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RESUMO 

O presente trabalho tern por escopo avaliar os efeitos da flexibilizagao do sigilo 

bancario no direito brasileiro como instrumento utilizado no combate ao crime de 

lavagem de dinheiro. O GAFI, o Grupo de Acao Financeira sobre Lavagem de 

Dinheiro, organismo intergovernamental criado a partir de iniciativa do G-7, editou 40 

recomendacoes a serem cumpridas pelos paises no combate ao branqueamento de 

capitals ilicitos ressaltando a importancia que os paises em seu direito interno nao 

mantenham normas de sigilo profissional que impecam o cumprimento das 

recomendacoes. A possibilidade de adequar as regras sobre o sigilo bancario aos 

padroes internacionais se faz necessaria a medida que esse instrumento e utilizado 

como instrumento principal pelas organizagoes criminosas para que o processo de 

lavagem de dinheiro seja concluido despercebidamente. No Brasil existem dois 

projetos de lei que alteram as regras sobre o sigilo bancario, o PL 418/2003 e o PL 

49/2005, esses projetos vao atender parcialmente as pressoes internacionais sobre 

a flexibilizagao. O trabalho valeu-se de pesquisas bibliograficas e materials extraidos 

na Internet dos orgaos oficias de combate a lavagem de dinheiro no Brasil e no 

mundo, foram usados os metodos comparativo, dedutivo e historico-evolutivo. Por 

conseguinte o trabalho visa suscitar discussoes acerca da importancia da 

flexibilizagao das normas de sigilo bancario no direito patrio para que se possa 

combater essa pratica no territorio brasileiro e contribuir de forma a coibir 

disseminagao do processo no mundo. 

Palavras-Chave: Sigilo Bancario. Lavagem de Dinheiro. Flexibilizagao. 



ABSTRACT 

This essay aims to appreciate the effects of bank secrecy's relaxation in Brazilian law 

as an instrument used in money laundering crime combating. The GAFI (FATF in 

English), Financial Action Task Force on Money Laundering, an intergovernmental 

organization created from the G-7's initiative, edited 40 recommendations to be 

executed by countries in combating the whitening illicit money, emphasizing the 

importance that the countries under their domestic law do not maintain professional 

secrecy rules that avoid the conformity with the recommendations. The requirement 

to adapt the rules about banking secrecy to international standards is necessary 

because this instrument is used as main weapon by criminal organizations so that 

the process of money laundering is complete without being noticed. In Brazil there 

are two Project of law that modify the rules about banking secrecy, the PL 49/2005 

and PL 418/2003, these projects will partially reach the international pressure about 

the relaxation. The essay uses bibliographic researches and materials found in the 

Internet, extracted out from officials organizations to money laundering combat in 

Brazil and abroad, it was used comparative, deductive and historical evolution 

methods. Finally, the essay aims to bring up debates about the importance of 

relaxation of banking secracy rules in the home rights so that it can fight against this 

practice in our homeland and contribute to curbing the spread of this process in the 

world. 

Keywords: Bank secrecy. Money laundering. Relaxation. 
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1 INTRODUgAO 

O objetivo do presente estudo sera apresentar uma abordagem geral das 

consequencias que a possivel flexibilizagao do sigilo bancario poderia ter como 

mecanismo de combate ao crime de lavagem de dinheiro. Para maior entendimento 

havera exposicao de normas internacionais, legislacao brasileira, regulamentagao de 

orgaos de controle da atividade financeira assim como dos projetos de lei que visam 

alterar a disciplina do sigilo bancario no cenario brasileiro. 

O surgimento do sigilo bancario esta intimamente vinculado ao aparecimento 

das relagoes economicas e ao surgimento dos bancos. Estima-se que na antiga 

Babilonia ja havia preocupacao com o sigilo das operagoes comerciais, pois os 

templos da epoca cumpriam o papel de verdadeiros bancos, recebendo depositos 

em dinheiro e ouro, emprestando, intermediando transacoes que envolvessem bens, 

operacoes essas eram protegidas do conhecimento de pessoas alheias, uma vez 

que eram feitas em lugares ocultos como forma de reverencia a autoridade divina. 

A globalizacao fez com que a circulacao de capitais se desse da forma mais 

volatil possivel com grande facilidade de movimentacao no mercado mundial fato 

que de acordo com a tematica desse estudo proporciona e fomenta o surgimento de 

paraisos fiscais, pois estes apresentam a possibilidade do anonimato e permite que 

os criminosos possam movimentar seus ativos de forma despercebida e sem a 

interrupcao de autoridades, contribuindo e facilitando a disseminacao das praticas 

de branqueamento dos capitais ilicitos. 

Como objetivo geral analisar-se-a o sigilo bancario que se configura numa 

relacao reciproca de direito versus obrigacao, pelo qual o cliente de instituigao 

financeira tera o direito a ter seus dados preservados do conhecimento de terceiros, 

por se tratar de prerrogativas corolarios dos direitos a privacidade e inviolabilidade 

de dados. Ja no tocante a instituigao financeira, essa tern a obrigagao legal de nao 

divulgar informagoes sobre seus clientes no ambito de atuagao das suas atividades. 

Conforme abordagem a ser realizada nos proximos capitulos, as relagoes que 

envolvam o sigilo bancario sao regulamentadas pela Lei Complementar 105/2001. 

Como objetivo especifico tem-se o crime de lavagem de dinheiro, o seu 

surgimento, conceituagao, legislagao patria e estrangeira, orgaos nacionais e 

internacionais de combate a sua pratica. A lavagem de dinheiro decorrente do crime 
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organizado, trafico de drogas, trafico humano, terrorismo e corrupgao sao tematicas 

bastante discutidas na atualidade, formando uma rede que vincula a coexistencia 

reciproca desses crimes e geralmente sao caracterizados como um processo a ser 

dividido em tres fases: colocagao, ocultagao e integragao, e elementos a serem 

caracterizados em um momento posterior 

Tratar-se-a do surgimento do GAFI (Grupo de Agao Financeira Internacional 

sobre Lavagem de Dinheiro), orgao criado em 1988, organismo intergovernamental 

cuja finalidade definir estrategias globais de combate ao crime de lavagem de 

dinheiro e financiamento ao terrorismo. Esse mesmo orgao editou ao todo 49 

recomendagoes a serem seguidas pelos paises no combate aos crimes 

supracitados. Este ponto enquadra-se como outro objetivo especifico a presente 

pesquisa. 

Analisar-se-a que dentre as recomendagoes sugeriu-se que os paises em 

seu direito interno nao mantivessem regras de sigilo bancario que impossibilitasse o 

cumprimento das recomendagoes. No Brasil as normas de sigilo bancario sao muito 

rigidas, razao pela qual o pais vem sofrendo pressoes internacionais para adequar 

essas normas aos padroes internacionais. 

Nesse diapasao far-se-a necessario que essas normas autorizem a 

cooperagao internacional, corroborando, por meio do intercambio de informagoes 

com aniquilamento dessas praticas no mundo. 

No desenvolver da pesquisa observar-se-a que grande dificuldade e 

constatada em punir esses crimes no Brasil, uma vez que os elementos probatorios 

que poderiam ser usados contra os criminosos estao protegidos pelo sigilo bancario 

e as autoridades responsaveis por investigar esses casos nao os tern acesso. Para 

atender as recomendagoes do GAFI e evitar que essas praticas saiam impunes 

existem dois projetos de lei tramitando pelo Congresso Nacional que visam alterar a 

lei do sigilo bancario. 

Os metodos de pesquisa utilizados foram o historico-evolutivo, pelo qual 

analisar-se-a o surgimento e o desenvolvimento do instituto do sigilo bancario desde 

os tempos babilonicos ate a sua configuragao no direito brasileiro. Pelo metodo 

comparative abordar-se-a as diversas facetas em alguns paises ocidentais que 

podem servir de modelo para o legislador patrio; e por fim o metodo dedutivo pelo 

qual chegar-se-a as conclusoes pertinentes. 
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0 trabalho pautar-se-a em pesquisas bibliograficas e em sites da Internet, 

principalmente nas paginas dos orgaos oficiais, para maior abordagem sobre tema. 

A primeira etapa sera a pesquisa de todo o material disponivel sobre o assunto e em 

seguida a leitura e compreensao de todas as informagoes. Na segunda etapa os 

temas serao distribuidos em varios topicos relevantes da pesquisa de forma 

sistematica para ensejar a facil assimilacao das ideias. Finalmente o 

desenvolvimento das argumentagoes para compreensao e defesa do problema 

proposto, que seja a possibilidade da flexibilizagao do sigilo bancario como 

instrumento no combate ao crime de lavagem de dinheiro, resultando na 

apresentagao da problematica e das possiveis solugoes para o tema. 
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2 DO SIGILO BANCARIO 

O presente capitulo tern por escopo apresentar os pontos considerados de 

suma importancia para uma compreensao geral do tema, que seja a influencia do 

sigilo bancario no processo de lavagem de dinheiro. No primeiro momento havera a 

exposicao de questoes elementares, tais como: o sigilo bancario, seu conceito, 

evolugao historica, aplicabilidade pelo sistema financeiro nacional, respaldo juridico. 

Desta feita, com a abordagem do tema sera possivel um maior 

aprofundamento sobre o assunto, que acarretara no entendimento geral e mais 

conciso sobre o tema. 

2.1 EVOLUQAO HISTORICA 

A evolugao historica do sigilo bancario esta intimamente ligada com o 

surgimento e evolugao dos bancos. Por isso, sera tracado um paralelo da evolucao 

bancaria para melhor compreender o sigilo bancario em diversas epocas da 

sociedade humana. 

Nos primordios da humanidade nao havia que se falar em sigilo bancario, 

por nao existirem informagoes a serem protegidas, somente com o surgimento da 

moeda, foi que surgiram figuras que paulatinamente cumpriram o papel do sistema 

bancario conhecido na atualidade. 

Na sociedade primitiva os humanos coletavam alimentos da natureza, como 

tambem cagavam para garantir a sua sobrevivencia, com isso foi havendo a 

necessidade de inventar meios de fazer com que a coleta e caga fosse feita de 

forma mais pratica, rapida e satisfatoria, foi justamente a confecgao de instrumentos 

para esse proposito que tornaram possiveis uma coleta e caga mais eficiente 

permitindo-lhes o estoque de nutrientes. Com o excesso de nutrientes, caga e 

instrumentos armazenados, as tribos iniciaram um trabalho de troca com as outras 

tribos, trocavam o seu excesso por alimentos e instrumentos que os mesmos 

necessitavam mas nao possuiam, surgindo assim o escambo. 
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Com a expansao da pratica do escambo tornou-se dificil conciliar as 

preferencias entre as tribos para que houvesse a troca dos mantimentos e 

instrumentos. Muitas vezes a necessidade de uma tribo contrastava com o que a 

outra tribo tinha a oferecer. Com essa dificuldade, foi necessaria a eleicao de uma 

mercadoria para a intermediacao das trocas, surgindo, por conseguinte a moeda, 

que em tempos remotos foram alimentos, como por exemplo: sal, animais, frutas. 

Diante da dificuldade de locomocao e das mercadorias que muitas vezes eram 

pereciveis, como os organicos e a caga, a moeda foi evoluindo ate se tornar o metal. 

A locomogao com metais de valor, porem, ja nao era possivel devido a 

inseguranga. Apos a renascenga surgiram as casas de custodia, pelo qual era 

emitido um certificado de custodia de acordo com o peso dos metais armazenados, 

essa quantidade de metais armazenados era livre do conhecimento de terceiros. 

Esses certificados eram confeccionados em papel, precedente do que hoje e 

conhecido por papel-moeda. Com o acumulo de metais e distribuigao de certificados 

tornou-se necessario que essas informagoes nao fossem divulgadas, nao so pela 

seguranga dos depositantes, como tambem para evitar que as casas depositarias 

sofressem roubos. 

Antes mesmo do surgimento das casas de custodia, estima-se que na antiga 

Babilonia e no antigo Egito ja havia uma preocupagao com o sigilo das operagoes, 

pois os templos da epoca se revelavam como verdadeiros bancos recebendo 

dinheiro, emprestando, sendo mediadores de operagoes que envolvessem bens, 

operagoes essas que se davam de forma oculta e distante dos olhos de terceiro por 

uma questao de religiosidade. 

