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RESUMO 

O crime de lavagem de dinheiro, embora nao desperte o interesse da populagao por 

seu perfil complexo e demasiado elitista, apresenta nefastos efeitos a economia 

mundial, alem de representar o principal elemento fomentador da criminalidade 

organizada. A presente monografia tern, pois, como objetivo, detectar as falhas 

existentes no processo de combate a lavagem de dinheiro no Brasil, assim como 

apontar solugoes para esta problematica. Inicia-se a explanagao com um breve 

estudo sobre a questao da lavagem de dinheiro identificando a origem desta 

expressao e as principais caracteristicas do delito. Sao feitas algumas 

consideragoes acerca da legislagao internacional, de forma comparativa com a 

legislagao brasileira, mais precisamente uma analise da lei 9.613/98, caracterizando 

assim o modelo brasileiro de controle, para entao, destacar a necessidade de uma 

politica criminal efetiva e eficaz no combate ao crime em estudo. A metodologia 

consiste no emprego do metodo hipotetico-dedutivo, auxiliado pelo comparativo, 

para empreender a pesquisa bibliografica, empregada inclusive no meio eletronico, 

alem da legislagao e doutrinas que tratem sobre a materia da necessidade de se 

combater a lavagem de dinheiro em ambito internacional, por meio de cooperagoes 

mutuas das nagoes, cuja finalidade seja a de embasar uma analise do tema 

aprofundando-se de tal forma, que seja possivel vislumbrar solugoes para o 

problema em questao. Assim sendo, observa-se que o dano causado a economia de 

todo o mundo pelo crime de lavagem de dinheiro e preocupante, visto que os 

recursos lavados podem ser utilizados para refinanciar o crime organizado e ainda 

comprometer a confianga publica e a integridade das instituigoes financeiras ao 

propiciar especulagoes falsas acerca do mercado financeiro. 

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Politica criminal. Crime organizado. 



ABSTRACT 

The crime of money laundering, although not arouse people's interest for its complex 

profile and too elitist, has adverse effects on the world economy, and represents the 

main promoter element of organized crime. The present scientific research has 

purpose to detect tha failures existent in the process of fight money laundering in 

Brazil, just as to affirm solutions to this problematic, it starts explanation with a soon 

study about the question of the money laundering indentifiting the origem from this 

expression and its principal characteristics. It done some considerations as for 

international law, comparing it to brazilian law, more exactly one analytics to law 

9.613/98, featuring then the brazilian modelo f control, about to then, to reject the 

necessity from a effective and efficient politics in the combat to delinquency in study, 

the methodology to be used in preparation in this work consists in research in the 

doctrines and in internet that treat the matter of need to combat money laundering in 

international scope, through mutual cooperation of nations. Eetuar will also research 

on comparative law, with the purpose to the blurring the analysis of the subject 

deepened so, that it is possible conjecture about solutions to the problem at hand. 

Therefore observed that damage to economy from the world by the crime of money 

laundering is a concern, seen that the washed resources can be used to refinance 

organized crime and even undermine public confidence and the integrity of financial 

institutions to provide false speculation about the financial market. 

Keywords: Money laundering. Criminal politic. Organized crime. 
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1 INTRODUQAO 

Sem duvida um dos temas mais discutidos na sociedade moderna, refere-se 

ao branqueamento de capitais, que atinge tanto o mercado interno, quanto o 

internacional. 

A lavagem de dinheiro pode ser definida em poucas palavras como, 

atividade que tern por objetivo dar aparencia licita a ativos obtidos por meio do 

crime. Apesar de ser um crime conhecido desde o inicio da decada de 80, foi a partir 

do primeiro tratado internacional a classificar a lavagem de dinheiro como crime: a 

"Convengao contra o Trafico llicito de Entorpecentes e de Substantias 

Psicotropicas", firmada pela Organizagao das Nagoes Unidas, em Viena (Austria), 

em 1988, que o tema difundiu-se por meio de tratados internacionais. Os paises que 

aderiram a essa Convengao, entre eles o Brasil, comprometeram-se a considerar, 

em suas legislagoes, a lavagem de dinheiro como crime. 

Justifica-se a pesquisa monografica, por esta pratica delituosa ser muito 

prejudicial a economia das nagoes, alem de estar fortalecendo as organizagoes 

criminosas, de tal forma que esta trazendo preocupagoes aos juristas de todo o 

mundo. Em resumo, ha dois motivos principals que tornam esse crime preocupante, 

em primeiro lugar porque por meio desse delito, os criminosos podem fazer uso do 

capital obtido de forma ilicita, dessa forma sao incentivados a continuar cometendo 

crimes. Em segundo lugar, porque compromete a confianga publica a integridade 

das instituigoes financeiras. 

E importante destacar que as organizagoes criminosas geram um problema 

gravissimo e preocupante, de nivel mundial, e estas, seriam bastante prejudicadas 

se nao conseguissem utilizar o produto de seus crimes. Sendo assim, combatendo-

se o crime de lavagem de dinheiro, o Estado conseguiria tambem combater, 

indiretamente, o crime organizado, visto que estes estao intimamente ligados. 

Deve-se ainda lembrar que este problema cresce continuamente, 

principalmente, com o avango tecnologico, pois, as facilidades ocasionadas por este 

avango, permitem mais agilidade nas transagoes financeiras, possibilitando que 

transferencias bancarias sejam feitas de diversas formas, inclusive com a ocultagao 

do detentor do credito transferido. 



9 

O objetivo especifico desta pesquisa academica residira no fato de 

demonstrar que o combate ao crime de lavagem de dinheiro, necessita de 

procedimentos mais eficazes e inovadores, diante de uma macrocriminalidade 

pujante e sem precedentes. 

A metodologia valer-se-a do metodo hipotetico-dedutivo, auxiliado pelo 

comparativo para empreender a pesquisa bibliografica, empregada inclusive no meio 

eletronico, alem da legislagao e doutrinas que tratem sobre a materia da 

necessidade de se combater a lavagem de dinheiro em ambito internacional, por 

meio de cooperagoes mutuas das nagoes, cuja finalidade seja a de embasar uma 

analise do tema aprofundando-se de tal forma, que seja possivel vislumbrar 

solugoes para o problema em questao. 

Para uma melhor compreensao do tema abordado, o assunto sera dividido 

em quatro capitulos, a saber: Em um primeiro momento, demonstrar-se-a a atual e 

constante preocupagao internacional sobre o tema em estudo, em razao dos danos 

ocasionados a economia mundial. A origem historica, o conceito desta expressao e 

as etapas do crime de lavagem de capitals constituem o tema do segundo capitulo 

deste trabalho, possibilitando a contextualizagao do tema. Identifica ainda os setores 

e as atividades mais visados pelos criminosos no processo de lavagem de capitals, 

destacando as responsabilidades atribuidas as pessoas juridicas de diversos setores 

economicos e financeiros pela Lei 9.613/98. 

Em seguida serao estudados os principals acordos e instrumentos 

internacionais de cooperagao no combate a lavagem de dinheiro. Analisa a previsao 

deste crime no direito internacional e no direito interno brasileiro, por meio de 

comparagoes entre as legislagoes de diversos paises, enfocando pontos polemicos, 

como a possibilidade de apreensao e sequestra dos bens provenientes de atividade 

ilicita por alguns paises e possibilidade de confisco por outros; e a questao da 

quantificagao da pena imposta para este crime. 

