disciplinou a questao da responsabilidade penal do agente infiltrado. Eis que os 

desdobramentos de uma infiltragao podem ser imprevisiveis diante de cada caso, e 

nem mesmo a autorizagao judicial para a pratica deste metodo possui meios 

suficientes para descrever uma postura de atuagao do agente. E isto gera um 

verdadeira silencio normativo quanto a este aspecto. 
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Essa falha legislativa nao escapou a criticas como a langada por FRANCO 

(2002, p. 586): 

No projeto originario, vetado, excluia-se a antijuridicidade da conduta do 
agente policial se realizados atos referentes a quadrilha ou bando onde se 
infiltrara. Agora, faz-se irresponsavelmente silencio total sobre a 
responsabilidade penal do agente policial, em relacao as agoes por ele 
empreendidas no exercicio de suas atividades. Na doutrina discute-se a 
posigao juridica do agente infiltrado, afirmando alguns a licitude de seu 
procedimento por ter atuado no estrito cumprimento de seu dever ou no 
exercicio regular de direito legal ou a carencia de culpabilidade por 
obediencia hierarquica a ordem nao manifestamente ilegal. Ja outros 
asseguram existir na hipotese escusa absolutoria, o que implica o 
reconhecimento do fato criminoso, sem imposigao de pena em virtude de 
uma postura politico-criminal. 

Como bem ressalta o autor ora citado, a lei silenciou quanto a postura do 

agente infiltrado, cabendo a doutrina, segundo os aspectos dogmaticos do Direito 

Penal estabelecer o enquadramento juridico deste agente. 

A finalidade do agente infiltrado perfaz-se na busca de informagoes, isto e, da 

produgao probatoria, feita a partir da observagao e acompanhamento das agoes 

praticadas pelas organizagoes criminosas. 

Neste tipo de missao ele pode simplesmente ter o papel de informante 

transmitindo as informagoes das quais tern conhecimento para a autoridade que 

investiga a associagao criminosa, de modo a possibilitar o desmantelamento da 

organizagao ou a identificagao e punigao de seus integrantes. 

Por outro lado, a partir do momento que o agente infiltrado atua em uma 

quadrilha, por exemplo, ja estaria incorrendo na figura tipica do art. 288 do Codigo 

Penal. 

Embora, ocorra a tipificagao do fato, e a propria lei 9.034/95 que trata das 

formas de combate do crime organizado, que permite ao agente policial ou de 

inteligencia atuar em urn agrupamento criminoso. 

Ocorre que, quando o agente provoca a agao ou omissao de uma ou mais 

pessoas da organizagao criminosa, induzindo ou incitando diretamente a pratica do 

delito, este estaria desvirtuando a conduta do agente infiltrado. Na verdade a lei 

.̂-™;+o o n m r m n a r a n Hn f i a n r a n t p P n p q s p nasn haveria a hjootese de flaarante 
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esperado ou delito preparado, e o agente infiltrado seria responsabilizado 

penalmente pelo abuso cometido. Ja que, alhures retrata-se, de acordo com a 

Sumula 145 do Supremo Tribunal Federal ha crime impossivel, pelo fato do sujeito 

ser induzido a pratica do crime. 

Nesse mesmo entendimento a Jurisprudencia destaca a possibilidade de 

infiltracao de agentes: 