Bouchinhas Filho (2010), em seu artigo sobre o Sigilo Bancario como 

Corolario do Direito a Intimidade, cita o renomado jurista e ministro do Superior 

Tribunal de Justiga Napoleao Nunes Maia Filho, que faz uma importante 

observagao: 

na Antiguidade, os depositos de valores moveis, embora nem sempre sob a 
forma pecuniaria, pois seguramente anteriores a invencao da moeda, 
ficavam geralmente em maos dos sacerdotes, guardados na intimidade dos 
templos, como se fossem mesmo coisas sagradas, somente acessiveis aos 
depositantes e aos seus depositaries e aos seus guardadores. 
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Embora tenham sido identificadas grandes caracteristicas de operagoes 

bancarias nos babilonios e nos egipcios, foi com os greco-romanos que essas 

atividades tiveram maior progresso. Nesse sentido observa Abrao (1982, p.7), em 

seu livro sobre direito bancario: 

Foi, porem, no mundo Greco-romano, que se tornou conhecida grandes 
partes das operagoes em uso no banco moderno, como aceitar dep6sitos 
de moedas ou de valores; fazer emprestimos a juros, garantidos ou a 
descoberto; interpor-se nos pagamentos tambem sobre pragas distantes; 
assumir obrigagoes por conta dos clientes, etc., embora tais operagoes nao 
fossem praticadas em serie, devido as condigoes economicas de um 
mundo, no qual a poupanga decorria dos investimentos dos proprietaries de 
terras e modesto era o porte industrial, tendo sido os templos dos deuses o 
verdadeiro bergo das operagoes bancarias [...]. 

Na Idade Media, houve expansao do comercio, muitos fatores contribuiram 

para a evolugao das atividades bancarias. Na Italia foi onde primeiro surgiram os 

cambistas que faziam a troca de moedas estrangeiras pela italiana de forma isolada 

e desconcentrada. Houve forte atuagao dos templarios no financiamento das 

cruzadas. Foi tambem na Idade Media onde se deu o surgimento da primeira 

sociedade anonima da historia. 

A Idade Moderna a historia foi marcada pelas expedigoes maritimas em 

busca de novas regioes, o que contribuiu com a expansao e internacionalizagao do 

comercio, essas expedigoes fizeram com que os Estados recorressem cada vez 

mais aos bancos para financiar as empreitadas, fator esse que contribuiu com a 

multiplicagao das instituigoes financeiras. 

Como se pode observar, o sigilo bancario sempre teve sua importancia 

reservada em diversas fases da historia, mas foi com o capitalismo e o liberalismo 

que veio fincar suas raizes, uma vez que havia uma forte expansao dos bancos na 

epoca. Devido a forte influencia que as operagoes bancarias progressivamente 

vinham ganhando no mundo o sigilo dessas operagoes deixa de ser norma de 

costume para pioneiramente ser positivada na Grande Ordennance Sur le 

Commerce (Covello, 2001, p. 37), em 1706, pela qual dizia: 

Levando em conta que o segredo e absolutamente necessario nas 
negociagoes de banco, cambio, comercio e finangas, que estas se 
consumam em sua maior parte na cidade, em cadernos de notas e livros de 
contas, que nao e possivel escritura-los de forma regular e que amiude se 
apresentam varios agentes comerciais confusamente para fazer 
negociagoes, estabelece-se que o segredo das negociagoes nao podera ser 
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revelado, e que a representac3o ou comunicacao dos registros nao podera 
ser concedida qualquer que seja o pretexto ou causa, de conformidade com 
o art. 9 do titulo XXX do edicto mes de marco de 1673. 

No Brasil o sigilo bancario foi mencionado primeiramente no Codigo 

Comercial de 1850, que definiu as atividades bancarias bem como os agentes 

responsaveis por essas atividades. O Codigo Civil de 1916 ja disciplinava o sigilo 

profissional nas operagoes bancarias. O codigo Penal de 1940 em seu artigo 154, 

caput, reza que: "Revelar alguem, sem justa causa, segredo, de que tern ciencia em 

razao de fungao, ministerio, oficio ou profissao, e cuja revelagao possa produzir 

dano a outrem". 

A lei n° 4.595/64, que dispoe sobre o Sistema Financeiro Nacional, trouxe em 

seu artigo 38, ja revogado, a obrigatoriedade das instituigoes financeiras em 

conservarem o sigilo em suas operagoes, tanto ativas como passivas, alem dos 

servigos prestados por si. 

A Carta Magna de 1988 nao trouxe de forma explicita um dispositivo que 

falasse a cerca do sigilo bancario, mas o fez por meio da protegao a privacidade (art. 

5°, X) e da inviolabilidade de dados (art. 5°, XII). Ja o novo Codigo Civil trouxe em 

sua letra a consagragao do sigilo profissional, em seu artigo 229, pelos quais tratar-

se-a nos topicos subsequentes. 

2.2 CONCEITO E FUNDAMENTAQAO 

Nao se encontra no direito brasileiro uma definigao legal exata de sigilo 

bancario, pois nenhuma lei, ou mesmo a Constituigao explicita. Mas existem 

correntes doutrinarias, embasadas em principios constitucionais, que a seguir serao 

estudados, que tentam defini-lo, cada qual dentro de sua logica, tentando explicar 

qual deles melhor se adequa ao conceito de sigilo. 

O sigilo bancario pode ser visto sob dois enfoques principais: um direito do 

consumidor, cliente de uma instituigao financeira, bem como uma obrigagao da 

instituigao financeira, prestadora do servigo. 

Como direito do consumidor o sigilo bancario se respalda na Constituigao, 

em duas correntes doutrinarias, basicamente dois principios: o primeiro e o principio 
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da inviolabilidade de dados que e consagrado na Carta Magna, em seu artigo 5°, art. 

XII, pelo qual: 

e inviolavel o sigilo da correspondencia e das comunicacoes telegraficas, de 
dados e das comunicacoes telefonicas, salvo, no ultimo caso, por ordem 
judicial, nas hip6teses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigacao criminal ou instrucao processual penal. 

O outro principio que embasa o sigilo bancario e o principio da privacidade, 

pelo qual todos tern direito a manter os seus dados bancarios preservados do 

conhecimento de terceiros, pelo qual reza a CF, em seu art. 5°, X: "sao inviolaveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenizacao pelo dano material ou moral decorrente de sua violagao". 

Pela corrente doutrinaria que defende a inviolabilidade de dados como 

principio mais adequado ao conceito de sigilo bancario, acredita ser este especie do 

direito a privacidade. 

Nesse sentido tern decidido o STF: 

O sigilo bancario, especie de direito a privacidade protegido pela 
Constituig3o de 1988, nao e absoluto, pois deve ceder diante dos interesses 
publico, social e da Justica. Assim, deve ceder tambem na forma e com 
observancia de procedimento legal e com respeito ao principio da 
razoabilidade. Precedentes. (Al 655.298-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 4-9-07, 2 a Turma, DJ de 28-9-07). 

No entanto, se faz mais coerente enquadrar o sigilo bancario nos dois 

principios, pois o mesmo se completa entre si, suprindo um a lacuna do outro. 

Ja no enfoque da instituigao financeira, o sigilo bancario trata-se de uma 

obrigagao que a mesma tern de conservar o sigilo das operagoes prestadas. Nesse 

sentido preconiza o autor Paulo Branco (2007, p. 375) que o sigilo bancario: 

Consiste na obrigagao imposta aos bancos e a seus funcionarios de 
discrigao, a respeito de negocios, presentes e passados, de pessoas com 
que lidaram, abrangendo dados sobre a abertura e o fechamento de contas 
e a sua movimentagao. 

As instituigoes financeiras sao as responsaveis por guardarem o sigilo suas 

operagoes e com base na Lei Complementar 105/2001, sao consideradas 

instituigoes financeiras: os bancos em geral; distribuidoras e corretoras de valores 
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imobiliarios; sociedades e cooperativas de credito em geral; administradoras de 

cartoes de credito; sociedades de arrendamento mercantil; administradoras de 

mercado de balcao organizado; associagoes de poupanga e emprestimo; bolsas de 

valores e de mercadorias e futuros; entidades de liquidagao e compensagao; alem 

de outras sociedades que por meio da natureza de suas operagoes sejam obrigadas 

a guardar sigilo, assim e o que ocorre com as empresas de fomento comercial e 

factoring que obedecerao as normas aplicaveis as instituigoes financeiras. 

Importante ser enfatizado que essa obrigagao de nao fazer imposta as 

instituigoes acima supracitadas, decorrem do tipo de atividade realizada por elas, 

assim sendo consideradas pelo Conselho Monetario Nacional. E o CMN que vai 

decidir se a atividade desempenhada por determinada sociedade esta em 

consonancia com as atividades cobertas por essa lei, surgindo, por conseguinte o 

dever de silenciar. E extensivo tambem ao Banco Central e aos seus funcionarios o 

dever de guardar o sigilo das informagoes que cheguem ao seu conhecimento em 

virtude de suas atividades e fungoes, embora que a esse orgao o sigilo bancario das 

operagoes realizadas nas instituigoes nao seja oponivel. 

Note que o dever de sigilo bancario encobre apenas as operagoes 

financeiras realizadas por clientes, nao se estendendo a aos seus dados cadastrais 

basicos, tais como: nome, telefone e enderego, a nao ser que essa solicitagao tenha 

sido feita previamente pelo cliente a epoca da celebragao do contrato. 

Nesse sentido, veem-se os seguintes julgados: 

RHC - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - INFORMAQOES 
CADASTRAIS-S IG ILO-

Quando uma pessoa celebra contrato especificamente com uma empresa e 
fornece dados cadastrais, a idade, o salario, enderego. E evidente que o faz 
a fim de atender as exigencias do contratante. Contrata-se voluntariamente. 
Ninguem e compelido, e obrigado a ter aparelho telefonico tradicional ou 
celular. Entretanto, aquelas informagoes sao reservadas, e aquilo que 
parece ou aparentemente e algo meramente formal pode ter consequencias 
serissimas; digamos, uma pessoa, um homem, resolva presentear uma 
moga com linha telefonica que esteja no seu nome. Nao deseja, 
principalmente se for casado, que isto venha a publico. Dai, e o proprio 
sistema da telefonia tradicional, quando a pessoa celebra contrato, 
estabelece, como regra, que o seu nome, seu enderego e o numero 
constarao no catalogo; entretanto, se disser que nao o deseja, a companhia 
nao pode, de modo algum, fornecer tais dados. Da mesma maneira, temos 
cadastro nos bancos, entretanto, de uso confidencial para aquela instituigao, 
e nao para ser levado a conhecimento de terceiros. (RHC 8493/SP, Rel. 
Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 
20/05/1999, DJ 02/08/1999 p. 224). 
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A nao ser que haja expressa proibigao do cliente com a instituigao 

contratada, nao ocasiona quebra de sigilo bancario a divulgagao desses dados 

basicos, conforme reiteragao de julgado a seguir: 

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAQAO NO RECURSO ORDINARIO EM 
MANDADO DE SEGURANQA. PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO 
CRIMINAL. DADOS CADASTRAIS OBTIDOS JUNTO AO BANCO DE 
DADOS DO SERPRO. INEXISTENCIA DE SIGILO FISCAL OU BANCARIO. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Sao cabiveis embargos declarat6rios quando houver na decisao 
embargada qualquer contradigao, omissao ou obscuridade a ser sanada. 
Podem tambem ser admitidos para a corregao de eventual erro material, 
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudencia, sendo 
possivel, excepcionalmente, a alterag§o ou modificagao do decisum 
embargado. 
II - Inviavel, entretanto, a concess§o do excepcional efeito modificativo 
quando, inexistindo qualquer alegagao de ocorrencia de contradigao, 
omissao ou obscuridade na decisao embargada, e nitida a pretensao de 
discutir materia ja apreciada. 
III - Nao estao abarcados pelo sigilo fiscal ou bancario os dados cadastrais 
(enderego, n.° telefonico e qualificag^o dos investigados) obtidos junto ao 
banco de dados do Serpro. 
Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial 
provimento ao recurso. (EDcl no RMS 25375/PA, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 02/02/2009). 

As informagoes nao abarcadas pela protegao do sigilo sao informagoes que 

tern carater publico, informagoes que via de regra sao usadas para identificar, ou ate 

mesmo individualizar uma pessoa; sao informagoes como o estado civil que 

identifica qual a posigao de determinado individuo na familia. 

Nesse sentido, tern decidido o Tribunal Regional Federal da 4 a regiao: 

PENAL. CORREIQAO PARCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS 
CADASTRAIS DE CORRENTISTAS. AUTORIZAQAO JUDICIAL. 
DESNECESSIDADE. 
1. O sigilo bancario abrange apenas as "operagoes ativas e passivas e os 
servigos prestados", conforme dispoe o art. 1° da Lei Complementar n° 
105/2001, desta forma n3o incluindo os dados cadastrais de correntistas, 
entendidos como o nome, enderego, telefone, RG ou CPF (ou CNPJ). 
2. Os elementos cadastrais revestem-se de natureza objetiva, e estao 
relacionadas com o proprio exercicio da cidadania e, via de regra, nao se 
encontram acobertado pela esfera de protegao do art. 5°, X e XII, da 
Constituigao Federal. (COR 2009.04.00.023525-0/PR, REL. DES. 
FEDERAL TADAAQUI HIROSE, 7 aT./TRF4, UNANIME, JULG. 28.07.2009, 
D E . 05.08.2009). 
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Conforme constante mengao nas decisoes acima, note-se que tambem nao 

ha afronta a obrigatoriedade do sigilo das informagoes telefonicas a divulgagao de 

tais informagoes, conforme ha decisao: 

AQAO CIVIL PUBLICA. LIMINAR. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
INQUERITO. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. USUARIOS DE 
TELEFONIA MOVEL E FIXA. A mera identificag3o e obtengao do enderego 
dos usuarios de telefones fixos e moveis nao configura quebra de sigilo das 
comunicagoes telefonicas (interceptagao), ou de "comunicagao de dados". 
Possui, apenas o Ministerio Publico Federal, autorizagao legislativa para 
requerer o fornecimento desses dados, independentemente de previa 
autorizag§o judicial, desde que para instruir procedimento investigatorio. 
(TRF4, AG 2006.04.00.034026-3, Quarta Turma, Relator Edgard Antonio 
Lippmann Junior, D.E. 05/03/2007). 