Por fim, o ultimo capitulo tratara da tipificagao da lavagem de dinheiro como 

crime, enfocando-se a problematica dos crimes antecedentes, gerada pelo rol 

taxativo determinado pela lei n° 9.613/98, analisa as legislagoes de primeira, 

segunda e terceira geragao. Aponta alguns crimes importantes que foram excluidos 

do rol constante na referida lei, defendendo-se a adogao, pela legislagao brasileira, 

do modelo de terceira geragao. Estuda sua natureza juridica, seu rito procedimental 

e o enquadramento doutrinario, assim como, o bem juridico tutelado pelo Estado, por 
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meio de analise adversativa da Lei 9.613/98 e a instrugao CVM 301/99 que a 

complementa. Serao feitas, ainda, algumas consideragoes acerca da construgao de 

uma politica criminal eficaz, capaz de reduzir consideravelmente o volume de 

capitals lavados no Brasil e em consequencia combater tambem as organizagoes 

criminosas. 

Ante a importancia do assunto tratado, ja que fomentador de varias 

discussoes entre os estudiosos, a respeito de quais metodos sao mais eficazes no 

combate ao crime de lavagem de dinheiro, assim como sobre quais os 

procedimentos que os paises envolvidos devem adotar para combater este crime 

que tern ocasionado grandes danos a economia mundial, e que se pretende 

desenvolver a pesquisa buscando, efetivamente, produzir conhecimento cientifico 

capaz de contribuir no ambito academico para uma melhor compreensao sobre a 

tematica, ousando, ao final, sugerir formas mais adequadas de controle para esse 

tipo de criminalidade. 
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2 ORIGEM E CONCEITO DA EXPRESSAO LAVAGEM DE DINHEIRO E "MODUS 

OPERANDI" DESTE CRIME 

O termo laundering money, lavagem de dinheiro em ingles, tern uma origem 

lendaria e surgiu nos Estados Unidos, quando criminosos compraram na decada de 

20 uma cadeia de lavanderias em Chicago para servir de fachada as suas investidas 

criminosas. Dessa forma, conseguiam fazer depositos bancarios do dinheiro 

adquirido ilegalmente por meio de atividades ilicitas, como prostituigao, jogo, 

extorsao e do comercio de bebidas alcoolicas, que tornou-se atividade ilicita apos a 

lei seca, como se fossem provenientes da atividade economica da rede de 

lavanderias. 

Em sua obra Macedo (2009, p.33), apud, Raul Cervine cita a origem dessa 

expressao: "tern sua origem ligada a atuagao das organizagoes criminosas norte 

americanas, ou mafias que, na decada de 20, criaram lavanderias de roupa para que 

pudessem atraves dessa atividade mascarar os ganhos advindos de suas atividades 

ilegais". 

Em ambito internacional, a primeira definigao legal para a expressao 

"lavagem de dinheiro", foi dada na Convengao de Viena. 

Art. 3° - 1 - Cada uma das Partes adotara as medidas necessarias para 
caracterizar como delitos penais em seu direito interno, quando cometidos 
internacionalmente: [...] 
b) i) a conversao ou a transferencia de bens, com conhecimento de que tais 
bens sao procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no 
inciso a) deste paragrafo, ou da pratica do delito ou delitos em questao, 
com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilicita dos bens, ou de ajudar 
a qualquer pessoa que participe na pratica do delito ou delitos em questao, 
para fugir das consequencias juridicas de seus atos; [...] (traducao nossa) 

Pode-se ainda corroborar a expressao lavagem de dinheiro obtido por meio 

do crime em questao, ao fato de que o dinheiro adquirido de forma ilicita, portanto, 

considerado dinheiro "sujo", transforme-se em dinheiro "limpo", ligando-se ao termo 

"lavar". 

O procedimento realizado por criminosos para dar aparencia licita ao capital 

ilicito recebe diferentes denominagoes em cada pais. Ha paises que levam em 

consideragao o resultado da agao para a denominagao do crime, como a Franga: 

Blanchiment d'argent; Portugal: Branqueamento de dinheiro e Espanha: Blaqueo de 
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Dinero). Outros paises utilizam o criterio da natureza da agao praticada, como os 

Estados Unidos: Money laundering; a Argentina, Lavado de dinero; a Suiga, 

Blanchissage d'argent; e a Italia (Riciclaggio). 

Ainda sobre a definigao desta expressao, Capez (2008, p. 601) 

Lavagem de dinheiro consiste no processo por meio do qual se opera a 
transformacao de recursos obtidos de forma ilicita em ativos com aparente 
origem legal, inserindo, assim, um grande volume de fundos nos mais 
diversos setores da economia. 

A cartilha do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) adota 

o seguinte conceito: 

Lavagem de dinheiro e o processo pelo qual o criminoso transforma 
recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem 
aparentemente legal. Essa pratica geralmente envolve multiplas transacoes, 
usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros e permitir que eles 
sejam utilizados sem comprometer os criminosos. 1 

O processo de lavagem de dinheiro, consiste em um conjunto de operagoes 

comerciais ou financeiras, que tern como objetivo a incorporagao, na economia, de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de determinados 

crimes, conforme dispoe o art. 1°, da Lei 9.613/98. 

A denuncia sera instruida com indicios suficientes da existencia do crime 

antecedente, sendo puniveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido 

ou isento de pena o autor daquele crime. 

Neste sentido Capez (2008, p. 608): 

O termo "crime" constitui elemento normativo do tipo, e e de importancia 
impar para a caracterizacao da lavagem de dinheiro, haja vista que sem tal 
elementar resta excluida a configuracao tipica do delito. Diversamente do 
que se pode aventar, nao se esta falando no cometimento de qualquer 
delito, mas daqueles a que se faz expressa alusao no art. 1° da Lei n. 
9.613/98. (grifo do autor) 

Dessa forma, para que alguem possa ser julgado e condenado por lavagem 

de dinheiro e necessario provar-se que o dinheiro lavado e proveniente de um ou de 

alguns dos crimes antecedentes previstos taxativamente na Lei 9.613/98, quais 

sejam: 

Disponivel em: <https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cartilha-lavagem-de-dinheiro-
um-problema-mundial/>: acessado em 10/03/10 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cartilha-lavagem-de-dinheiro-um-problema-mundial/
http://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cartilha-lavagem-de-dinheiro-um-problema-mundial/
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- Trafico ilicito de substantias entorpecentes ou drogas afins; 

- Terrorismo e seu financiamento; 

- Contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material destinado a sua produgao; 

- Extorsao mediante sequestra; 

- Crime 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; 

- Crime contra o sistema financeiro national; 

- Crime praticado por organizagao criminosa; 

- Praticado por particular contra a administragao publica estrangeira. 

Sendo um processo de transformagao do dinheiro obtido ilicitamente, em 

dinheiro com aparencia limpa, a lavagem de dinheiro e uma etapa da atividade 

criminosa. E a etapa financeira do crime, que permite aos criminosos a utilizagao do 

dinheiro obtido ilicitamente. Transitando pela economia, os recursos de origem 

criminosa criam um mercado artificial, especulativo, sem qualquer compromisso com 

o crescimento e o desenvolvimento, alem de muitas vezes, refinanciar o crime, 

afrontando os poderes constituidos e ameagando a ordem democratica. 

Muitas vezes os lavadores fazem negocios, aparentemente, inviaveis. Como 

por exemplo, quando adquirem empresas que estao em processo de falencia. Ou 

seja, empresas que encontram-se em estado de insolvencia e nao tenha cumprido 

com a obrigagao assumida na recuperagao. Para que a empresa possa ser 

denominada "falida", deve haver a decretagao de falencia pelo juizo competente. De 

acordo com Coelho (2008, p. 192): "A falencia e, assim, o processo judicial de 

execugao concursal do patrimonio do devedor empresario, que, normalmente, e uma 

pessoa juridica revestida da forma de sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada ou anonima". 