TOXICOS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N° 6.368/76. DILIGENCIAS POLICIAIS 
INDEVIDAMENTE AUTORIZADAS. IMPROCEDENCIA. ART. 33, I, DA LEI 
N° 10.409/2002. AUSENCIA DE ADVOGADO NO APFD. PREJUlZO NAO 
DEMONSTRADO E ARGUICAO EXTEMPORANEA. PRECLUSAO. 
DENUNCIA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. 
EXORDIAL QUE NARRA OS DELITOS DE FORMA SATISFATORIA E 
CONDIZENTE COM O CONTEXTO FATICO. PRELIMINARES 
REJEITADAS. MERITO. PEDIDOS DE ABSOLVIQAO. NAO ACOLHIDOS. 
AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRAFICO E DA ASSOCIAQAO 
COMPROVADAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRENCIA. 
DEPOIMENTO DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. VALIDADE. 
PRECEDENTES DO STF. REGIME PRISIONAL. DELITO DO ART. 14 DA 
LEI N° 6.368/76. CARATER NAO HEDIONDO. IMPOSIQAO DO REGIME 
INICIALMENTE FECHADO. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 33 da Lei n° 10.409/2002, 
em seu inciso I, expressamente preve que, em qualquer fase da persecucao 
criminal relativa aos crimes ali previstos, e permitida, mediante autorizagao 
judicial, e ouvido o representante do Ministerio Publico, a infiltragao de 
policiais em quadrilhas, grupos, organizagoes ou bandos, com o objetivo de 
colher informagoes sobre operagoes ilicitas desenvolvidas no ambito dessas 
associagoes. O depoimento de agente policial, ainda que participante das 
diligencias na fase investigatoria, merece a normal credibilidade, que nao 
Ihe pode ser subtraida em razao do exercicio de suas fungoes, maxime 
quando suas declaragoes se revelam seguras e coerentes com os demais 
elementos probatorios constantes dos autos. Inexiste flagrante preparado se 
nao ha provas de que a atividade policial instigou o mecanismo causal da 
infragao, cuja conduta, preexistente a diligencia, exauriu-se no "vender". 
(TJ-MG; ACr 1.0027.05.049931-1/001; Betim; Primeira Camara Criminal; 
Rel. Des. Edelberto Lellis Santiago; Julg. 07/03/2006; DJMG 14/03/2006) 

Este entendimento revela o carater permissivo da norma no tocante a 

infiltragao, desde que exista o objetivo precipuo de colher informagoes sobre as 

agoes ilicitas desenvolvidas dentro dessas organizagoes criminosas. Destaca ainda 

a impossibilidade de caracterizagao de flagrante preparado se nao ha provas 

suficientes de induzimento da pratica delitiva. 
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3.2.2.1 Exclusao da responsabilidade penal do agente infiltrado 

A principio a conduta do agente infiltrado diante da sua participagao nos 

crimes praticados pelos grupos criminosos configurara fato tipico, ilicito e culpavel. 

Porem, ao analisar-se a natureza juridica da exclusao da responsabilidade penal 

surgirao algumas solugoes. 

Nao se deve descartar a fungao propriamente dita do agente infiltrado, 

tratando-se de urn policial designado pela Autoridade Policial com autorizagao 

judicial, atraves de expressa previsao legal, para o exercicio de uma fungao. 

Preenchido os requisitos legais, o agente nao atua de acordo com a sua 

vontade, mas visando a auxiliar a investigagao e a punigao do integrante ou dos 

integrantes da organizagao criminosa. Assim, nao haveria dolo na vontade do 

agente e sua conduta consistiria numa atividade de risco juridicamente permitida. 

Tais aspectos caracterizam o estrito cumprimento do dever legal previsto no 

art. 23, inc. Ill do Codigo Penal Brasileiro, sendo esta uma forma legal de exclusao 

de ilicitude ou antijuridicidade. 

Por sua vez, GRECO (2006, p.395) preleciona a respeito do estrito 

cumprimento do dever legal da seguinte maneira: 

Primeiramente e preciso que haja um clever legal imposto ao agente, dever 
este em geral, e dirigido aqueles que fazem parte da Administragao Publica, 
tais como os policiais e oficiais de justiga. Em segundo lugar, e necessario 
que o cumprimento a esse dever se de nos exatos termos impostos pela lei, 
nao podendo em nada ultrapassa-los. 

Percebe-se mediante este conceito que o agente infiltrado obedece aos 

parametros legais de atuagao conforme a citada excludente de ilicitude. Esta 

disposigao doutrinaria aponta o rigor a ser seguido pelo policial, e nestes termos 

estaria excluida a sua responsabilidade. 