Como consequencia pode-se observar que as informagoes a serem 

protegidas, tanto pelo sigilo bancario, elemento da pesquisa, como no sigilo 

telefonico, conforme acima citado, sao informagoes operacionais, no caso das 

bancarias; sao informagoes de operagoes passivas e ativas, ou ate mesmo servigos 

prestados pelo banco aos seus clientes. 

O sigilo bancario e a regra e a sua quebra so sera possivel: 

(...) quando necessaria para apuragao de ocorrencia de qualquer ilicito, em 
qualquer fase do inquerito ou do processo judicial, e especialmente nos 
seguintes crimes: 
I - de terrorismo; 
II - de trafico ilicito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 
III - de contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material destinado a 
sua produgao; 
IV - de extorsao mediante sequestra; 
V - contra o sistema financeiro nacional; 
VI - contra a Administrageto Publica; 
VII - contra a ordem tributaria e a previdencia social; 
VIII - lavagem de dinheiro ou ocultagao de bens, direitos e valores; 
IX-pra t icado por organizagao criminosa. (art. 1°, §4°, da LC105/01). 

De acordo com o objeto de estudo dessa pesquisa, o sigilo bancario nao 

podera ser usado como escudo para encobrir a pratica de atividades criminosas. Por 

conseguinte, pode-se entender que nao acarreta quebra de sigilo as informagoes 

trocadas entre instituigoes financeiras; o fornecimento do cadastro de cheques sem 

fundos e inadimplente; a comunicagao as autoridades competentes as praticas de 

ilicitos penais ou administrativos, incluindo a revelagao de operagoes feitas com 



21 

recursos ilicitos; e ainda, a revelacao de informagoes com o consentimento expresso 

do interessado. 

2.3 SIGILO BANCARIO NO DIREITO COMPARADO 

Tragar-se-a aqui um breve paralelo do sigilo bancario dos principals paises 

no cenario economico mundial, citando caracteristicas basilares que ampliarao o 

norte do presente trabalho. 

2.3.1 Argentina 

Na Argentina as operagoes que envolvem a atividade bancaria sao regidas 

pela Ley das entidades financieras, lei de n° 21526/1977, essa lei disciplina tambem 

o sigilo bancario, pelo qual: 

Artigo 39: As entidades abrangidas por esta lei nao podem revelar as 
operagoes realizadas por seus clientes. As unicas excegoes a esse dever 
sao os relatorios exigidos: 
a) Pelos juizes nos processos judiciais, com as cautelas estabelecidas pela 
legislagao; 
b) Pelo Banco Central da Argentina e da Superintendencia de Instituigoes 
Financeiras e Bolsa no exercicio das suas fungoes; 
c) Para a cobranga de impostos das agendas das autoridades nacionais, 
provinciais ou municipals, com base nas seguintes condigoes: 
- Deve se referir a uma taxa especial; 
- Deve ser com a atual taxa de verificagao sobre essa pessoa, e 
- Deve ter sido formal e exigido anteriormente. 
Relativa a pedidos de informagao apresentados pela Diregao-Geral de 
Impostos, nao se aplica as duas primeiras condigoes desta subsegao. 
d) as proprias instituigoes para casos especiais por meio de permissao 
previa do Banco Central da Argentina (Superintendencia de Entidades 
Financeiras e Cambio). O pessoal das entidades devera manter sigilo 
absoluto dos dados que forem informados. (Tradugao nossa) 

Como regra as entidades financeiras da Argentina nao podem revelar a 

terceiros os servigos prestados aos seus clientes, as excegoes serao no caso de 

solicitagao em processos judiciais; a requerimento do Banco Central da Argentina e 
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da Superintendencia das Instituigoes Financeiras e Bolsa; e ainda pelos orgaos 

responsaveis por recolhimento de impostos. 

Preconiza ainda o artigo 40, da mesma lei: 

A informagao de que o Banco Central da Argentina e da Superintendencia 
de entidades financeiras e de cambio receber ou obter no exercicio das 
suas fungoes, relacionadas com operagoes passivas, serao mantidos no 
estrito segredo. Os funcionarios do Banco Central da Argentina e da 
Superintendencia de entidades financeiras e de cambio, ou auditorias 
externas que tern contrato para exercer as suas fungoes, deve manter sigilo 
absoluto sobre as informagoes levadas ao seu conhecimento. Os 
profissionais envolvidos nessas auditorias externas estao sujeitos ao 
disposto nos artigos 41 e 42 desta lei. As informagoes necessarias para 
publicar ou tornar publico pelo Banco Central da Argentina e pela 
Superintendencia de Entidades Financeiras e Cambio, sobre as entidades 
abrangidas por esta lei, vai mostrar os diferentes elementos que, para 
operagoes de debito, pode conter um maximo de discriminag§o balango e 
demonstragao de resultados referidos no artigo 36. (Tradugao nossa) 

Como se pode observar, a Argentina nao adota o sigilo bancario como 

direito fundamental como o e aqui no Brasil. Para que haja a quebra do sigilo 

bancario, seja por requisigao em processos judiciais ou ate mesmo no que diz 

respeito a cobranga de impostos, nao ha para as autoridades competentes a 

necessidade de previa autorizagao judicial fundada em motivos relevantes, podendo 

ser requisitada diretamente as instituigoes financeiras, exigindo-se apenas uma 

solicitagao previa e formal. 

O autor Roberto Massao Chinen (2005, p. 48), em seu livro sobre o sigilo 

bancario e o fisco, faz importante observagao: 

Essa solugao adotada pelo nosso pais vizinho e oposta a ideia de reserva 
de jurisdigao, defendida pela doutrina majoritaria brasileira, segundo a qual, 
o fisco so poderia ter acesso as informagoes financeiras mediante previa 
autorizagao do Poder Judiciario. Alejando M. Linhares Duque argumenta 
que a previa intervengao judicial nao se justifica pelos seguintes motivos: a) 
a administragao deve ditar um ato administrativo fundamentado, justificando 
o requerimento de informagao aos bancos, na falta de colaboragao do 
contribuinte ou na presungao de que a informagao apresentada encontra-se 
adulterada ou incompleta; b) o contribuinte conta com os meios mais ou 
menos adequados para saber com que informagao conta o fisco; c) a 
administragao tributaria nao pode contar a informagao obtida; d) o 
ordenamento estipula limites substanciais para utilizagao dos dados para 
fins exclusivamente tributaries. Para esse jurista argentino, o sigilo bancario 
nao constitui diretamente uma expressao do direito a intimidade. O segredo 
bancario nao faz parte do conteudo do direito a privacidade, que e 
composto por outros bens humanos, nao se confundindo com a reserva de 
decisoes da vida privada dos homens, atinente a personalidade, as ideias, a 
conduta e aos costumes. A divulgagao de informagoes bancarias pode 
afetar a privacidade das pessoas, porem, somente de forma indireta, nas 
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situacoes em que a operacao bancaria reflita decisoes privadas. 

Esse entendimento do jurista argentino, compartilhado pelo autor acima 

mencionado e o mesmo entre a doutrina majoritaria argentina. Para ele o simples 

fato dessas informagoes nao serem divulgadas a terceiros exclui a necessidade de 

autorizagao judicial, pois o ato administrative fundamentado por si so ja a supri. 

Diferentemente do sigilo bancario no Brasil que por ser considerado direito 

fundamental nao pode ser violado sem que haja autorizagao judicial fundamentada 

em fatos relevantes. 

2.3.2 Franga 

No direito frances foi onde primeiro surgiram os atos normativos que 

regulamentaram o sigilo bancario, seja com a relagao do rei com os seus 

conselheiros, seja com as relagoes de cambio ja existente por volta do seculo XVIII. 

Nas ditas relagoes cambiais o agente de cambio era obrigado a guardar segredo, 

sob pena de sofrer sangoes penais. 

Atualmente o sigilo bancario frances tern base no sigilo profissional, pois nao 

ha lei especifica que abranja o tema, a doutrina e jurisprudencia tern o 

embasamento do sigilo das operagoes financeiras no artigo 378, do Codigo Penal 

Frances que veda a divulgagao de dados de pacientes por todo e qualquer 

profissional de saude, sob pena de reclusao e multa. 

Roberto Massao (2005, p. 43) preconiza que a doutrina francesa ao construir 

o entendimento do sigilo profissional delimitou o seu alcance, ditando os tipos de 

informagoes o banqueiro nao estaria autorizado a revelar. E ainda cita entendimento 

do autor Raymond Farhat, pelo qual: 

[...] a proibigao engloba todas as informagoes fornecidas com o fim de obter 
um credito ou por ocasiao de qualquer outra operagao, como dados da 
conta, dados de negocio, lista de fornecedores etc., devendo-se levar em 
conta nao apenas as operagoes realizadas entre o banco e o cliente, mas 
tambem todos os atos que a elas se referem, incluindo o valor dos haveres 
e dividas, do cliente e tudo aquilo que se relacione ao montante e a 
natureza dos titulos confiados ao banqueiro. A condigao essencial e que o 
fato esteja intimamente ligado ao exercicio da profissao e que seja do 
conhecimento do banqueiro na ocasiao das relagoes de negocio. Nao se 
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trata de um dever geral de segredo, mas sim um dever de segredo 
profissional. 

O sigilo bancario, porem, nao e oponivel ao fisco frances que pode colher 

informagoes sobre qualquer pessoa sem autorizagao da mesma ou da judicial, nao 

podendo o banco se recusar a fornecer os dados alegando o sigilo bancario, sob 

responsabilidade das penas previstas em lei. 

2.3.3 Mexico 

No Mexico o sigilo bancario e visto, da mesma forma do Brasil, essencial 

para o direito a privacidade humana, como consequencia a lei que regula a 

intermediagao financeira, Ley de Instituciones de Credito, traz em seu corpo 

proibigoes no sentido de que seja evitada a divulgagao de dados de clientes sem 

que haja a devida necessidade, sendo considerada assim por definigao legal. 

O artigo 117, da mesma lei, traz disposigao a cerca do sigilo bancario, o 

mesmo disciplina que as instituigoes de credito nao poderao proporcionar 

informagao ou noticias de servigos de depositos, ou quaisquer outros tipos de 

operagoes, essa informagoes so poderao ser obtidas pelo titular dos dados ou o seu 

representante legal, excluindo essas hipoteses somente por autorizagao judiciaria ou 

a requerimento de autoridades fiscais. 

As informagoes deverao ser requisitadas a Comissao Nacional Bancaria e 

de Valores Mobiliarios, que se trata de um organismo descentralizado do Ministerio 

das Finangas do Mexico dotado de autonomia tecnica e poderes executivos. Os 

dados em poder dessa comissao contarao com o mais absoluto sigilo, para proteger 

os clientes de instituigoes financeiras; a eventual violagao do segredo das operagoes 

bancarias acarretara ao infrator a responsabilidade por danos causados, sem 

prejuizo da responsabilidade penal. 
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2.3.4 Suiga 

A Suiga e um pais conhecido pelo seu intrinseco modelo bancario. A lei 

suiga proibe que os banqueiros divulguem a existencia de contas correntes de seus 

clientes ou de quaisquer outras informagoes a esse respeito sem o consentimento 

expresso dos mesmos. Caso os banqueiros venham a divulgar dados de uma conta 

ou ate mesmo declarar sua existencia, ele pode ser acionado por um promotor 

publico e pode sofrer pena de prisao de ate seis meses e multa. 

Ate o seculo XIX, as disposigoes encontradas nos Codigos Civil e do 

Trabalho sustentaram uma estrutura de modelo bancario que protegeu o sigilo de 

suas operagoes. Para firmar essa estrutura a lei bancaria da Suiga, promulgada em 

1934 veio fincar ainda mais a pratica secular mantida na Suiga. 

A lei foi promulgada principalmente para dar respaldo as instituigoes 

financeiras para que pudessem se opor as pressoes internacionais, principalmente 

da Alemanha e da Franga que objetivavam que a Suiga divulgassem informagoes 

sobre os seus contribuintes que depositantes das instituigoes desse pais. Essa lei 

federal declarou que o sigilo bancario estava enquadrado na esfera criminal e que 

qualquer banqueiro ou funcionario de banco que divulgassem as informagoes dos 

clientes mantidas em seu poder seria preso. 