No entanto, mesmo assim e interessante para os lavadores de dinheiro 

adquirirem empresas nesta situagao, pois, estas servirao apenas de fachada, uma 

parte necessaria para que o objetivo final seja alcangado. 
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2.1 O "MODUS OPERANDI" 

Para desvincular o dinheiro de sua origem real, dando-lhe aparencia de 

dinheiro licito, os criminosos o fazem passar por um processo dinamico e 

complicado, classificado como processo classico, que comporta tres fases: 

colocagao, ocultagao e integragao. 

Porem, existe uma nova corrente doutrinaria, em desenvolvimento que 

estuda um novo modelo de classificagao das etapas do crime em estudo. Este 

modelo analisa a finalidade do delito. Se ha necessidade por parte do criminoso em 

lavar pequeno volume de bens ilicitos, diz-se elementar. Quando ha necessidade de 

que este capital transite por diversas operagoes, classifica-se como elaborado. E, 

porf im, quando trata-se de volume elevado com necessidade de lava-lo em um curto 

prazo, o processo sera sofisticado. 

Sobre esta divisao, Prado (2007, p.407): "Esse processo denominado 

classico, nao pode ser tido como unico, pois, alem das inumeras possibilidades 

existentes para a concretizagao do delito, deve-se ter em conta a evolugao e o 

aperfeigoamento contfnuos das tecnicas empregadas em sua pratica". 

Sem exercer esta atividade complexa que e a lavagem de dinheiro, os 

criminosos nao poderiam usar o dinheiro oriundo de seus crimes, porque seria 

vinculado facilmente as atividades ilicitas que Ihes deram origem e as autoridades 

competentes iriam bloquea-lo. 

2.2 ETAPAS DA LAVAGEM DE DINHEIRO (CLASSIFICAQAO CLASSICA) 

O processo de transformagao de dinheiro "sujo" em dinheiro "limpo" pode ser 

em alguns casos, bastante simples, enquanto em outros pode ser muito complexo. 

No entanto, ambos envolvem tecnicamente tres etapas independentes que, com 

frequencia, ocorrem simultaneamente, quais sejam: colocagao, ocultagao e 

integragao. Por ocorrem muitas vezes simultaneamente e por estarem interligadas, 

muitas vezes estas etapas se confundem, sendo dificil identificar cadas uma delas. 

O avango tecnologico contribuiu em grande escala com os "lavadores". 
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Neste sentido, Gullo (2005, p. 133): "a humanidade, no seculo que findou-se, 

experimentou, certamente, os seus maiores avangos no campo da ciencia, das 

conquistas sociais, mas, paralelo a tal processo de intenso desenvolvimento, 

grassam alguns males". 

Estas etapas tern como finalidade afastar os capitals de sua origem, de 

forma a nao ser possivel uma ligagao desse, com o(s) crime(s) que Ihe deram 

origem; por meio de diversas movimentagoes dificultar o rastreamento desses 

recursos; e, obter o retorno do dinheiro apos ele ter passado por todas as etapas ja 

citadas e estudadas detalhadamente adiante, a ponto de poder ser considerado 

licito. 

2.2.1 Fase de colocagao de bens e valores - 1 a fase 

Essa fase e geralmente chamada de "colocagao", mas, alguns autores 

preferem denomina-la de "introdugao". E a fase em que o dinheiro acumulado 

ilegalmente e introduzido no sistema financeiro. De acordo com Capez (2008, 

p.602): "Nessa primeira fase se busca introduzir o dinheiro ilicito no sistema 

financeiro. Promove-se, assim, o distanciamento dos recursos de sua origem, a fim 

de evitar qualquer ligagao entre o agente e o produto oriundo do cometimento de 

crime previo". 

Para dificultar a identificagao da origem do dinheiro, normalmente, os 

criminosos fracionam esses valores. Ate mesmo, porque esta e a fase mais 

complicada, pois, o dinheiro esta mais proximo de suas origens e valores vultuosos 

chamam muito a atengao, tornando esta agao muito arriscada. No Brasil, por 

exemplo, o Banco Central determina a comunicagao de todas as operagoes em 

especie de valor igual ou superior a R$ 100 mil, ou de valores inferiores que 

somados alcancem esse quantia, independentemente, de qualquer analise quanto a 

existencia de indfcios de lavagem de dinheiro. 

Por isso, ha preferencia para se realizar a colocagao deste capital em paises 

que possuem um sistema financeiro mais permissivo. Como por exemplo, os 
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considerados paraisos fiscais2. O sigilo bancario tambem interfere bastante no 

processo de lavagem de dinheiro, quanto mais permissivas as normas sobre o sigilo 

bancario de um pais, mais interessante ele se torna para os criminosos. Portanto, as 

principais formas de introduzir o dinheiro ilegal no mercado financeiro sao por meio 

da adquisigao de bens de facil negociacao ou depositos. 

2.2.2 Fase da ocultagao de bens e valores - 2 a fase 

Nessa fase os criminosos ocultam o dinheiro. Por isso, e chamada de fase 

da "ocultagao, camuflagem, transformagao ou dissimulagao". 

De acordo com Prado (2007, p. 412), apud, Oliveira: 

Ocultar expressa o ato de esconder, encobrir, nao revelar, 'impossibilitar o 
conhecimento de sua situacao juridica e espacial'. Dissimular equivale a 
encobrir com astucia, disfarcar, esconder. E de notar que a distincao entre 
ocultar e dissimular esta no fato de que no primeiro ha o mero 
encobrimento, enquanto no ultimo ha emprego de astucia, de engano, para 
encobrir, para tornar imperceptivel, ou nao-visivel. (grifo do autor) 

E a etapa em que o dinheiro e fracionado e movimentado no sistema 

financeiro com o objetivo de dificultar a identificagao de suas origens, criando uma 

justificativa licita para a origem deste. 

De acordo com Macedo (2009, p. 38): 

O proposito da ocultagao e dissociar o dinheiro ilegal da fonte do crime, 
criando uma network complexa de transacoes financeiras e comerciais com 
o proposito de dificultar a identificagao de qualquer rastro de ilegalidade e 
ao mesmo tempo, camuflar a verdadeira fonte e a propriedade dos fundos, 
criando nova justificativa licita para a origem destes. 

Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antilhas Holandesas; Aruba; Comunidade das Bahamas; 
Bahrein; Barbados; Belize; Unas Bermudas; Campione D'ltalia; Unas do Canal (Alderney, Guernsey, 
Jersey e Sark); llhas Cayman; Chipre; Cingapura; llhas Cook; Republica da Costa Rica; Djibouti; 
Dominica; Emirados Arabes Unidos; Gibraltar; Granada; Hong Kong; Lebuan; Libano; Liberia; 
Liechtenstein; Luxemburgo; Macau; llha da Madeira; Maldivas; Malta; llha de Man; llhas Marshall; 
llhas Mauricio; Monaco; llhas Montserrat; Nauru; llha Niue; Sultanato de Oma; Panama; Federacao 
de Sao Cristovao e Nevis; Samoa Americana; Samoa Ocidental; San Marino; Sao Vicente e 
Granadinas; Santa Lucia; Seychelles; Tonga; llhas Turks e Caicos; Vanuatu; llhas Virgens 
Americanas; llhas Virgens Britanicas. Disponivel em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2002/in1882002.htm>. acessado em: 15/03/2010. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2002/in1882002.htm
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Essa e a fase mais complexa, onde o agente busca movimentar repetidas 

vezes os recursos ja inseridos no sistema financeiro. Isso e feito, geralmente, por 

meio de transferencias para outras contas, instituigoes ou ate mesmo outros paises, 

ou ainda, por meio de migragoes de um tipo de investimento para outro(s), como 

agoes, titulos de previdencia privada aberta ou capitalizagao. 