52 

Com jsto, a hipotese da excludente do estrito cumprimento do dever legal, 

apresenta-se, a primeira vista, como uma solucao para esta questao, haja vista, que 

urn agente, funcionario publico, encarregado de uma missao, ingressaria em uma 

associagao criminosa, a fim de investiga-la. Alem de se tratar de uma situagao de 

alto risco. 

Registra-se que sobre esta exclusao de responsabilidade JESUS (2005) tece 

o seguinte comentario: 

Seja la qual for a interpretagao que se faga em relacao a natureza juridica 
da isencao da responsabilidade penal do agente infiltrado, para que essa 
efetivamente se ultime, devem concorrer algumas exigencias: a) a atuacao 
do agente infiltrado precisa ser judicialmente autorizada; b) a atuagao do 
agente infiltrado o qual comete a infragao penal deve ser uma consequencia 
necessaria e indispensavel para o desenvolvimento da investigagao, alem 
de ser proporcional a finalidade perseguida, de modo a evitar ou coibir 
abusos ou excessos; c) o agente infiltrado nao pode induzir ou instigar os 
membros da organizagao criminosa a cometer o crime, o que configuraria 
um delito provocado, o qual, devido a sua impossibilidade de consumagao, 
e impune tanto em relagao ao sujeito provocado como ao provocador. O 
provocador poderia responder pelo crime de abuso de autoridade. 

De acordo com o exposto, independentemente da situagao, os parametros 

legais para a atuagao do agente infiltrado, devem ser observados para que a 

infiltragao se perpetue de maneira licita, com a aplicagao dos requisitos previstos na 

lei 9.034/95. 

Ademais, tambem dispoe substancialmente sobre o aspecto material do caso 

concreto. Trazendo a aplicagao do principio da proporcionalidade em face de 

possiveis escolhas no tocante as infragoes penais, quer sejam consequencias ou 

finalidade. 

A incidencia do principio da proporcionalidade denota a existencia de uma 

aplicagao razoavel desta medida. Alem disso, como ja asseverado, trata-se de uma 

operagao de alto risco que pode vir a comprometer a integridade fisica do agente, o 

qual se submete em prol de um objetivo maior pela defesa social. 
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Embora a conduta pelo agente seja tipica, nao seria razoavel admitir-se uma 

infiltragao em associagao criminosa, sem que se permitisse ao agente dela fazer 

parte. 

Nesse sentido, CAPEZ (2007, p.242), aponta outra hipotese de excludente 

com base num equilibrio entre a agao do agente infiltrado e o custo-beneficio social 

que este alcanga, apontando que: "nesse caso, compara-se o sacrificio do bem 

juridico lesado pela agao criminosa do policial como beneficio resultante do 

afastamento do perigo representado pela quadrilha". 

A sociedade, atualmente, consegue observar o agente infiltrado como forma 

de exercicio de uma politica repressiva de combate as organizagoes criminosas. A 

relagao de custo-beneficio ora citado descreve bem o seu interesse em acabar com 

toda essa onda de criminalidade organizada. Emerge tambem o principio da 

adequagao social, auferindo a pratica delitiva de combate ao crime organizado uma 

conduta compreendida pela razoabilidade do senso medio, como uma especie de 

justiga social. 

Isto nao significa que as pessoas estejam aderindo a uma politica mais 

severa; ocorre que aquilo que e proporcional gera efeitos demasiadamente 

aceitaveis. Afinal, sabe-se que o agente infiltrado possui uma falsa identidade 

devendo agir como se fosse um membro do grupo criminoso. 

Este comportamento de risco abrange a verdadeira necessidade de combate 

efetivo, real, onde a sociedade esta disposta a lutar contra esse fenomeno mundial 

que e o crime organizado. 

Tais medidas, ainda que percorram uma tenue linha entre a violagao dos 

direitos e garantias individuals e a manutengao da ordem social, buscam o bem 

estar da sociedade como um todo e devem, sem embargo de qualquer duvida, ser 

colocadas frente as circunstancias vividas pelo pais, tendo em mente os aspectos 

socio-politicos, juridicos e culturais atuais. 