As informagoes bancarias so serao utilizadas excepcionalmente em casos 

de: agoes civis, como o divorcio e heranga; recuperagao de debitos e questoes 

falimentares; procedimentos criminals como trafico de drogas, lavagem de dinheiro; 

e por fim assistencia mutua internacional em questoes criminals e administrativas, 

relativas a origem do cliente. 

Por fim, devido as pressoes internacionais, em 2009, a Suiga aceitou 

flexibilizar o sigilo bancario aceitando as normas contidas no OCDE (Organizagao 

para a Cooperagao e o Desenvolvimento Economico), pelo qual se compromete a 

reforgar o intercambio de informagoes com outros paises, desde que a petigao seja 

fundamentada e em fatos concretos, alegando nao ser do interesse da Suiga 

colaborar com a manutengao de fundos de origens ilicitas. 
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2.3.5 UniQuai 

No direito Uruguaio, o sigilo bancario e extensivo a toda e qualquer 

informagao pelo qual a instituigao financeira seja detentora. E e disciplinada, em sua 

maior especificidade pela Ley de Intermediation Financiera, decreto-lei n° 

15.322/1982, pelo qual caracteriza a quebra de sigilo bancario com uma ofensa, que 

uma vez violada pelas instituigoes financeiras pode ser punida criminalmente. Nesse 

sentido dispoe o artigo 25 da presente lei: 

As empresas abrangidas pelos artigos 1 0 e 2 0 da presente lei nao poderao 
fornecer qualquer informagao sobre os fundos ou valores mobiliarios que 
tenham em conta corrente, dep6sito ou qualquer outro elemento 
pertencente a pessoa ffsica ou coletiva especifica. Eles nao podem divulgar 
informagoes confidenciais que recebam dos seus clientes ou sobre seus 
clientes. As informagoes e operagoes referidas sao abrangidas pelo segredo 
profissional e em todos os casos, sujeita a estrita responsabilidade por 
danos decorrentes da falta de cumprimento do disposto. Nao sera permitida 
outra excegao alem do previsto na presente lei. Aqueles que nao cumprirem 
a obrigagao prevista neste artigo sera punido com pena de tres meses e 
tres anos de prisao. (Tradugao nossa) 

O artigo faz mengao a proibigao de forma expressa das instituigoes 

financeiras nao divulgarem informagoes relativas a movimentagoes financeiras 

mantidas por seus clientes. 

A lei 16.696/1995, que regulamenta a organizagao do Banco Central 

Uruguaio, em seu artigo 22, so vem a ampliar o direito consagrado no artigo acima 

mencionado: 

(Do segredo e da reserva). O Banco e obrigado a manter em segredo, nos 
termos previstos no artigo 25 do Decreto-Lei 15,322 de 17 de Setembro de 
1982, quando exercer uma atividade financeira. Em todos os outros casos, 
os membros do Conselho devem respeitar a divulgagao de suas 
informagoes e pareceres a propria reserva de jurisdigao de competencia do 
Banco, sem prejuizo da sua propria transparencia publica a 
responsabilidade inerente a sua fungao. (Tradugao nossa) 

Os bancos devem guardar sob sua custodia as informagoes dos seus 

clientes, que nao podem ser divulgadas a terceiros para que nao prejudique ate 

mesmo o desempenho de suas fungoes. O artigo 23 complementa entendimento: 
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(Obrigagao de sigilo). Os funcionarios do Banco tern o dever de manter a 
confidencialidade e discricao de cada assunto levado ao seu conhecimento 
no exercicio ou no desempenho de suas fungoes, sob pena das mais 
severas penas administrativa, civil e criminal, conforme o caso (artigo 25 in 
fine, do Decreto-Lei 15,322 de 17 de Setembro de 1982, e artigo 163 do 
Codigo Penal). (Tradugao nossa) 

Todas as empresas envolvidas, ainda que nao sejam consideradas 

instituigoes financeiras, tern a obrigagao de guardar o sigilo de suas operagoes, 

obrigagao essa que estendida tambem ao Banco Central e seus funcionarios. As 

informagoes so poderao ser reveladas se for expressamente requisitada pelo titular, 

mediante autorizagao judicial ou em outros casos excepcionais previstos em lei. 
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3 DA LAVAGEM DE DINHEIRO 

Apos a explicitagao do instituto do sigilo bancario no capitulo anterior, o 

presente capitulo visa elucidar o crime de lavagem de dinheiro, e a posicao das 

normas juridicas no Brasil e no mundo que regulamenta o seu combate. Sera 

desenvolvido na oportunidade o tema lavagem de dinheiro do surgimento de suas 

praticas ate a atualidade, conforme sera visto com o desenvolvimento a seguir. 

3.1 EVOLUQAO HIST6RICA E CONCEITO 

Historicamente, o termo lavagem de dinheiro remonta a organizagoes 

criminosas surgidas por volta dos anos 20 e 30, do seculo passado, mas 

especificamente a agoes de um gangster americano, de origem italiana, chamado Al 

Capone. Em 1928, ele comprou uma rede de lavanderias em Chicago que eram 

usadas como escudos para disfargar atos ilicitos como contrabando, prostituigao, 

roubos, extorsoes, comercio ilegal de bebidas, alem de outros, fazendo com que o 

dinheiro recebido dessas atividades fosse convertido em dinheiro legalizado. Al 

Capone foi preso por sonegagao de impostos e nao pelos crimes que havia 

cometido, que embora houvesse fortes indicios de suas atividades criminosas, 

nunca ninguem conseguiu provar sua autoria. 

A lavagem de dinheiro veio a ser discutida primeiramente como um 

problema social de carater internacional na Convengao de Viena de 1988, motivada 

pelo combate ao trafico de drogas. Nessa convengao foram levantados varios 

pontos sobre a lavagem de dinheiro oriunda do trafico de entorpecentes, como a 

obrigatoriedade de cada pais inserir em seu sistema juridico a lavagem de dinheiro 

como crime, bem como o confisco de bens adquiridos com esses recursos, alem de 

outras medidas. 

No Brasil para atender as solicitagoes feitas na convengao, ela foi ratificada 

pelo decreto n° 154, e posteriormente, em 1998, foi a promulgada a lei n° 9613, que 

disciplinou o crime e criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o 

COAF, que se trata de uma unidade de inteligencia do Governo Federal responsavel 



29 

por fiscalizar as operagoes financeiras e informar aos orgaos competentes, no caso 

de suspeita, para que se tomem medidas para o combate ao crime de lavagem de 

dinheiro. 

Lavagem de dinheiro, ou branqueamento de capitais ilicitos, e um conjunto 

de operagoes de carater comercial e financeiro que tern o objetivo de tornar licitos os 

recursos advindos de atividades criminosas. 

O artigo 1°, da lei n° 9.613/98, disciplina os tipos de condutas que sao 

tipificadas como crime, essas condutas, conforme dispoe o caput,e incisos: 

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizag§o, disposigao, 
movimentagao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime: 
I - de trafico ilicito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 
II - de terrorismo; 
III - de contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material destinado a 
sua produgao; 
IV - de extorsao mediante sequestra; 
V - contra a Administragao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condigao ou 
prego para a pratica ou omissao de atos administrativos; 
VI - contra o sistema financeiro nacional; 
VII - praticado por organizagao criminosa. 
Pena: reclus§o de tres a dez anos e multa. 

O artigo faz mengao os meios pelos quais a lavagem de dinheiro se 

reproduz, meios esses que podem acontecer das mais variadas formas, embora o 

seu objetivo seja sempre o mesmo: o uso de artificios para burlar a lei e esconder a 

origem dos recursos provenientes das atividades criminosas. A pena mencionada e 

prevista para os que alem das condutas ja descritas, contribuirem conscientemente 

de forma indireta ou direta e efetuarem transagoes como: conversao de recursos 

provenientes do crime em ativos licitos; guarda, manutengao e negociagao dos bens 

ilicitos; importagao e exportagao de bens com valores que nao correspondem ao 

real; utilizagao na atividade economica ou financeira de bens que seja conhecida 

sua origem delituosa; ou ainda participagao de associagao, escritorio, ou grupo que 

tenha como sua atividade principal ou secundaria os crimes previstos na lei de 

lavagem de dinheiro. 

Diante das semelhangas de procedimentos, mister se faz diferenciar o crime 

de lavagem de dinheiro da evasao fiscal. A evasao fiscal e um ato ilegitimo que tern 

por escopo reduzir ou ocultar determinada obrigagao tributaria apos a ocorrencia do 
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fato gerador que Ihe deu causa. A lei n° 8.137/90 disciplina os crimes contra a ordem 

tributaria e regulamenta a conduta, conforme disposigoes a seguir: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributaria suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuigao social e qualquer acessorio, mediante as seguintes 
condutas: 
I - omitir informac§o, ou prestar declaracSo falsa as autoridades 
fazendarias; 
II - fraudar a fiscalizacao tributaria, inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operacao de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 
pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo a operacao tributavel; 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatorio, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestac£o de 
servico, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a 
legislacao. 
Pena - reclus§o de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Paragrafo unico. A falta de atendimento da exigencia da autoridade, no 
prazo de 10 (dez) dias, que podera ser convertido em horas em razao da 
maior ou menor complexidade da materia ou da dificuldade quanto ao 
atendimento da exigencia, caracteriza a infracao prevista no inciso V. 

Como se pode observar a maneira de agir nos crimes em questao sao 

bastante semelhantes, mas o que vai diferencia-las e o fim maior das condutas, o 

resultados que elas vao alcancar. Na evasao fiscal a priori o dinheiro e recurso legal, 

apos as medidas tomadas pelo fraudador ele se torna sujo, ja na lavagem de 

dinheiro havera o emprego de estrategias para tornar o recurso ilegal em dinheiro 

limpo e sem procedencia criminosa. A finalidade da evasao fiscal e usar de artificios 

para fraudar a fazenda tributaria anulando ou reduzindo o recolhimento de tributos, 

enquanto que o objetivo na lavagem de dinheiro e esconder a origem ilicita dos 

recursos financeiros. Nesse sentido o artigo segundo da lei supracitada alarga o rol 

das condutas enganosas da evasao fiscal: 

Constitui crime da mesma natureza: 
I - fazer declaracao falsa ou omitir declaragao sobre rendas, bens ou fatos, 
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 
pagamento de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuigao 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 
obrigagao e que deveria recolher aos cofres publicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiario, 
qualquer percentagem sobre a parcela dedutivel ou deduzida de imposto ou 
de contribuig§o como incentivo fiscal; 



31 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuido, incentivo 
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por 6rg§o ou entidade de 
desenvolvimento; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita 
ao sujeito passivo da obrigagao tributaria possuir informagao contabil 
diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Publica. 
Pena - detengao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Face ao exposto pode-se concluir que os procedimentos utilizados na 

evasao fiscal integram o processo de branqueamento de capitais ilicitos, sendo a 

evasao um crime precedente a lavagem de dinheiro, uma vez que as condutas 

utilizadas na evasao sao condutas necessarias para que o processo de lavagem de 

dinheiro seja concluido com exito. 

O COAF dividiu o processo de lavagem de dinheiro em tres fases, que pode 

ocorrer de forma concomitante: colocacao, integragao e ocultagao. 

A colocacao, a primeira fase do processo, e a introducao do dinheiro sujo 

num determinado sistema economico, geralmente os criminosos escolhem os paises 

onde as normas que regulam o sistema financeiro sao mais liberals. Esse dinheiro 

entra na economia desse pais por meio de depositos em contas diversificadas, de 

valores nao muito altos, para nao deixar vestigios; pode ser tambem por meio de 

aquisicao de bens moveis e imoveis; compra ou acordos em estabelecimentos que 

trabalham com valores em especie de forma habitual. 

A segunda fase da lavagem de dinheiro e a ocultagao, nesta etapa o 

criminoso realizara o maximo de transagoes financeiras possiveis de forma que 

dificulte o rastreamento dos recursos. Essas transagoes podem ser transferencias 

entre contas em paises em que o sigilo bancario e mais rigido, transferencias para 

contas fantasmas, saques e depositos sucessivos, compra e venda de metais 

preciosos, entre outras agoes que impossibilitem descobrir a origem do dinheiro 

sujo. 

Por fim, a terceira e ultima fase e a integragao, passada as duas fases 

anteriores o criminoso introduz o dinheiro de forma definitiva, sem que haja 

facilidade de ser pego, uma vez que o rastreamento dos recursos ja nao pode ser 

feito. Podendo ser comprados bens, ser feitos investimentos em bolsas, compra de 

agoes de empresas, alem de outras formas que tornem legitimo o dinheiro adquirido 

ilegalmente. 
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3.2 LAVAGEM DE DINHEIRO NA LEGISLAQAO BRASILEIRA 

A partir da ratificagao da Convengao de Viena em 1988, o Brasil se 

comprometeu em tipificar como crime a lavagem de dinheiro e a tomar medidas para 

que essas transagoes fossem combatidas no territorio brasileiro. Mas foi somente 

em de 26 de junho de 1991, por meio do Decreto 154, que o governo brasileiro 

aderiu as normas produzidas na Convengao de Viena de 1988 sobre trafico de 

entorpecentes, criando condigoes para a promulgagao de lei que tipifica como crime 

a lavagem de dinheiro. 