Os lavadores fazem uso ainda de meios mais complexos, realizando 

operagoes com agoes, commodities, futuros e outros tipos de ativos financeiras. 

Pois, estas operagoes possuem elevado numero de transagoes diarias, reduzindo 

assim a possibilidade de identificagao da existencia de lavagem. 

2.2.3 Fase de integragao de bens e vaiores - 3° fase 

A integragao e a fase final desse processo, e o momento em que o capital e 

reintroduzido no mercado do pais de origem atraves de investimentos, ja com a 

aparencia de dinheiro "limpo". Geralmente, esses investimentos sao feitos em 

regioes em que a economia encontre-se no estado de ascensao, de tal maneira, que 

paregam oriundos da economia formal. 

A titulo de demonstragao da operacionalizagao e identificagao das etapas do 

crime em questao, exemplifica-se; os criminosos para dar aparencia de legalidade 

ao dinheiro obtido de forma ilicita, abrem uma empresa. Essa empresa celebra um 

contrato ficticio de importagao com uma empresa localizada no exterior. De posse 

desse contrato a empresa brasileira procura uma instituigao financeira para enviar 

dinheiro para o exterior, a titulo de pagamento antecipado da importagao. Dessa 

forma os criminosos conseguem mandar para o exterior os recursos obtidos de 

forma ilicita. 

Por outro lado, nenhuma mercadoria e embarcada para o Brasil, pois, 

conforme clausula prevista no contrato, o agente criminoso resolve anular a compra 

e pede a devolugao do pagamento, para uma conta em seu pais de origem ou outro, 

onde esta quantia ilicita possa ser utilizada sem a suspeita de sua origem escusa. 

Ao estudar as etapas envolvidas no processo de camuflagem da origem 

ilicita do produto de crimes, percebe-se tratar de um processo bastante complexo, 

pois o criminoso atua com astucia e cautela e torna-se dificil para as autoridades 

competentes identificar e aplicar as sangoes previstas em lei. 



IS 

2.3 PROCEDIMENTOS, TRANSAQOES, SETORES E ATIVIDADES MAIS 

UTILIZADOS NO PROCESSO DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Alguns dos procedimentos mais adotados no processo de lavagem de 

dinheiro sao: ocultagao dentro de estruturas empresariais de fachada; utilizagao 

indevida de empresas legitimas; uso de identidades ou documentos falsos e de 

"testas-de-ferro", em contas bancarias de pessoas que colaboram com o processo, 

os chamados "laranjas"; exploragao de questoes jurisdicionais internacionais; uso de 

ativos ao portador; uso efetivo do intercambio de informagoes. 

Durante o processo de lavagem os criminosos realizam diversas transagoes 

e muitas vezes deixam evidente a pratica do crime em estudo. Isso pode ser 

observado por meio de alguns indicadores, tais como: grandes movimentagoes de 

dinheiro em especie; transferencias atipicas ou nao-justificadas de recursos de e 

para jurisdigoes estrangeiras; transagao ou atividade comercial estranha; 

movimentagoes grandes e/ou rapidas de recursos; riqueza incompativel com o perfil 

do cliente; atitude defensiva em relagao a perguntas. 

Em razao das elevadas cifras movimentadas pelos criminosos e comum que 

esses utilizem diversas opgoes de investimento, envolvendo mais de um setor 

economico neste processo. 

O estudo sobre o combate a este crime tern evidenciado que determinadas 

entidades, setores e atividades sao mais visados pelos criminosos, em razao de 

algumas caracteristicas, tais como: alto indice de liquidez, menor complexidade nas 

operagoes, rapidez e controle flexivel na realizagao de negocios, falta de registro de 

operagoes, etc. 

Dentre as entidades, setores e atividades mais visados no processo de 

lavagem de capitals, tem-se as instituigoes financeiras, os paraisos fiscais, os 

centros off-shore, as bolsas de valores, companhias de seguros, mercado 

imobiliario, jogos de azar, sorteio, internet e comercio eletronico. 
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2.3.1 Instituigoes financeiras 

As instituigoes financeiras sao entidades que administram a aplicagao de 

recursos de terceiros, custodia de titulos autoliquidaveis, entre outras atividades. 

De acordo com art. 1° da Lei 7.492/86: 

Art. 1° Considera-se instituicao financeira, para efeito desta Lei, a pessoa 
juridica de direito publico ou privado, que tenha como atividade principal ou 
acessoria, cumulativamente ou nao, a captacao, intermediacao ou aplicagao 
de recursos financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, ou a custodia, emissao, distribuigao, negociagao, intermediagao 
ou administragao de valores mobiliarios. 
Paragrafo iinico. Equipara-se a instituigao financeira: 
I- a pessoa juridica que capte ou administre seguros, cambio, consorcio, 
capitalizagao ou qualquer tipo de poupanga ou recursos de terceiros; 
II- a pessoa natural que exerga quaisquer das atividades referidas neste 
artigo, ainda que de forma eventual. 

As instituigoes financeiras sao bastante propicias a lavagem de dinheiro, 

visto que, seu avangado estagio de evolugao proporciona uma grande variedade de 

produtos financeiros, sendo estes em sua maioria totalmente disponiveis para 

movimentagao virtual; grande automagao para auto-atendimento, que colabora com 

o anonimato do verdadeiro beneficiario/proprietario dos recursos, alem da rapidez 

como que o dinheiro entra e sai do sistema financeiro, dificultando o seu 

rastreamento. 

Neste sentido, De Sanctis (2008, p. 128), apud, (GAMA; GOMES), 

O sistema bancario afigura-se um meio proficuo para tornar certo o proveito 
do crime, seja pela vulnerabilidade das regras ainda frageis e insuficientes 
que o disciplinam, seja pela variedade de produtos e operagoes que 
oferecem e podem ser utilizadas em favor daqueles ilicitos. 

As instituigoes financeiras sao obrigadas a adotar diversas medidas que 

visem o combate a lavagem de dinheiro. Estas medidas sao determinadas por forga 

da Lei 9.613/98 e dos normativos do BACEN (circular 2.852 e Cartas-circulares 

2.826 e 3.098). Dentre as principals medidas estao: 

- Registro de todas as operagoes financeiras realizadas pelos clientes; 

- Identificagao dos clientes, correntistas ou nao, e manutengao de cadastros 

atualizados; 
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- Monitoramento e identificagao das operagoes financeiras que podem configurar 

"indicio" de lavagem de dinheiro; e 

- Desenvolver e implementar procedimentos internos de controle; 

- Treinar os empregados para prevenir e combater a lavagem de dinheiro; 

- Designar e informar as autoridades competentes o nome do dirigente responsavel 

pelo cumprimento das obrigagoes legais pertinentes ao processo de prevengao e 

combate a lavagem de dinheiro; 

- Comunicagao ao BACEN das operagoes consideradas "indicios de lavagem de 

dinheiro", bem como das movimentagoes em especie e pedidos de 

aprovisionamento para saque de valor igual ou superior a R$ 100 mil; 

- Comunicar as autoridades competentes os indicios de crime de lavagem de 

dinheiro identificados; 

Para as instituigoes financeiras, sao considerados indicios de crime de 

lavagem de dinheiro operagoes ou situagoes que, considerando as partes 

envolvidas, os valores, as formas de realizagao, os instrumentos utilizados ou a falta 

de fundamento economico ou legal, possam indicar proposito de ocultar ou 

dissimular recursos provenientes, direta ou indiretamente, de infragao penal. 