Muito se tern alcangado com a inovagao que trouxe a figura do agente 

infiltrado, alias, nao haveria como se concretizar a agao controlada sem a presenga 

deste agente. Todavia, o legislador brasileiro deve tratar a responsabilidade do 

agente infiltrado como objeto de urgente formulagao legislativa, a fim de evitar a 

inoperancia desse instrumento de investigagao. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O crime organizado, como proprio nome diz, trata-se de uma estrutura 

sofisticamente elaborada para fins ilicitos, que ja nasce com esta intrinseca 

caracteristica, por sinal um aspecto negativo para a seguranga publica. 

A Lei 9.034/95 apresenta meios de combate para esta atividade delituosa, 

mas nao retrata normativamente o que seja crime organizado ou organizagoes 

criminosas. E isto, dificulta o desdobramento de agoes punitivas. Ve-se de acordo 

com o exposto a importancia da Lei 10.217/01 no tocante aos procedimentos 

investigatorios, e a disciplinarizagao do crime organizado nao mais equiparado a 

quadrilha ou bando. Mas desta Lei nao resulta a definigao do tipo penal desse delito. 

Nenhuma lei deve fugir desta regulamentagao, por mais que seja notoria a 

ausencia conceitual deste delito, o ordenamento juridico brasileiro apresenta fontes 

essenciais a construgao do bom direito, sendo sistematizado atraves da doutrina e 

da jurisprudencia. Alias, as condutas ilicitas que ora derivam do crime organizado, 

prescindem de uma associagao de pessoas, conceito este atribuido pela Convengao 

de Palermo, ratificada em nosso ordenamento atraves do Decreto Legislativo n° 231. 

Diante desta construgao conceitual surgem os mecanismos de combate as 

organizagoes criminosas sendo realizados a partir de procedimentos investigatorios, 

com destaque na inovagao trazida pela lei 10.217/01, tratando da figura do agente 

infiltrado, complementando o uso da agao controlada. 

A agao controlada para ser eficaz deve ser realizada com base nos rigores da 

lei, afinal, se dela decorre o uso inadequado do flagrante retardado, aumentaria a 

gama de impunidade conforme a sua descaracterizagao. O escopo final dessa agao 

e a eficacia probatoria, e mesmo que a lei nao tenha estabelecido um lapso temporal 

para esse procedimento, a Autoridade Policial possui o dever legal de 

acompanhamento e vigilancia, para que venha a atuar no momento mais eficaz, 

apontado de acordo com o juizo de valor que sera feito pela mesma. 

Assim, havendo indicios de agoes praticadas por organizagoes criminosas ou 

a ela vinculada, estes mecanismos poderao ser aplicados, conforme estabelece o 

art. 1°da lei 9.034/95. 

O carater discricionario da agao controlada foi ao menos reduzido com a 
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presenca do agente infiltrado, ja que nao ha acompanhamento da atividade delituosa 

sem a atuacao dessa autoridade policial de inteligencia, onde so e possivel a 

utilizagao deste ultimo mediante autorizagao judicial. 

O agente infiltrado e a agao controlada sao procedimentos relevantes, mas 

poderiam ser mais bem realizados se houvesse uma maior participagao estatal no 

tocante ao fornecimento de recursos destinados ao aparelhamento do setor de 

inteligencia policial, principalmente nas regioes mais afetadas pela macro 

criminalidade. 

Mister se faz ressaltar que estamos diante de um fenomeno descontinuo e 

adaptativo, apresentando-se de varias formas com caracteristicas fortemente 

desenvolvidas. Portanto, a ausencia de um banco de dados nacional que reuna 

todas as informagoes processadas pelos diversos orgaos do setor policial dificulta as 

investigagoes, devido ao combate indistinto que e realizado a partir de informagoes 

que apenas se repetem, nao havendo um controle do que se investiga. Ademais, o 

uso de registros de agoes praticadas por organizagoes criminosas certamente iria 

contribuir para o desvendamento dos seus membros. 