A Convengao das Nagoes Unidas Contra o Crime Organizado, mais 

conhecida como Convengao de Palermo, foi realizada em novembro de 2000, mas 

somente veio a ser ratificada pelo Brasil em 12 de margo de 2004, por meio do 

Decreto n° 5015. Essa convengao previu medidas e tecnicas especiais de 

investigagao na prevengao, controle e combate ao crime organizado e foi a evolugao 

mais eficaz no combate ao crime de lavagem de dinheiro, uma vez que instituiu os 

mecanismos a serem adotados pelos paises signatarios. 

Alem da convengao o Brasil tambem aderiu aos tres protocolos editados 

para complementa-la, o primeiro e a respeito da prevengao e punigao do trafico de 

pessoas; o segundo preve a forma de contrabando de pessoas por terra, mar e ar; o 

terceiro e ultimo diz respeito a produgao ilicita de armas de fogos, suas pegas e 

componentes e munigao. 

A resolugao n° 2.025/93 veio disciplinar regras referentes a abertura, 

manutengao e movimentagao de contas de depositos mantidas em instituigoes 

financeiras. No que tange a abertura, a resolugao regulou o conteudo das fichas-

proposta de abertura de contas, que deverao confer as informagoes indispensaveis. 

No caso de pessoa fisica essas informagoes sao: nome completo; filiagao; 

nacionalidade; data e local do nascimento; sexo; estado civil; nome do conjuge, se 

casado; profissao; documento de identificagao (tipo, numero, data de emissao e 

orgao expedidor) e por fim e nao menos importante, o numero de inscrigao no 

Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF). 

No caso de pessoas juridicas os dados obrigatorios sao: razao social; 

atividade principal; forma e data de constituigao; documentos que contenham as 

informagoes das pessoas fisicas supracitadas que qualifiquem e autorizem os 
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representantes, mandatarios ou prepostos a movimentar a conta juridica; e ainda, o 

numero de inscrigao no Cadastro Geral de Cont r ibu tes (CGC); 

Ambos terao que informar o enderego completo contendo o: logradouro; 

bairro; codigo de enderegamento postal, cidade e Estado ou o Distrito Federal, se for 

o caso. O numero telefonico com DDD e as referencias consultadas deverao constar 

na proposta, bem como a data da abertura da conta e a sua numeragao. 

Nota-se que essas sao as informagoes basicas que toda abertura de contas 

deve ter, ficando a criterio das instituigoes financeiras complementarem as 

informagoes, nao podendo ser suprimido nenhum desses dados, sob pena de 

responsabilizagao dessas entidades. 

O Comite da Basileia de Supervisao Bancaria, vinculado ao Banco de 

Compensagoes Internacionais, organismo internacional responsavel pela supervisao 

bancaria foi criado em 1997 com a finalidade de estudar e definir a supervisao das 

atividades bancarias, como consequencia dessa atividade o comite editou os 25 

principios da supervisao bancaria e ressaltou, em seu principio 15, a importancia 

das instituigoes financeiras conhecerem seus clientes, pelo qual: 

Os supervisores bancarios devem determinar que os bancos adotem 
politicas, praticas e procedimentos, incluindo regras rigidas do tipo 
"conhega-seu-cliente", que promovam elevados padroes eticos e 
profissionais no setor financeiro e previnam a utilizagao dos bancos, 
intencionalmente ou nao, por elementos criminosos. 

Por meio do principio "conhega seu cliente" as instituigoes tern possibilidade 

de colaborar com a luta contra a conversao de capitais de origem criminosa em seu 

pais, e isso e feito por meio do mantimento do cadastro atualizado das pessoas a 

quern se e prestado o servigo, e a partir desses dados as instituigoes tern condigoes 

de verificar, por iniciativa propria, se as informagoes declaradas por eles sao reais. O 

parecer de orientagao do Conselho de Valores Monetarios, n° 31 de 24 de setembro 

de 1999, veio reiterar entendimento da importancia da atualizagao dos dados 

cadastrais, pelo qual, em seu artigo 3°: 

O art. 3° da Instrugao preve a identificagao e a manutengao de cadastro de 
clientes, que deve conter, no minimo, os dados ali fixados. Por forga da 
propria Lei n° 9.613/98 (art. 10, inc. I), os cadastros devem ser mantidos 
permanentemente atualizados. Para que isso seja alcancado, o § 2° 
daquele art. 3° estabelece, adicionalmente, que os clientes devem 
comunicar, de imediato, quaisquer alteragoes nos seus dados cadastrais. 
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Aos mantenedores de cadastro compete verificar, a cada prestacao de 
servico, ou periodicamente, se os dados estao atualizados, adotando as 
providencias cabiveis nas situacoes que evidenciem desatualizacao, bem 
como solicitando ao cliente que o faca. 

Esse parecer visa esclarecer a instrucao do CVM de n° 301/99 que dispoe 

sobre as formas e conteudos que os cadastros devem conter para atender as 

determinacoes da lei de combate a fraude de branqueamento de recursos ilicitos, lei 

essa exposta a seguir. 

O avanco mais significativo do Brasil no combate a lavagem de dinheiro foi 

em 1998, com a promulgacao da lei n° 9.613, que regulamentou os crimes de 

lavagem ou ocultacao de bens, direitos e valores; criou tambem procedimentos de 

prevengao, visando coibir a utilizagao do sistema financeiro para a lavagem de 

dinheiro. Com a lei foi criado tambem o Conselho de Controle das Atividades 

Financeiras, o COAF, unidade de inteligencia financeira, ligada ao Ministerio da 

Fazenda, importante aliado no combate aos crimes supracitados, que tern a 

finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e 

identificar ocorrencias suspeitas de atividade ilicitas relacionadas a lavagem de 

dinheiro. 

A Lei 9.613/98 nao teria aplicabilidade nenhuma se nao elencasse quern 

deveria realizar a vigilancia e o controle dos capitais que transitam no mercado 

financeiro. Por conseguinte, essas obrigagoes foram atribufdas a quern de fato 

exerce as atividades financeiras no Brasil. 

As pessoas juridicas responsaveis pela movimentagao do mercado 

financeiro nacional, a quern sao impostas os deveres na lei, sao as instituigoes que 

tenham como atividade permanente principal ou acessoria a captagao, 

intermediagao e aplicagao de recursos financeiros de terceiros; compra de moeda ou 

ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial; a custodia, emissao, distribuigao, 

liquidagao, negociagao, intermediagao ou administragao de titulos ou valores 

imobiliarios. Alem das pessoas juridicas que realizam essas atividades, tambem sao 

sujeitas a essas obrigagoes, conforme dispoe o paragrafo unico, do artigo 9°, da lei 

9613/98: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdencia 
complementar ou de capitalizagao; 
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III - as administradoras de cartoes de credenciamento ou cartoes de credito, 
bem como as administradoras de consorcios para aquisicao de bens ou 
servicos; 
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartao ou qualquer 
outro meio eletronico, magnetico ou equivalente, que permita a 
transferencia de fundos; 
V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento 
comercial (factoring); 
VI - as sociedades que efetuem distribuicao de dinheiro ou quaisquer bens 
moveis, imoveis, mercadorias, servicos, ou, ainda, concedam descontos na 
sua aquisicao, mediante sorteio ou metodo assemelhado; 
VII - as filiais ou representacoes de entes estrangeiros que exercam no 
Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma 
eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorizagao de 
6rgao regulador dos mercados financeiro, de cambio, de capitais e de 
seguros; 
IX - as pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, que operem 
no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionarias ou por 
qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerca 
qualquer das atividades referidas neste artigo; 
[•••] 

Alem dessas entidades tambem serao compelidas aos deveres dispostos 

nessa lei as pessoas juridicas que exergam atividades ligadas ao setor imobiliario; 

as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem joias ou bens preciosos em geral; 

e ainda, as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem bens de luxo ou de alto 

valor ou exercam atividades que envolvam grande volume de recursos em especie, 

a pessoas que exercem essas atividades mencionadas nesse paragrafo requer 

atencao especial, pois essas transagoes envolvem ativos em especie em grande 

quantidade que pode servir como meio eficaz para conversao dos capitais oriundos 

de crimes. 

Dispoe ainda a referida lei que essas entidades e pessoas fisicas terao a 

obrigagao de manter controle de registros de seus clientes e transagoes realizadas 

por eles. Quando alguma transagao ou informagao cadastral for considerada 

suspeita devera ser comunicada, o mais rapido possivel, aos orgaos competentes 

sob pena de sangoes que variam de uma simples advertencia ate a cassagao da 

autorizagao para operagao ou funcionamento, conforme disposigao a seguir: 

Art. 12. As pessoas referidas no art. 9°, bem como aos administradores das 
pessoas juridicas, que deixem de cumprir as obrigagoes previstas nos arts. 
10 e 11 serao aplicadas, cumulativamente ou nao, pelas autoridades 
competentes, as seguintes sangoes: 
I - advertencia; 
11 - multa pecuniaria variavel, de um por cento ate o dobro do valor da 
operagao, ou ate duzentos por cento do lucro obtido ou que 



36 

presumivelmente seria obtido pela realizacao da operagao, ou, ainda, multa 
de ate R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
III - inabilitagao temporaria, pelo prazo de ate dez anos, para o exercicio do 
cargo de administrador das pessoas juridicas referidas no art. 9°; 
IV - cassacao da autorizagao para operagao ou funcionamento. 
[...] 

A pena de advertencia sera aplicada as instituigoes sempre que houver 

irregularidade no cumprimento das seguintes instrugoes: identificacao e manutengao 

de cadastro de seus clientes em conformidade com as regras estabelecidas pelas 

autoridades competentes; manutengao de registro das transagoes em moeda 

nacional ou estrangeira, titulos e valores mobiliarios, titulos de credito, metais, ou 

qualquer ativo passivel de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado 

pela autoridade competente e nos termos de instrugoes por estas expedidas; 

atendimento em prazo fixado pelo orgao judicial competente as requisigoes feitas 

pelo COAF. 

As instituigoes serao penalizadas com advertencia sempre que por 

negligencia ou dolo, cometerem os seguintes atos: nao regularizagao de situagao 

objeto de advertencia no prazo estabelecido pela autoridade competente; nao 

identificagao e atualizagao de cadastro de seus clientes nas formas das instrugoes 

estabelecidas pelos orgaos competentes; nao cumprimento das requisigoes do 

COAF no prazo estabelecido por ele; descumprirem a vedagao de se absterem de 

comunicar aos seus clientes sempre que informarem as entidades responsaveis 

operagoes suspeitas; deixarem de comunicar aos orgaos responsaveis as 

transagoes que possuam fortes indicios dos crimes abarcados na lei 9613/99. 

Ja a inabilitagao temporaria podera incidir em reincidencia de transgressoes 

que anteriormente ja tenham sido punidas com multa e ainda no descumprimento 

das obrigagoes importas pela lei da lavagem de dinheiro. 

Por fim, a cassagao da autorizagao sera aplicada nos casos das 

reincidencias das transgressoes punidas com a inabilitagao temporaria, conforme 

descritas acima. 

Nao havera responsabilidade para as entidades elencadas na lei se todas as 

comunicagoes feitas aos orgaos competentes forem de boa-fe. Entao, nao ha razao 

para que as entidades deixem de tomar providencias nesse sentido sempre que 

desconfiarem das transagoes efetuadas por seus clientes, sob penas de sofrerem as 

sangoes incluidas no artigo acima citado. 
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Para complementar a aplicabilidade da lei, o Banco Central emitiu a circular 

n° 2852 de 03 de dezembro de 1998, posteriormente revogada pela circular n° 

3461/2009 que consolidou seu conteudo, divulgando os procedimentos a serem 

adotadas pelas instituigoes financeiras e demais entidades permitidas de funcionar 

pelo BC. Houve tambem a edigao da Carta-Circular n° 2826/1998, que divulgou as 

operagoes e situagoes que podem configurar indicios do crime de lavagem de 

dinheiro estabeleceu os procedimentos de comunicagao desses indicios ao Banco 

Central. 

As demais circulares emitidas pelo Banco Central visam manter e alargar o rol 

das circulares em vigor, da mesma forma ocorre com as instrugoes, circulares, e 

resolugoes dos demais orgaos de combate a lavagem de dinheiro, esta sempre 

havendo atualizagao para acompanhar as recomendagoes previstas pelos orgaos 

internacionais de combate a lavagem de dinheiro. 