De acordo com as normas internas de alguns bancos, como e o caso do 

Banco do Brasil, os funcionarios devem comunicar as autoridades competentes, o 

indicio de lavagem de dinheiro de situagoes relacionadas a atividades como: 

agiotagem; sonegagao fiscal; corrupgao e suborno de funcionarios publicos; 

estelionato; contrabando; pirataria; jogos de azar como jogo do bicho e caga-niqueis. 

Pois, mesmo que tais situagoes nao estejam relacionadas diretamente com os 

crimes antecedentes, previstos na legislagao brasileira, podem estar relacionadas 

indiretamente, tendo a fungao apenas de encobrir a origem real dos valores 

movimentados. 

Os assuntos relacionados como ao processo de indicio pela pratica de 

dissimulagao de capitais devem ser mantidos em sigilo e conduzidas exclusivamente 

por funcionarios, sob a supervisao do primeiro gestor, sendo vedada a utilizagao de 

servigos terceirizados. 

Em relagao ao papel dos sistema financeiro na luta contra o crime objeto 

deste estudo, Macedo (2009, p. 47), 
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Estao previstas, tambem orientagao de que toda operagao suspeita de acao 
de lavagem de dinheiro seja informada aos orgaos competentes, pela via 
mais rapida, e que os funcionarios dessas organizagoes sejam 
intensamente treinados para obter capacitagao para identificar indicios 
desse crime. 

O nao cumprimento das obrigagoes previstas na legislagao e 

regulamentagao brasileiras, sujeita os bancos e respectivos administradores as 

seguintes penalidades: 

- Advertencia; 

- Multa pecuniaria variavel, de um por cento ate o dobro do valor da operagao, ou ate 

duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela 

realizagao da operagao, ou ainda, multa de ate R$ 200 mil; 

- Inabilitagao temporaria do administrador, pelo prazo de ate dez anos; 

- Cassagao da autorizagao para operagao ou funcionamento da instituigao. 

Em razao de ser um dos principals alvos dos lavadores, e mister que as 

instituigoes financeiras cumpram rigorosamente todas as recomendagoes do COAF, 

normativos do BACEN e legislagao em vigor, que devem ser bastante rigidas. 

Principalmente, no que se refere ao sigilo bancario, visto que a protegao dada pelo 

nosso ordenamento juridico ao sigilo bancario acaba por colaborar com os 

criminosos. 

2.3.2 Paraisos fiscais e centros off-shore 

O Brasil considera como paraisos fiscais os paises ou dependencias que, 

por nao tributarem a renda, ou por tributarem-na a aliquota inferior a 20%, ou 

mesmo, por possuirem uma norma que garante sigilo sobre a composigao societaria 

de pessoas juridicas, oferecem facilidades e vantagens para a movimentagao de 

recursos. 

A instrugao normativa SRF n° 188 de 06 de agosto de 2002, enumera 

cinquenta e tres localidades em todo o mundo como paraisos fiscais. 

Os centros off-shore sao empresas financeiras constituidas em paraisos 

fiscais. Elas sao registradas apenas de forma cartoraria, de tal modo que possam ter 

aparencia legal. Podem operar em qualquer parte do mundo, exceto no pais onde 
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foram constituidas. Como estas empresas nao estao obrigadas a apresentar 

qualquer tipo de declaragao fiscal ou tributaria ao pais onde foi registrada, ficam 

isentas de tributos. 

Os paraisos fiscais e os centros off-shore estao envolvidos nos principals 

casos de lavagem de dinheiro descobertos nos ultimos anos. 

De acordo com o art. 18 da lei 4.595/64, somente podem operar em territorio 

nacional as instituigoes financeiras estrangeiras que tenham sido autorizadas pelo 

Poder Executivo (por decreto do presidente a Republica), dessa forma, os centros 

Off-shore nao sao autorizados a operar no Brasil. 

2.3.3 Bolsas de valores 

As bolsas de valores sao instituigoes que administram mercados 

organizados, onde se negociam agoes de empresas de capital aberto (publicas ou 

privadas) e outros instrumentos financeiros como opgoes e debentures. 

Inicialmente, os negocios aconteciam fisicamente, no proprio recinto da 

bolsa; pregao viva-voz. Porem, atualmente as transagoes sao cada vez mais 

realizadas por meios eletronicos em tempo real, onde sao colocadas as ordens 

pelos compradores e vendedores; pregao eletronico. De forma, que os investidores 

tern acesso a bolsa de valores por meio das corretoras para fazer suas ofertas de 

compras e vendas de valores mobiliarios. 

As bolsas de valores no Brasil, apesar de serem fiscalizadas pela Comissao 

de Valores Mobiliarios (CVM), facilitam e muito o processo de lavagem de dinheiro, 

tendo em vista, que as mesmas permitem: a realizagao de negocios com 

caracteristicas internacionais; alto indice de liquidez; que sejam efetuadas as 

transagoes de compra e venda podem em curto espago de tempo; que as operagoes 

sejam realizadas, em sua grande maioria, por intermedio de um corretor; a 

existencia de muita competitividade entre os corretores. 

Pode-se encontrar inclusive na internet diversos cursos e treinamentos para 

qualquer pessoa possa tornar-se um grande investidor. 

Em razao da permissividade propiciada pelo avango tecnologico, e 

disponibilizada aos investidores por meio das bolsas de valores nacionais, percebe-
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se que os usuarios podem tranquilamente utilizar-se deste setor da economia para 

obter sucesso na dissimulagao da origem de dinheiro ilicito. 

2 .3 .4 Companhias de seguros 

O mercado de seguros, previdencia e capitalizagao, e bastante suscetivel a 

lavagem de dinheiro, tanto por parte dos segurados, como tambem por parte de 

seus subscritores, participantes e intermediaries. 

A lavagem por parte do segurado, consiste na aquisigao de bem com 

recursos ilicitos por parte do criminoso que assegura esse bem e em seguida 

provoca um falso sinistra. O dinheiro recebido tern roupagem saudavel sem a pecha 

de sua origem escusa. Bem como, este crime pode ser praticado com o auxilio de 

intermediaries ou ate mesmo da propria seguradora. 

Os esquemas tipicos implicam no pagamento de sinistros indevidos, ou 

falsos. A seguradora por sua vez, para conseguir o dinheiro para o pagamento 

destes sinistros, e capitalizada atraves de contratos de resseguro com empresas 

resseguradoras sediadas em paraisos fiscais ou atraves de outros esquemas ainda 

mais elaborados. Este caso e raro no Brasil por existirem leis especificas, controles 

razoaveis e sobretudo por ser um mercado ainda bastante limitado no que diz 

respeito a transagoes internacionais e resseguros. 

2.3.5 Mercado imobiliario. jogos de azar e sorteio, internet e comercio 

eletronico 

Existem alguns ramos na economia que facilitam o branqueamento de 

capitals devido a falta de um controle mais apurados sobre a responsabilidade das 

empresas que operam nestes setores. 

Por meio de especulagoes falsas e transagoes de compra e venda de 

imoveis os criminosos realizam lavagem de capital com facilidade, geralmente 

utilizando dinheiro em especie. Essas transagoes tornam-se viaveis em razao da 
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ausencia de controle no mercado imobiliario. 