E demais conclusivo que a sociedade almeja apenas a seguranga de modo 

geral, e o uso destes procedimentos tern se tornado mais aceitavel devido a essa 

necessidade. Com auxilio tambem da efetiva utilizagao do principio da 

proporcionalidade decorrente da razoavel aplicagao do custo-beneficio. 

Deve esse equilibrio ser aplicado em consonancia com a autorizagao judicial 

que delimita a atuagao do agente, que nao responde pelo delito previsto no artigo 

288 do Codigo Penal, ou por qualquer outro crime coletivo tipificado em Leis 

Especiais, estando sua conduta acobertada pela excludente de antijuridicidade do 

exercicio do dever legal. Todavia, ele nao deve se envolver em praticas criminosas 

estranhas aos fins da associagao que pretende investigar. Deparando-se com uma 

situagao extrema, na qual se veja na contingencia de praticar crimes, restara 

examinar o caso concreto no piano da culpabilidade, especificamente quanto a 

exigibilidade ou nao de conduta diversa. 

Somente o juiz e o Membro do Ministerio Publico que estejam atuando no 

caso, devem receber do agente infiltrado um relatorio circunstanciado sobre as 

informagoes colhidas. Este sigilo esta previsto no inc. V, paragrafo unico, da Lei 

9.034/95 como requisito fundamental. 
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Findo os trabalhos, acrescenta-se a indagacao do uso desses meios 

investigatorios que em muitos casos ferem direitos fundamentals, nessa suposta 

guerra interminavel gerada por esse novo fenomeno denominado crime organizado. 

As pessoas, ate entao, estavam acostumadas a constatar facilmente dois 

lados num conflito: o bem e o mal; aqueles que Ihes protegiam e os disseminadores 

do medo. Ocorre que hoje, isto nao e tao facil de ser examinado, nenhum criminoso 

apresenta um perfil taxativo de ofensor, exceto quando queremos assim enxergar. 

Ao caracterizar o crime organizado percebe-se o quanto e relevante a sua 

estrutura e simbiose com o Estado. A formacao piramidal por si so demonstra a 

dessemelhanga entre seus membros, cada qual num determinado grau, nem sempre 

identificaveis, e no caso do chefe, nem sempre conhecido. 

O uso do agente infiltrado, complementando a agao controlada, emerge deste 

aspecto obscuro de dificil constatagao, devendo, portanto, envolver-se nessas 

organizagoes numa atividade de risco, para so assim tentar desvendar as suas 

agoes, bem como identificar os seus membros. E ato que tern seu custo, pelo fato de 

por em risco a vida do proprio agente, por isso a necessidade do Estado fortalecer o 

setor de inteligencia policial, devendo promover a cooperagao entre os diversos 

orgaos que atuam nessa area. Pode ser ate um investimento alto para o Estado, 

mas certamente possui um retorno. 
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LEI n° 10.217, DE 11 DE ABRIL DE 2001. 

Altera os arts. 1o e 2o da Lei no 
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispoe sobre 
a utilizagao de meios operacionais para a 
prevengao e repressao de agoes praticadas por 
organizagoes criminosas. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os arts. 1o e 2o da Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995, passam 
a vigorar com as seguintes alteragoes: 

"Art. 1o Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos 
investigatorios que versem sobre ilicitos decorrentes de agoes praticadas por 
quadrilha ou bando ou organizagoes ou associagoes criminosas de qualquer tipo." 
(NR) 

"Art. 2o Em qualquer fase de persecugao criminal sao permitidos, sem 
prejuizo dos ja previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigagao e 
formagao de provas: (NR) 

IV - a captagao e a interceptagao ambiental de sinais 
eletromagneticos, oticos ou acusticos, e o seu registro e analise, mediante 
circunstanciada autorizagao judicial; 

V - infiltragao por agentes de policia ou de inteligencia, em tarefas de 
investigagao, constituida pelos orgaos de inteligencia. 