3.3 PARAiSOS FISCAIS 

Sao tambem conhecidos como offshore, trata-se de paises ou regioes 

isoladas em que a estrutura normativa facilita a aplicagao de recursos estrangeiros, 

baixando a aliquota de tributagao de renda para menos da media da economia 

internacional ou ate mesmo para nenhuma tributagao. 

Nesses centros financeiros nao ha, na pratica, controle rigoroso das 

atividades financeiras pelas autoridades locais, uma vez que os mesmos surgiram 

por meio de politicas adotadas pelo proprio governo com o objetivo de movimentar a 

economia interna. 

Os offshore contam no seu ordenamento juridico com normas permissivas 

que incentivam a aplicagao de capitais estrangeiros em sua economia, sao 

vantagens como: sigilo quase absoluto das transagoes bancarias; isengao ou 

redugao significativa de tributagao; falta de controle na entrada e saida de recursos, 

nao tendo o cliente a obrigatoriedade de informar a procedencia do dinheiro, entre 

outras vantagens mais. 
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No Brasil as normas internas regulam quais os paises considerados 

paraisos fiscais, segundo instrucao normativa n° 188, da Secretaria da Receita 

Federal: 

Art. 1 5 Para todos os efeitos previstos nos dispositivos legais discriminados 
acima, consideram-se paises ou dependencias que n§o tributam a renda ou 
que a tributam a aliquota inferior a 20% ou, ainda, cuja legislacao interna 
oponha sigilo relativo a composicao societaria de pessoas juridicas ou a sua 
titularidade as seguintes jurisdicoes: 
I - Andorra; II - Anguilla; III - Antigua e Barbuda; IV - Antilhas Holandesas; V 
- Aruba; VI - Comunidade das Bahamas; VII - Bahrein; VIII - Barbados; IX -
Belize; X - llhas Bermudas; XI -Campione D'ltalia; XII - llhas do Canal 
(Alderney, Guernsey, Jersey e Sark); XIII - llhas Cayman; XIV - Chipre; XV -
Cingapura; XVI - llhas Cook; XVII - Republica da Costa Rica; XVIII - Djibouti; 
XIX - Dominica; XX - Emirados Arabes Unidos; XXI - Gibraltar; XXII -
Granada; XXIII - Hong Kong; XXIV - Lebuan; XXV - Libano; XXVI - Liberia; 
XXVII - Liechtenstein; XXVIII - Luxemburgo (no que respeita as 
sociedades holding regidas, na legislacao luxemburguesa, pela Lei de 31 de 
julho de 1929) ; XXIX - Macau; XXX - llha da Madeira; XXXI - Maldivas; 
XXXII - Malta; XXXIII - llha de Man; XXXIV - llhas Marshall; XXXV - llhas 
Mauricio; XXXVI - Monaco; XXXVII - llhas Montserrat; XXXVIII - Nauru; 
XXXIX - llha Niue; XL - Sultanato de Oma; XLI - Panama; XLII - Federagao 
de Sao Cristovao e Nevis; XLIII - Samoa Americana; XLIV - Samoa 
Ocidental; XLV - San Marino; XLVI - Sao Vicente e Granadinas; XLVII -
Santa Lucia; XLVIII - Seychelles; XLIX - Tonga; L - llhas Turks e Caicos; LI -
Vanuatu; Lll - llhas Virgens Americanas; LIN - llhas Virgens Britanicas. 

Como se pode notar o requisito objetivo na legislacao brasileira para que 

determinado pais ou regiao seja considerado paraiso fiscal e a aliquota de imposto 

de renda menor do que vinte por cento ou isencao total desse imposto, ao todo 

existem 53 paraisos fiscais. 

Para tentar viabilizar o controle dessas operagoes o GAFI (Grupo de Acao 

Financeira sobre Lavagem de Dinheiro), organismo intergovernamental criado para 

oferecer padroes e politicas de combate a lavagem de dinheiro e financiamento do 

terrorismo, desde 1990 criou quarenta recomendagoes com a finalidade de auxiliar 

os paises de forma a evitar o uso de seu sistema financeiro interno como cobertura 

para a lavagem de dinheiro. Essas recomendagoes foram reeditadas e adequadas 

de forma a acompanhar a evolugao dos metodos utilizados pelas organizagoes 

criminosas, tambem foram acrescentadas oito recomendagoes para o combate ao 

financiamento do terrorismo. 

Durante sessao plenaria do GAFI, em 1999, na cidade do Porto em Portugal 

foi editado um relatorio resultante de trabalhos realizados pelo Grupo Ad Hoc sobre 

paises nao cooperantes. Esse relatorio e formado por 25 requisitos que foram 
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embasados no nao cumprimento das quarenta recomendagoes do GAFI. Por meio 

desse documento os paises foram divididos em: paises claramente nao 

cooperantes, que sao paises que nao mantem qualquer controle sobre os ativos 

financeiros que transitam em seu territorio. Controle esse que pode nao ocorrer, por 

falta de condigoes economicas ou por vontade politica do governo desses paises. 

Os paises parcialmente nao cooperantes, sao aqueles que ja tern controle sobre a 

circulagao de capitais em seu territorio, so que esse controle e insuficiente para dar 

credibilidade, de forma haja dificuldade em impedir ou monitorar as possiveis 

operagoes de lavagem de dinheiro. Paises nao cooperantes de fato, sao paises 

mantem leis e regulamentos que abrangem normas de combate a lavagem de 

dinheiro, mas com aplicabilidade deficiente ou sem efeito pratico. 

Esses criterios sao divididos com base em diferentes lacunas ou 

procedimentos inadequados existente nesses paises, o primeiro e sobre o controle 

das instituigoes financeiras, e pode acontecer das seguintes formas: inexistencia ou 

inadequagao de regulamentos e instituigoes financeiras de supervisao; inadequagao 

do licenciamento e da criagao de regras para as instituigoes financeiras, incluindo a 

avaliagao da capacidade de seus gerentes e proprietaries; medidas inadequadas de 

identificagao de cliente das instituigoes financeiras; condigoes excessivas de sigilo 

com relagao a instituigoes financeiras; e ainda, falta de um eficiente sistema de 

comunicagao de transagoes suspeitas. 

O segundo grupo de criterios trata a respeito das operagoes relacionadas ao 

comercio, mais especificamente ao controle e registros das pessoas juridicas, de 

suas deficiencias que sao provenientes de requisitos legais inadequados ou 

ineficazes de controle de operagoes de comercio, especialmente no que diz respeito 

ao registro de pessoas juridicas, e ainda, na falta de identificagao dos beneficiarios 

das pessoas juridicas. 

O terceiro grupo refere-se a obstaculos desses paises no que se diz respeito 

a cooperagao internacional nas formas administrativa e judicial, que podem ser 

ocasionados pela proibigao expressa das autoridades em colaborarem com os 

orgaos internacionais e tambem pela indisposigao a atender as solicitagoes desses 

orgaos. No tocante a legislagao a lavagem de dinheiro e tipificado de forma falha e 

inadequada, sem mecanismos judiciais habeis para o seu combate, havendo ao 

reves normas proibitivas de intercambios de informagoes principalmente nos casos 

em que envolvam questoes tributarias. 
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Por fim, o quarto e ultimo grupo de criterios refere-se as faltas de recursos e 

orgaos responsaveis por detectar e combater a lavagem de dinheiro, conforme 

dispoe o relatorio sobre paises nao cooperantes, do COAF: 

I. Falta de recursos nos setores publico e privado. 
23. Falha em fornecer recursos tecnicos, humanos e financeiras 
necessarios as autoridades administrativas e judiciais para que possam 
exercer suas fungoes ou conduzir suas investigagoes. 
24. Corpo profissional inadequado ou corrupto dentro dos orgaos 
governamentais supervisores, administrativos e judiciais ou aqueles 
responsaveis pelo controle de politicas antilavagem de dinheiro na industria 
de servicos financeiras. 
I. Ausencia de uma unidade financeira de inteligencia ou um mecanismo 
equivalente. 
25. Falta de uma unidade centralizada (por exemplo, uma unidade 
financeira de inteligencia) ou de um mecanismo equivalente para o 
recebimento, analise e disseminacao de informagoes sobre transagoes 
suspeitas para as autoridades competentes. 

Por conseguinte, com base nos requisitos citados acima sao considerados 

pelo GAFI, paises nao cooperantes: Dominica, Egito, Grenada, Guatemala, Hungria, 

Libano, llhas Cook, llhas Marshall, Indonesia, Israel, Miamar, Nauru, Nigeria, Niue, 

Filipinas, Russia, St. Kitts e Nevis e St. Vincent e Grenadines, Ucrania. 

Ja o Brasil, membro do GAFI desde 2000, e considerado um pais 

cooperante e conforme avaliacao desta organizagao a nossa legislagao esta em 

conformidade com as recomendagoes de combate ao branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo. 
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4 POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAQAO DO SIGILO BANCARIO: 
INSTRUMENTO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. 

O presente trabalho ja abordou os instrumentos e meios utilizados no 

combate ao crime organizado no Brasil e a cooperagao desse pals com as 

organizagoes responsaveis pela luta contra essas entidades no mundo. 

Dentre os mecanismos empregados pelas organizagoes criminosas o direito 

ao sigilo bancario revela-se com trunfo principal para que suas transagoes se tornem 

despercebidas, o capitulo final deste trabalho visa apresentar os meios de 

flexibilizagao do sigilo bancario, sua possibilidade e sua previsao na legislagao 

brasileira. 

4.1 MECANISMOS DE FLEXIBILIZAQAO DO SIGILO BANCARIO 

Um dos fatores a que se pode atribuir o sucesso e a continuidade da 

prestagao do servigo bancario e o sigilo, o qual pode ser observado por um duplo 

aspecto: a necessidade de manter os dados dos clientes em segredo, o que seria 

corolario do direito a intimidade garantido constitucionalmente no artigo 5° da 

Constituigao Federal; e a garantia de sigilo conferida as atividades desenvolvidas 

por determinadas categorias profissionais. 

No Brasil as autoridades administrativas responsaveis pelo cumprimento das 

normas estabelecidas na lei n° 9613/98 sao: o Conselho de Controle de Atividades 

financeiras, o Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios, a 

Superintendencia de Seguros Privados e ainda, a Secretaria de Previdencia 

Complementar, cada uma com o dever de fiscalizar as transagoes das instituigoes e 

pessoas mantidas em sua responsabilidade distribuidas de acordo com a area de 

atuagao. 

O Conselho de Controle das Atividades Financeiras e responsavel por 

fiscalizar as atividades relacionadas a: bolsa de mercadorias; cartoes de credito; 

meio eletronico ou magnetico para transferencia de fundos; empresas de fomento 

comercial, factoring; sorteios e bingos; promogao imobiliaria ou compra e venda de 
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imoveis; comercio de joias, pedras e metais preciosos e objetos de arte e 

antiguidades. 

A lei 4.595/64, em conjunto com as leis 4.728/65 e 6.099/74, atribui 

competencia ao Banco Central para executar as politicas monetaria, cambial e 

crediticia, bem assim para regular, diretamente ou por delegagao do Conselho 

Monetario Nacional, conceder autorizacoes e supervisionar as atividades das 

instituigoes financeiras e demais instituigoes ou atividades por ele autorizadas a 

funcionar, como por exemplo, as atividades de compra e venda de moeda 

estrangeira e ouro, as administradoras de consorcio e as empresas de 

arrendamento mercantil, leasing. 

Estao sujeitos as regulamentagoes da Comissao de Valores Mobiliarios as 

bolsas de valores e valores mobiliarios e as bolsas de mercadorias e futuros. E de 

acordo com a lei 6385/76, cabera a esse orgao exercer as seguintes atribuigoes, 

conforme explicita artigo quarto: 

0 Conselho Monetario Nacional e a Comissao de Valores Mobiliarios 
exercerao as atribuigoes previstas na lei para o fim de: 
1 - estimular a formagao de poupangas e a sua aplicagao em valores 
mobiliarios; 
II - promover a expansao e o funcionamento eficiente e regular do mercado 
de agoes, e estimular as aplicagoes permanentes em agoes do capital social 
de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais; 
III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e 
de balcao. 
[...] 

A Comissao de Valores Mobiliarios atuara em conjunto com o Conselho 

Monetario Nacional, sua fungao sera a de regulamentar as atividades sob sua 

responsabilidade com observancia a politica definida pelo CMN, promovendo agoes 

que estimulem e expandam o mercado de agoes e assegure o adequado 

funcionamento dos mercados de bolsas e de balcao. E ainda, no que concerne a 

sua atribuigao como orgao fiscalizador, sera ainda, conforme continuagao do artigo 

quarto, responsavel por: 

IV - proteger os titulares de valores mobiliarios e os investidores do mercado 
contra: 
a) emissoes irregulares de valores mobiliarios; 
b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das 
companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores 
mobiliarios. 
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c) o uso de informagao relevante nao divulgada no mercado de valores 
mobiliarios. 
V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulacao destinadas a 
char condigoes artificiais de demanda, oferta ou prego dos valores 
mobiliarios negociados no mercado; 
VI - assegurar o acesso do publico a informagoes sobre os valores 
mobiliarios negociados e as companhias que os tenham emitido; 
VII - assegurar a observancia de praticas comerciais equitativas no mercado 
de valores mobiliarios; 
VIII - assegurar a observancia no mercado, das condigoes de utilizagio de 
credito fixadas pelo Conselho Monetario Nacional. 