Uma forma de dar aparencia "limpa" ao dinheiro ilicito, utilizando-se do 

mercado imobiliario e comprar um bem por um valor declarado menor (pagando a 

diferenga em dinheiro) e depois vender pelo valor cheio. Naturalmente, esta e a 

forma mais simples, podendo o agente utilizar operagoes mais complexas 

envolvendo empresas de fachada, off-shore e varios outros meios de forma a 

conseguir desvincular o dinheiro de sua origem e obter resultados mais solidos e 

volumosos. 

A principal maneira de lavar dinheiro utilizando-se dos jogos de azar e 

sorteio e por meio da manipulagao dos resultados. Pois, para o agente, nao importa 

se ao final da transagao ele ira perder parte do capital, o importante e conseguir 

lavar o restante do capital com exito. Dessa forma os cassinos, casas de bingos e 

agendas lotericas propiciam condigoes para a lavagem de dinheiro. Inclusive o STJ 3 

ja se pronunciou sobre o fato em questao. 

No caso das lotericas, o verdadeiro ganhador e convencido pelo agente do 

crime a vender o bilhete premiado por um prego superior ao premio. Assim, o 

comprador do bilhete pode se apresentar para recebe-lo e declarar o valor recebido 

na sua Declaragao de Imposto de Renda. Integrando ao seu patrimonio o dinheiro 

adquirido por meio de atividades ilicitas, como se licito fosse. 

3 Processo HC 88241 / RJ HABEAS CORPUS 2007/0180271-9 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ 
(1120) Orgao Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 29/09/2009 Data da 
Publicagao/Fonte DJe 26/10/2009 
Ementa: HABEAS CORPUS. "OPERAQAO FURACAO". VASTO ACERVO DE ELEMENTOS 
INDICIARIOS QUE APONTAM PARA A EXISTENCIA DE ORGANIZAQAO CRIMINOSA VOLTADA A 
EXPLORAQAO DE JOGOS ILEGAIS. O GRUPO, PARA A MANUTENQAO DA ATIVIDADE ILICITA, 
COMETIA INUMEROS OUTROS CRIMES. REITERAQAO E AUDACIA. AFRONTA AS 
INSTITUIQOES ESTATAIS. ALEGADA INEPCIA DA DENUNCIA. IMPROCEDENCIA. 
INTERCEPTAQOES TELEFONICAS. PRORROGAQOES. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. PRISAO 
PREVENTIVA SOBEJAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM 
PUBLICA. 
1. Hipotese em que sobre a Paciente pesa a acusacao de integrar organizacao criminosa voltada a 
exploragao ilegal das atividades de bingos e maquinas caga-niqueis no Estado do Rio de Janeiro, a 
qual se valia de varios crimes autonomos contra a administragao publica, como corrupgao de agentes 
publicos e politicos, trafico de influencia, lavagem de dinheiro, sonegagao fiscal, dentre outros, para 
manter a atividade.[...] 
6. Ha nos autos fartos elementos indiciarios apurados na investigagao em tela, narrados na denuncia 
e ressaltados no decreto prisional, que apontam para a existencia de substanciais suspeitas de que a 
ora Paciente, Delegada da Policia Federal, efetivamente integrava com papel relevante a organizagao 
criminosa, intermediando o pagamento de propinas mensais a outros policiais e ainda vazando 
informagoes sobre operagoes policiais, de modo a proteger a exploragao ilegal dos jogos de azar no 
Estado do Rio de Janeiro. [...] Disponivel em: 
<http://vwwv.stj.jus.br/SCO^ 
p=true&t=&l=10&i=1>. Acessado em: 23/05/2010 

http://vwwv.stj.jus.br/SCO%5ep=true&t=&l=10&i=1
http://vwwv.stj.jus.br/SCO%5ep=true&t=&l=10&i=1
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O fato de inexistir no ordenamento juridico brasileiro, regulagao especifica 

para o comercio eletronico, este torna-se bastante atrativo para a atuacao das 

organizagoes criminosas, principalmente, considerando o anonimato disponibilizado 

pela internet, a falta de controle sobre a responsabilidade das empresas que operam 

no comercio on-line e a grande competitividade existente neste mercado que instiga 

os vendedores a desburocratizarem as transagoes para os seus clientes, deixando 

de ate mesmo a identificagao do cliente. 



3 PREVISAO NO DIREITO INTERNACIONAL 
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A lavagem de dinheiro e uma etapa da atividade criminosa que permite aos 

criminosos fazer com que o dinheiro adquirido de ilicitamente transite na economia, 

criando um mercado artificial, especulativo, sem nenhum compromisso com o 

desenvolvimento economico, sendo muitas vezes utilizado para refinanciar o crime, 

ameagando a ordem democratica. 

Pelas razoes expostas acima, e mais, pelo fato de este crime ter adquirido 

proporgoes enormes em curtissimo decurso temporal nas ultimas decadas, 

aumentando assim os danos causados por este, foi necessario que houvesse um 

estudo com abrangencia internacional sobre este crime e sobre as possiveis 

solugoes para este problema. 

Diversos tratados foram firmados com o objetivo de combater este crime. A 

comunidade internacional, por meio de diversos organismos editou muitos 

instrumentos juridicos, orientando os paises a incluirem em sua legislagao o crime 

de lavagem de dinheiro, assim como tambem a criarem organismos responsaveis 

pela implementagao de medidas assecuratorias da execugao do previsto na norma. 

Dentre os principals acordos e organismos internacionais, destacam-se a 

Convengao das Nagoes Unidas contra o Trafico de IIicito de Entorpecentes e 

Substantias Psicotropicas, aprovada pelas Nagoes Unidas, (1988); a Convengao 

das Nagoes Unidas Contra a Deliquencia Organizada Transnational, conhecida 

como Convengao da Europa (1990); a Convengao das Nagoes Unidas Contra a 

Criminalidade Organizada Transnational, conhecida como Convengao de Palermo 

(2000); O GAFI - Grupo de Agao Financeira; o Comite de Supervisao Bancaria de 

Basileia; o Grupo Egmont e dentre outros. 

No entanto, diversos paises, assim como o Brasil, por meio de sua 

Constituigao, exigem que os tratados que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimonio national, sejam aprovados exclusivamente pelo Congresso 

National, para que possam vigorar no pais como lei ordinaria (art. 49, I, CF). 

Quando se tratar de tratados e convengoes internacionais sobre direitos humanos, 

ingressaram em nosso ordenamento juridico equivalente a emenda constitutional 

(art. 5°, § 3°, CF). 
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3.1 DIREITO COMPARADO 

Tendo em vista, a presente pesquisa academica tratar-se de um breve 

estudo, nao apresenta o mesmo uma analise completa de Direito Comparado 

concernentemente as legislagoes estrangeiras, pois, neste caso, far-se-ia mister 

uma comparagao de sistemas juridicos diversos, por meio da analise da legislagao, 

jurisprudencia e da doutrina destes paises, enfocando suas fontes de origem, 

metodos e conceitos fundamentals. 

Portanto, realizar-se-a apenas uma analise da legislagao contra o crime de 

lavagem de dinheiro em diversos paises como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, 

Argentina e Suiga. 

Na Alemanha o crime de Branqueamento de Capitais esta tipificado em seu 

Codigo Penal, mais precisamente em seu titulo III. Ha neste codigo expressa 

mengao de quais os crimes que antecedem a lavagem de dinheiro, dentre eles: os 

crimes cometidos contra a ordem tributaria, a organizagao dos mercados e os 

praticados por organizagoes criminosas. 

A Lei brasileira preve a apreensao e sequestra por ordem judicial dos bens 

provenientes dos crimes antecedentes, assim como a norma alema preve a 

possibilidade de confisco de tais bens. 

A pena prevista para este crime e de cinco a dez anos em casos 

extremamente graves, enquanto no Brasil mesmo sem agravamento a pena pode 

chegar a dez anos. 

Assim como na Alemanha, na Espanha este crime tambem esta normatizado 

em seu Codigo Penal, no art. 301, Capitulo XIV, Titulo XIII, que inclusive traz a pena 

para quern cometer tal delito: 

Articulo 301: 1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que 
estos tien su origen en un delito grave, o realice cualquier otro ato para 
ocultar o encubrir su origen ilicito, o para ayudar a la persona que haya 
participado en la infranccion o infracciones a eludir las consecuencias 
legales de sus atos, sera castigado con la pena de prision de seis meses 
a seis anos y multa de tanto al triplo del valor de los bienes. Las penas 
se impondran en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en 
alguno de los delitos relacionados con el trafico de drogas toxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotropicas descritos en los articulos 368 a 
372 de este Codigo. (Grifo nosso). 
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Distintamente ao que dispoe a legislagao brasileira, na legislagao espanhola 

ha previsao de agravamento da pena se o produto do crime e oriundo do trafico de 

drogas. Evidencia-se ainda a fixagao da pena em ate seis anos, que pode ser 

agravada se o criminoso fizer parte de organizagao criminosa. No entanto, estas 

legislagoes sao semelhantes em alguns pontos. Neste sentido, Prado (2007, p. 415): 

Posicionamento similar ao posicionamento brasileiro e o agasalhado pelo 
Codigo Penal espanhol de 1995, que exige tao-somente que o delito 
anterior seja de natureza grave (art. 301.1). Todavia, em critica a essa 
disposigao legal, afirma-se, corretamente, que o importante e a origem 
delitiva do bem e nao a gravidade do delito do qual procede. 

De acordo com Peter Liley (2001, p.170), os Estados Unidos foram um dos 

primeiros paises a agir contra a lavagem de dinheiro internacional, e editaram 

diversas normas legislativas para solucionar o problema. O referido autor elenca os 

seguintes diplomas adotados naquele pais: A lei de sigilo bancario (1970); a lei de 

controle de lavagem de dinheiro (1986); a lei contra abuso de drogas (1988); 

Ao se constatar o estreito vinculo existente entre o terrorismo e a lavagem 

de dinheiro, quando do ataque terrorista ocorrido em 11 de setembro de 2001, contra 

as torres gemeas e o Pentagono, os Estados Unidos assumiu para si o compromisso 

de combater o crime de lavagem de dinheiro. Criaram inclusive a USA PATRIOT AT 

(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001)- Lei que visa a supressao internacional 

da lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, promulgada no ano 

do referido ataque, 2001. 

Em sua segao 314, esta lei visa a lei ajuda a identificar, desarticular e 

prevenir atos terroristas e as atividades de branqueamento de capitals, incentivando 

a uma maior cooperagao entre as autoridades policiais, reguladores e instituigoes 

financeiras para compartilhar informagoes sobre os suspeitos de envolvimento em 

terrorismo ou branqueamento de capitals. 

Na Argentina o branqueamento de capitals esta normatizado no Livro II, 

Parte XII, Capitulo XIII, de seu Codigo Penal. Seu art. 277, preve como pena para 

quern praticar tal crime, prisao de seis meses a tres anos. Esta pena sera elevada 

para dez anos de prisao e multa de duas a dez vezes o valor da operagao, aquele 

que cometer este crime movimentando quantia superior a $ 50.000 (cinquenta mil 

pesos), seja em uma transagao neste valor ou por varias transagoes que somadas 
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superem o valor citado, conforme o art. 278, I, a). 

Na legislagao Suiga e considerado crime antecedente a pratica de qualquer 

crime. A tipificagao deste crime e feita detalhadamente em lei federal, o Codigo 

Penal daquele pais traz somente aspectos gerais deste crime. 

Aspecto interessante desta norma e referente a fixagao da pena que 

inexiste, ha apenas referenda a possibilidade de detengao, reclusao e multa com 

agravamento para aquele que alem de praticar este crime fizer parte de organizagao 

criminosa ou o valor do crime envolver elevada quantia. 

Pelo exposto, percebe-se que, atualmente, diante dos ataques terroristas, os 

Estados Unidos e o pais mais atuante no combate ao Branqueamento de Capitals. 

3.2 ACORDOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE COOPERAQAO AO 

COMBATE CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO 

O passo inicial, como ja fora citado no inicio deste trabalho, foi dado com a 

realizagao da Convengao das Nagoes Unidas Contra o Trafico de Entorpecentes e 

Substancias Psicotropicas, realizada em Viena,no ano de 1988. 

Como este crime nao se atem a fronteiras, a lavagem de dinheiro e um 

fenomeno mundial, caracterizando-se como um crime transnacional. Por isso, varios 

tratados internacionais multilaterais foram firmados entre diversos paises com o 

intuito de uniformizar os metodos e instrumentos utilizados para a repressao da 

lavagem de dinheiro. Adiante os principals acordos internacionais, destacando suas 

particularidades e os resultados alcangados por cada um deles. 

3.2.1 Convengao de Viena 

Aprovada pelas Nagoes Unidas, em 20 de dezembro de 1988, a Convengao 

de Viena teve como proposito promover a cooperagao internacional no trato das 

questoes ligadas ao trafico de entorpecentes e crimes correlatos, quando a coibigao 

a lavagem estava vinculada apenas a estes crimes. 
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Inclusive, angariou a comunidade internacional, a possibilidade de reaver os 

bens adquiridos de forma ilicita e que passaram pelo processo de branqueamento, 

utilizando-se do confisco. Por meio desta Convengao, deu-se o inicio as celeumas e 

a analise politico-criminal do delito de lavagem de dinheiro, visto que a mesma 

estabeleceu diretrizes para que os Estados criem uma rede de cooperagao mutua. 

Neste acordo foi convencionado entre os paises participantes as principals 

diretrizes para o combate a lavagem de dinheiro. De acordo com o art. 3° desta 

convengao, os paises signatarios comprometem-se a adotar medidas para inibir o 

narcotrafico, devendo tipificar em seu ambito normativo interno as condutas 

mencionadas no referido topico. 

O artigo divide os comportamentos em tres itens, o primeiro (item "a", art. 3°) 

refere-se ao trafico propriamente dito, quando enquadra penalmente a produgao, 

fabricagao, extragao, gestao ou financiamento das condutas citadas; o segundo 

(item "b", art. 3°), trata da necessidade de os paises estarem comprometidos em 

normatizar como crime o encobrimento da natureza ou localizagao dos bens cuja 

origem esteja vinculada aos delitos previstos nesta Convengao; e, porf im, o terceiro 

(item "c", art.3°), que preve outras modalidades de condutas vinculadas ao 

narcotrafico e a lavagem de dinheiro como a posse dos bens provenientes do 

narcotrafico e a participagao em qualquer dos delitos tipificados. 

A respeito dessas condutas, De Sanctis (2008, p.3), 

O Brasil ratificou os termos da Convengao por meio do Decreto n. 154, de 
26 de junho de 1991. Por tal decreto obrigou-se a tipificar penalmente os 
ilicitos praticados com bens, direitos ou valores oriundos do narcotrafico 
(art. 3°, numero 1, "b" e "c", da Convencao), a apreender e confiscar as 
vantagens dos crimes de trafico (art. 5°, numeros 1 e 2), a derrogar o sigilo 
bancario (art. 5°, numero 3) e, facultativamente, a inverter o onus da prova 
relativamente a origem ilicita dos bens (art. 5°, numero 7). 