Alem da sua politica de incentivo ao mercado de agoes sera competencia da 

CVM tomar medidas que protejam os investidores e demais titulares de valores 

mobiliarios, coibindo praticas como: fraude ou manipulagao no mercado de agoes, o 

uso de informagoes no mercado imobiliario que devida a sua importancia deveria ter 

sido divulgada, mas nao o foi, e ainda, e atribuigao desse orgao fazer com que o 

mercado sob sua fiscalizagao observe as normas fixadas pelo Conselho Monetario 

Nacional no que diz respeito a sua atividade. 

A Superintendencia de Seguros Privados atuara na area de seguro, 

capitalizagao e previdencia privada. E ainda por fim, serao de responsabilidade da 

Secretaria de Previdencia Complementar as entidades fechadas de previdencia 

privada, tambem conhecidas como fundos de pensao. 

Cada um dos orgaos compelidos ao cumprimento das obrigagoes impostas 

pela lei 9613/98 e responsavel por regular as atividades das instituigoes e pessoas 

em conformidade com a sua area de atuagao, tendo autonomia para editar normas 

que as regulamentem, sao tambem as instituigoes obrigadas por lei a manterem o 

sigilo das operagoes fiscalizadas por si. Sigilo bancario esse que no Brasil e 

resguardado pelos direitos fundamentals e a sua violagao so sera permitida em caso 

de apuragao de ilicito penal sob previa autorizagao judicial. 

Em conformidade com a previsao legal da LC 105/2001, foi firmado em 2002 

um convenio entre o Banco Central do Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios 

objetivando o intercambio de informagoes entre o os dois orgaos como forma de 

cooperagao para o eficiente desenvolvimento das prerrogativas part iculars de cada 

um. Conforme clausula sexta do convenio, competira a CVM informar ao BACEN: 

as operagoes detectadas, no exercicio regular de sua agao fiscalizadora, 
realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros e registradas ou 
liquidadas por entidades de compensagao e liquidagao de operagoes com 
valores mobiliarios, que guardem relagao com o ambito de competencia do 
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Bacen e apresentem indicios de situacoes anormais de mercado ou possam 
consubstanciar praticas nao equitativas, modalidades de fraude ou 
manipulacao. 

Em contrapartida o BACEN informara a CVM sempre que detectar indicios 

de irregularidades que competem ao ambito de atuacao desse orgao e que seja da 

sua responsabilidade a fiscalizacao. 

O GAFI, apos visita feita ao territorio brasileiro entre 26 de outubro e 27 de 

novembro, em relatorio preliminar divulgado pelo jornal a Folha de Sao Paulo 

declarou que o Brasil, embora seja considerado um pais cooperante, nao consegue 

combater de forma satisfatoria o crime de lavagem de dinheiro, a impunidade dos 

crimes cometidos nesse territorio e considerada exorbitante quando comparado ao 

numero de casos apurados pelos orgaos competentes. 

Essa impunidade, conforme consta no relatorio se deve a dois fatores 

principals: grande quantidade de recursos de defesas previstos na legislagao e 

inexperiencia dos tribunals superiores. Em 2008, as varas judiciais especializadas 

em crimes de ordem financeira tiveram em seus registros 1311 processos desse 

tipo, dos quais somente dez que obtiveram sentenga definitiva, independente de ter 

sido condenatoria ou nao. 

As normas que protegem o sigilo bancario tambem foram criticadas e 

consideradas excessivas, pois diferente do que acontece nos paises onde o 

combate a reciclagem de capitais ilicitos e eficaz, no Brasil so se pode quebrar o 

sigilo bancario por autorizagao judicial e para que essa seja concedida o pedido tern 

que esta fundamentado em fatos relevantes, o simples indicio por si so nao e 

suficiente. 

O Ministerio Publico e as autoridades policiais nao possuem mecanismos de 

obtengao de provas, nenhum acesso as movimentagoes financeiras feitas pelas 

organizagoes criminosas, de forma que se impossibilitem as investigagoes e 

denuncias que poderiam ser feitas a Justiga para a devida apuragao. O acesso 

dessas informagoes aos auditores fiscais contribuiria de forma significativa na 

identificagao das condutas preliminares ao crime de lavagem de dinheiro. 

E necessaria que haja a extensao do dever de sigilo bancario a essas 

autoridades, dando-lhes acesso as movimentagoes bancarias feitas pelos 

criminosos. Importante se faz que o Ministerio Publico tenha acesso aos dados 

resultantes do intercambio das informagoes dos orgaos reguladores das atividades 
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financeiras, sempre que, a partir informagoes trocadas, sejam detectados indicios de 

fraudes. Por conseguinte, o MP tera condigoes de fazer a devida investigagao e 

recolhimento de provas, que tornaria efetiva a apuragao dos fatos de forma eficaz e 

em tempo habil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunals 

Superiores atualmente tern refutado a ideia de condenar os acusados com base em 

suposigoes. 

O sigilo bancario tambem funciona como escudo na lavagem de dinheiro 

quando os recursos ilicitos sao oriundos da corrupgao, torna-se necessario, por 

conseguinte que os tribunals de contas tenham acesso as informagoes sigilosas 

sempre que determinado agente publico tenha suas contas reprovadas, para 

verificar se esses recursos foram desviados para proveito proprio. Com essa 

permissao sera possivel rastrear os recursos e ate mesmo recupera-los antes de 

serem desertados no processo de lavagem de dinheiro. 

Outra problematica que enseja a impunidade e a morosidade da justiga 

causada muitas vezes, no tocante aos crimes financeiro, por inexperiencia de seus 

membros e ate mesmo em conflitos de competencia. Pois embora a lei 9613/99 

esteja em vigor ha mais de uma decada e traga em seu texto a descrigao de 

competencia de algumas situagoes, a repartigao da mesma entre as justigas federal 

e estadual ainda suscita muitas contradigoes. 

Contradigoes essas sao causadoras de danos irreparaveis a sociedade, pois 

a falta de delimitagao de competencia nesses crimes pode acarretar futuras 

declaragoes de nulidades, favorecendo as organizagoes criminosas que ganham 

mais tempo para atuar em suas atividades, transferindo seu ativos para outra 

economia ou simplesmente concluindo a insergao na economia local. E essencial 

que haja uma alteragao na lei 9613/99 para coibir essa atuagao. 

4.2 ACORDOS INTERNACIONAIS DE FLEXIBILIZAQAO DO SIGILO BANCARIO 

O Grupo de Agao Financeira contra o branqueamento de capitais, o GAFI, 

em documento publicado prioritariamente com quarenta recomendagoes sobre 

lavagem de dinheiro e posteriormente acrescido de mais oito contra o financiamento 

ao terrorismo aconselha que os paises cooperantes tomem medidas para que as 
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normas sobre o dever de segredo profissional das instituigoes financeiras de seu 

direito interno nao obstem o cumprimento das regras contidas nesse documento. 

Essa agao se faz necessaria para que as instituigoes corroborem ao inves 

de impedir a atuagao estatal no combate a lavagem de dinheiro alegando o dever de 

sigilo de suas operagoes, isso so sera possivel se os paises editarem sua legislagao 

para adequar as recomendagoes do GAFI. 

Entre as recomendagoes o GAFI deixou evidente a importancia das 

autoridades responsaveis pela aplicagao e fiscalizagao da lei terem condigoes de 

obter documentos e informagoes que sejam utilizadas nas investigagoes seja de 

natureza criminal ou civil. Sendo-lhes concedidos poderes para impor as instituigoes 

financeiras a obrigagao de Ihes fornecer esses dados sempre que for requisitado. 

E necessario tambem que haja meios para a unidade de inteligencia 

designada para combater a lavagem de dinheiro, o COAF, os demais organismos de 

supervisao das atividades financeiras, as autoridades legais e politicas tomem 

medidas conjuntas de cooperagao e se possivel desenvolvam e apliquem politicas 

publicas e atividades de combate a reciclagem de dinheiro sujo. 

E recomendado ainda que os paises colaborem entre si por meio auxilio 

judiciario mutuo de forma rapida, construtiva e eficiente nas agoes de natureza 

criminal que envolva a lavagem de dinheiro. Nao deve o pais destinatario recusar-se 

a um pedido de auxilio mutuo por alegagao de que o direito interno impoe as 

instituigoes financeiras e demais responsaveis o dever de sigilo profissional. 

Por fim em sua quadragesima recomendagao o GAFI reforga a ideia de que 

para que haja a cooperagao internacional os paises nao devem invocar as leis que 

obriguem as instituigoes financeiras a manutengao do dever de segredo ou 

confidencialidade como forma de justificativa para desobrigar-se da cooperagao. 

Nesse sentido, segue recomendagao in verbis: 

Os paises deveriam assegurar que suas autoridades competentes 
proporcionem as mais amplas possibilidades de cooperagao internacional 
as suas homologas estrangeiras. Deveriam existir dispositivos claros e 
eficazes que facilitem, de forma imediata e construtiva, o intercambio direto 
com as autoridades homblogas, espontaneamente ou a pedido, de 
informagoes sobre lavagem de dinheiro e os crimes que Ihe sejam 
antecedentes. Esses intercambios de informagao deveriam ser autorizadas 
sem condigoes restritivas indevidas. Em especial: 
a) As autoridades competentes n§o deveriam recusar um pedido de 
assistencia, tendo como unica justificativa o fato de o pedido envolver 
materia fiscal. 
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b) Os paises n§o deveriam invocar leis que obriguem as instituigoes 
financeiras a manutengao de sigilo ou confidencialidade como justificativa 
para recusar a cooperagao. 
c) As autoridades competentes deveriam estar em condigoes de apresentar 
pedidos de informagao e, quando possivel, proceder a investigagoes em 
nome de suas homologas estrangeiras 

Reiterando entendimento acima, a Convengao sobre o Combate da 

Corrupgao de Funcionarios Publicos Estrangeiros em Transagoes Comerciais 

Internacionais, concluida em Paris, em 17 de dezembro de 1997 e ratificada pelo 

decreto n° 3678/2000, em conformidade com as recomendagoes do GAFI 

regulamentou que os paises signatarios nao deverao alegar o sigilo bancario como 

forma de contrapor-se a assistencia mutua juridica nas materias criminals relativas a 

delitbs cometidos pelos funcionarios publicos estrangeiros nos tipos de transagoes 

estabelecidas na convengao. 

No inicio de 2009 foi langado pela Organizagao para Cooperagao e 

Desenvolvimento Economico, a OCDE, o Padrao Global que visa desenvolver um 

conjunto de principios e normas comuns para a propriedade, a integridade e 

transparencia nos negocios e das finangas internacionais. Entre as normas contidas 

nesse padrao a flexibilizagao do sigilo bancario configura como forma de cooperagao 

mundial e e vista como importante instrumento no combate aos crimes de evasao 

fiscal e branqueamento de capitais ilicitos. 

O Padrao Global se baseia em principios relacionados a decencia, 

integridade e transparencia do mercado internacional. Esses principios sao 

classificados em cinco categorias: governanga corporativa, integridade do mercado, 

regulagao e supervisao financeira, cooperagao em materia fiscal e transparencia da 

politica macroeconomica e dos dados. 

Os instrumentos, nos quais o Padrao Global se baseia foram construidos a 

partir ferramentas existentes e de iniciativa do GAFI, do Conselho de Estabilidade 

Financeira, o Fundo Monetario Internacional (FMI), OCDE, Banco Mundial, e outras 

organizagoes internacionais. 

Desde Abril de 2009, cerca de 300 acordos fiscais foram assinados para 

atender aos padroes da Organizagao para Cooperagao e Desenvolvimento 

Economico, o OCDE, sobre transparencia fiscal, e flexibilizagao do sigilo bancario 

para eficaz troca de informagoes entre os Estados. Todos os paises membros da 

OCDE e do G20 comprometeram-se a esses padroes. 
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Esses acordos que contemplam a flexibilizagao do sigilo bancario sao 

resultantes das pressoes exercidas pelos orgaos internacionais com o objetivo de 

coibir a evasao fiscal e a lavagem de dinheiro. Por meio deles os paises se 

comprometem em mudar a sua legislagao no sentido de adaptar as regras do 

segredo profissional de forma que permita o intercambio de informagoes internas 

com outros Estados. 

4.3 PROPOSTAS DE FLEXIBILIZAQAO DO SIGILO BANCARIO NO DIREITO 
BRASILEIRO 

O direito a intimidade e como sucedaneo deste o direito a manutengao dos 

dados bancarios em sigilo pode ser enquadrado nos direitos fundamentals de 

primeira geragao, pois certamente estao associadas a garantias concedidas as 

liberdades individuals conquistas alcangadas no seculo XVIII e que foram adaptadas 

a nova realidade social e as suas necessidades. Na medida em que ocorreu o 

desenvolvimento economico e social, novas necessidades individuals foram 

surgindo dentre elas uma atividade bancaria eficiente e que proporcionasse o 

desenvolvimento economico. 

Uma atividade bancaria eficiente tern entre os seus criterios a adogao de 

uma prestagao de servigos onde as atividades legais contem dados que interessam 

diretamente ao cliente por ser detentor do patrimonio e a instituigao financeira por 

ser depositaria daquele patrimonio. 

Com o aparecimento do estado de bem estar social ao final da Segunda 

Guerra Mundial o cenario dos direitos fundamentals mudou o foco: o individuo 

perdeu consideravelmente o espago para o corpo social. De acordo com essa visao 

o individuo atinge o pleno desenvolvimento se a sociedade puder acompanhar tal 

conjuntura. 

Em um primeiro momento pensou-se no sigilo bancario como absoluto e 

inviolavel mediante qualquer situagao, nao podendo ser questionado, pois se tratava 

de um direito fundamental e devia ser respeitado como tal. Como o fortalecimento do 

Estado este direito perdeu parte de sua forga, na medida em que fora relativizado e 

ganhando excegoes para deixar de existir. 
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Um dos fatores que fomentaram a flexibilizagao foi a existencia do proprio 

estado de bem estar social e o consequente aumento da cobranga de impostos e a 

possibilidade de corrupgao no poder publico o que e mais visivel na sociedade 

brasileira, que convive com uma enorme carga tributaria; fato ensejador de uma 

maior fiscalizagao dos detentores de cargos publicos, e estes nao raramente exibem 

um enriquecimento fora dos padroes. Diante dessa realidade surgiu a necessidade 

de uma legislagao que socorresse a sociedade brasileira do mal que e a corrupgao, 

e as propostas de flexibilizagao do sigilo bancario correspondem as novas 

exigencias sociais. 

De certa forma a inviolabilidade absoluta dos dados bancarios poderia 

esconder a origem ilicita dos recursos e fomentar atividades criminosas que 

envolvem o desvio de verbas publicas e a sonegagao de impostos. 

Em relatorio preliminar divulgado pelo jornal a Folha de Sao Paulo os 

membros do GAFI preconizaram a importancia na mudanga das leis internas no 

sentido de favorecer a flexibilizagao do sigilo bancario, reforgando que e o meio mais 

eficiente de combater ao crime de lavagem de dinheiro. 

O Projeto de Lei do Senado, PLS de n° 418/2003, altera o artigo 4° da Lei 

Complementar 105/2001 que regulamenta o sigilo das operagoes financeiras. Esse 

projeto se aprovado pelas Casas Legislativas obrigara o Banco Central, a Comissao 

de Valores Mobiliarios e a instituigoes financeiras em geral a fornecerem dados e 

documentos sigilosos ao Ministerio Publico e tambem ao Tribunal de Contas da 

Uniao quando se tratar de recursos publicos. 

As informagoes solicitadas pelo MP e TCU a essas instituigoes serao 

devidamente fundamentadas e serao fornecidas sempre que necessarias para o 

exercicio das prerrogativas constitucionais desses orgaos. Alem disso, as 

solicitagoes serao previamente aprovadas pelo Conselho Superior do Ministerio 

Publico ou pelo plenario do Tribunal de Contas da Uniao, conforme for o caso. 

O PLS 418/2003 justifica que o acesso as informagoes pelo MP e TCU se 

configura como essencial ao desenvolvimento das atribuigoes desses orgaos e que 

se trata de uma transferencia do dever de sigilo bancario e nao em uma quebra 

propriamente dita, os membros desses orgaos serao incluidos nos rol dos 

responsaveis por manter o sigilo bancario assim como as instituigoes financeiras o 

sao. 
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Na redagao proposta pelo PLS 49/2005, no art. 2° serao incluidos onze 

paragrafos. O primeiro ponto abordado nessa alteracao e sobre a autorizagao 

judicial de acesso aos dados sigilosos, que e estendida a todos os orgaos de 

investigagao que tenham interesses nessas informagoes, e uma vez que a seja 

concedida nao havera necessidade de renovar o pedido quando surgirem novos 

suspeitos ou fatos que caregam de investigagao autonoma. 

A PLS 49/2005 redefiniu os orgaos publicos responsaveis pela fiscalizagao 

ou investigagao que sao: a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Banco Central 

do Brasil, o Tribunal de Contas da Uniao, o Departamento de Policia Federal, a 

Comissao de Valores Mobiliarios, a Agenda Brasileira de Inteligencia, o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras, o Ministerio Publico da Uniao, dos Estados e do 

Distrito Federal, as Comissoes Parlamentares de Inquerito, a Secretaria de 

Previdencia Complementar e a Superintendencia de Seguros Privados. 

Foram incluidos por meio da PLS os dados que nao sao considerados 

sigilosos para fins de interesse desses orgaos, como numero da agenda e conta 

corrente bancaria; valores globais mensalmente recolhidos para pagamento de 

impostos ou contribuigao, os dados constantes de auditorias internas ou externas 

realizadas em instituigoes financeiras; e tambem todas as informagoes que 

envolvam movimentagao de recursos publicos. 

Alem dessas recomendagoes o relatorio que acompanha o projeto de lei 

49/2005 cita um dever de observancia obrigatoria pelas autoridades publica: 

Na nova redagao dada ao art. 6° da LC 105/2001, diversas autoridades 
publicas especificadas tornam-se obrigadas a encaminhar, semestralmente, 
para o COAF, declarag^o de bens e valores, incluindo os mantidos no 
exterior. A mesma obrigagao estende-se a determinadas operagoes 
financeiras envolvendo valores acima de 200 salarios minimos efetuadas 
pela administragao direta e indireta dos entes federativos. A Agenda 
Brasileira de Inteligencia (ABIN) atuara junto ao COAF na analise e no 
acompanhamento dos dados a que se refere o artigo. 

Mais adiante a redagao proposta ao art. 7° da lei ja citada, atribui como 

responsabilidade das autoridades e os agentes dos orgaos publicos a fiscalizagao e 

a investigagao dos documentos considerados apenas como estritamente 

necessarios sem os quais a investigagao nao poderia prosseguir e como 

consequencia do carater sigiloso de tais arquivos o seu produto tern ser considerado 

sigiloso. 
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Com a alteragao dada pela PLS 49/2005 no caso de indicios de ilicito penal, 

a instituigao financeira alem de comunicar ao orgao regulador responsavel pela sua 

atividade, sera tambem obrigada a comunicar em carater de urgencia ao Ministerio 

Publico, nao havendo necessidade, a priori, de documentos comprobatorios que 

justifiquem a comunicagao. Comunicado o Ministerio Publico entao esse requerera 

ao juizo competente a indisponibilidade dos bens do agente e de terceiros 

beneficiados ou determinara o bloqueio administrativo dos valores a instituigao 

financeira ou ao orgao de fiscalizagao competente. 

Fica autorizado ao Banco Central e a Comissao de Valores Mobiliarios a 

firmarem convenios com outras instituigoes reguladoras das atividades financeiras 

estabelecendo o intercambio de informagoes a partir de entao, ficando obrigadas 

todas essas instituigoes a informarem ao COAF todos os dados relativos a 

movimentagao de valores com indicio de lavagem de dinheiro, sendo preservado o 

sigilo desses dados. 

Por fim havera tambem uma mudanga na lei no sentido de retirar os artigos 

que regulamentem os crimes que podem ensejar a quebra de sigilo bancario, uma 

vez que nao mais sera necessario ja que a flexibilizagao do sigilo pode ser 

concedida diante de indicios sem que haja obrigatoriedade de enquadra-los nas 

categorias previstas na atual redagao da lei. 

As alteragoes propostas pelos dois projetos, PLS 418/2003 e PLS 49/2005, 

trazem significativos avangos na legislagao que regula o sigilo das operagoes 

financeiras, trazendo a possibilidade de acesso ao Ministerio Publico e ao Tribunal 

de Contas da Uniao aos dados bancarios que ate a atualidade nao Ihes sao 

permitidos e tambem o intercambio de informagoes dos orgaos reguladores da 

atividade financeira entre si, com essa nova tecnica sera possivel a apuragao dos 

indicios de forma mais celere e eficaz, permitindo a arrecadagao de elementos 

probatorios que serao significativos na redugao da impunidade nos crimes de 

lavagem de dinheiro. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

Por meio deste trabalho monografico foi realizado estudo da flexibilizagao do 

sigilo bancario, e principalmente quais os seus efeitos no combate ao crime de 

lavagem de dinheiro. Para que tais aspectos fossem abordados com maior clareza 

fez-se necessario uma explanagao geral do instituto do sigilo bancario e tambem ao 

crime financeiro de branqueamento de capitais ilicitos. 

Primeiramente foi abordado o sigilo bancario, seu surgimento, evolugao 

historica, conceito, insergao no direito brasileiro e ainda utilizou-se do direito 

comparado como forma de ampliar os conhecimentos sobre o instituto de forma 

paralela a outros paises. Explanou-se que o sigilo bancario configura-se como um 

direito para os clientes que recebem os servigos prestados pelas instituigoes 

financeiras, sendo tambem um dever imposto a essas instituigoes de reservarem 

para si as operagoes realizadas por ele. 

Na Carta Magna ele se posiciona em dois principios constitucionais 

diferentes, que sao os principios do direito a inviolabilidade de dados e do direito a 

privacidade. Ambos direitos posicionados no artigo 5° entre os direitos e garantias 

consagrados na Constituigao Federal. 

Posteriormente foi estudado o crime de lavagem de dinheiro, primariamente 

foi mencionada a sua origem nas lavanderias americanas como forma de encobrir a 

circulagao de bens oriundos das praticas criminosas. Viu-se que essas praticas 

evoluiram no tempo de forma que o direito internacional teve que acompanha-las, e 

para que isso ocorresse em 1990, foi criado GAFI (Grupo de Agao Financeira sobre 

Lavagem de Dinheiro) organismo intergove ma mental designado para estabelecer 

padroes e politicas de combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo. 

Esse orgao internacional editou 48 recomendagoes a serem tomadas pelos 

paises na luta contra a disseminagao do branqueamento de capitais e do 

financiamento ao terrorismo. Nesse documento foi advertido que os paises nao 

mantenham em seu direito interno normas de sigilo profissional que impegam o 

cumprimento das sugestoes contidas em seu texto. 

No Brasil para atender a essas recomendagoes foi criada a lei 9613/98 que 

disciplinou o crime de lavagem de dinheiro especificando suas condutas e punigoes, 
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essas lei tambem criou o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) 

unidade de inteligencia do Governo Federal vinculado ao Ministerio da Fazenda 

responsavel por disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar, 

identificar ocorrencias suspeitas de atividades ilicitas relacionadas a lavagem de 

dinheiro. 

Nos meses de outubro a novembro no territorio brasileiro foi realizada uma 

visita por tecnicos do GAFI, que resultou num relatorio preliminar divulgado pelo 

jornal Folha de Sao Paulo, declarando que o Brasil nao consegue combater 

satisfatoriamente a lavagem de dinheiro em seu territorio e a causa desse problema 

e a impunidade desses crimes. Impunidade que se deve a dois fatores: quantidades 

de recursos de defesas previstos nas leis patrias em favor dos acusados e 

inexperiencia dos tribunals superiores para julgar crimes dessa natureza. A protegao 

dada pela legislagao que regulamenta o sigilo bancario foi tachada como excessiva, 

sendo considerada tambem como um fator contribuinte a impunidade no Brasil. 

Os Projetos de Lei n° 418/2003 e 49/2005 alteram significativamente a 

protegao dada ao sigilo bancario, flexibilizando esse direito atraves do alargamento 

do rol de agentes que a partir de sua aprovagao terao acesso aos dados bancarios 

de suspeitos. O Ministerio Publico e Tribunal de Contas, quando se tratar de 

recursos publicos, terao acesso aos dados bancarios e possuirao meios de obrigar 

que as instituigoes financeiras os fornegam sem que seja necessaria a previa 

autorizagao judicial. O projeto propoe outras medidas que irao facilitar a 

investigagao e a devida punigao dos criminosos. 

Por conseguinte, diante tudo o que outrora fora exposto nesta produgao 

monografica leva-se a acreditar que a flexibilizagao do sigilo bancario se configura 

como o meio mais eficaz de impedir o branqueamento de capitais ilicitos, uma vez 

que por meio do acompanhamento dessas movimentagoes bancarias na maioria dos 

casos e possivel prever, detectar e combater as praticas criminosas integram o 

processo de lavagem de dinheiro. 
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