A partir de entao, estes paises passaram a buscar diversas formas de 

solugoes para o combate a lavagem de dinheiro, seja por meio da criagao de nova 

legislagao sobre o tema ou da criagao de orgaos de fiscalizagao. 

Sabe-se que esta Convengao nao tern o crime de lavagem de dinheiro como 

objeto principal, porem e a primeira Convengao Internacional a tratar da lavagem de 

dinheiro como um crime autonomo e instigar a comunidade internacional a tratar o 

ato de encobrir dinheiro ilicito, como crime. 
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3.2.2 Convencao das Nagoes Unidas Contra a Deliquencia Organizada 

Transnacional 

A Convengao Europeia n. 141 sobre Lavagem, Busca, Apreensao e Confisco 

de Produtos do Crime, aprovada em Estrasburgo pela Comunidade Europeia em 

novembro de 1990, foi aberta a assinatura tambem aos Estados nao membros que 

participaram de sua elaboragao, mas apenas a Australia a ratificou. 

Sobre esta convengao, De Sanctis (2008, p. 7-8): 

Especificadamente dedicada a Lavagem de Dinheiro, determinou 
derrogacoes ao sigilo bancario como forma de dotar as autoridades 
incumbidas de investigacao de maior eficacia (art. 4°, item 1°) e considerou 
como crime precedente de lavagem qualquer delito, a medida que 
conceitua produto de crime como sendo 'qualquer vantagem economica 
resultante de infracoes penais' (art. 6°, item 1°). Entretanto, os paises 
europeus restringiram o rol de delitos antecedentes. 

Conhecida tambem como Convengao da Europa, dedica-se exclusivamente 

a lavagem de dinheiro e destacou-se por ampliar o rol dos crimes considerados 

antecedentes a lavagem, caracterizar o que seria o produto e o crime antecedente, 

conceituagao esta que levou a uma abrangencia das vantagens economicas obtidas 

por meio de crimes e determinar anulagoes ao sigilo bancario. 

3.2.3 Convengao de Palermo 

A Convengao das Nagoes Unidas Contra a Criminalidade Organizada 

Transnacional, mais conhecida como Convengao de Palermo, aberta a assinatura na 

Italia em 2000, contou com a participagao de mais de 125 paises, dentre eles, o 

Brasil. Tornando-se um marco na luta contra o crime organizado transnacional, pois, 

e a partir dela que inicia-se uma padronizagao das normas juridicas referentes ao 

crime transnacional. De acordo com De Sanctis, (2008, p. 10-11): " O seu art. 6° 

preve a obrigagao de criminalizagao da lavagem das vantagens de um crime sempre 

que ela, e nao o delito precedente, seja de natureza transnacional e envolva grupo 

criminoso organizado". 
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Essa convencao trata dos tipos penais de grupo criminoso organizado, 

corrupgao, lavagem de dinheiro e obstrugao a justiga, traz recomendagoes gerais, 

ambito de aplicagao, vigencia, etc. Atualmente e um dos instrumentos mais 

avangados do mundo, principalmente no que se refere as medidas de cooperagao 

juridica ou assistencia juridica mutua e confisco de bens. 

Em ambito nacional havia uma grande discussao acerca da definigao de 

Organizagao Criminosa em razao de nao haver em nenhuma norma brasileira a 

definir o significado de tal entidade. Para alguns autores organizagao criminosa 

refere-se a quadrilha ou bando, para outros, organizagao criminosa e mais do que 

quadrilha ou bando, seria uma organizagao criminosa mais complexa, mais 

sofisticada. A Convengao de Palermo foi de fundamental importancia na resolugao 

desse conflito ao definir em seu art. 2°, o conceito de organizagao criminosa como 

"grupo estruturado de tres ou mais pessoas, existentes ha algum tempo e atuando 

concertadamente com o fim de cometer infragoes graves, com a intengao de obter 

beneficio economico ou moral". 

O Brasil ratificou tal convengao pelo Decreto Legislativo n. 231, publicado 

em 30 de maio de 2003, passando a integrar o ordenamento juridico nacional. 

3.2.4 Grupo de Agao Financeira Sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI 

O GAFI - Grupo de Agao Financeira - e uma organizagao 

intergovernamental com sede em Paris, criado em 1989 por iniciativa do G7 4 tern por 

objetivo desenvolver e promover politicas nacionais e internacionais de combate a 

lavagem de dinheiro. 

Possuindo atualmente 35 paises 5 membros, trata-se do principal orgao 

4EUA, Japao, Alemanha, Franca, Reino Unido, Italia e Canada. Atualmente tambem possui a Russia 
como participante. 
The FATF currently comprises 33 member jurisdictions and 2 regional organisations, representing 

most major financial centres in all parts of the globe. 
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European, Commission, 
Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong, Kong, China, Iceland, Ireland, 
Italy, Japan, Kingdom of the Netherlands*, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, 
Republic of Korea, Russian, Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 
United, Kingdom, United States. * the Kingdom of the Netherlands: the Netherlands, the Netherlands 
Antilles and Aruba. Disponivel em: <http://www.fatf-gafi.org/>, acessado em 10/03/2010. 

http://www.fatf-gafi.org/
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internacional do sistema de combate a lavagem de capitals. Alem disso a India esta 

a trabalhar no sentido de tornar-se um membro pleno do GAFI. 

O Brasil exerceu a presidencia do GAFI no periodo de 1° de julho de 2008 

ate junho de 2009, por meio do presidente do COAF, Antonio Gustavo Rodrigues. 

Atualmente, o Presidente do Grupo de Agao Financeira e o sr. Paul Vlaanderen da 

Holanda. 

As normas do GAFI sao compostas por quarenta recomendagoes sobre o 

branqueamento de capitals que surgiram em 1990 numa inciativa para combater a 

utilizagao indevida dos sistemas financeiros para fins de lavagem de fundos 

provenientes do trafico de estupefacientes. 

Os metodos e tecnicas da lavagem de capitals vao mudando em resposta a 
evolugao das medidas destinadas ao seu combate. Nos ultimos anos, o 
Grupo de Agao Financeira sobre Lavagem de Capitals (GAFI) tern vindo a 
encontrar combinagoes de tecnicas cada vez mais sofisticadas, tais como o 
recurso, com maior frequencia, a pessoas juridicas para dissimular quern 
verdadeiramente detem e controla os recursos ilegalmente obtidos e a 
utilizagao, tambem cada vez mais frequente, de profissionais que 
aconselham e dao assistencia a lavagem de proventos de origem 
criminosa 6 

Em razao de diversos fatores como o aperfeigoamento das tecnicas 

utilizadas pelos criminosos, estas recomendagoes foram revistas em 1996 

adaptando-se as novas tipologias da lavagem de dinheiro. Em 2001 este grupo 

editou oito recomendagoes especiais sobre o Financiamento do Terrorismo. 

Atualmente estas recomendagoes somam um total de nove. 

Algumas das principals fungoes desta organizagao sao as seguintes: estudar 

as tecnicas existentes e usadas atualmente por criminosos na pratica do crime em 

comento, desenvolver uma estrategia de combate e prevengao ao usos destas, 

acompanhar os paises-membros no processo de implementagao das estrategias 

desenvolvidas e colaborar com outras organizagoes internacionais que tenham por 

objetivo combater a lavagem de capitals. 

6 http://www.fatf-gafi.Org/pages/0.2987.en_32250379_32235720_1_1_1_1_1 .OO.html 

http://www.fatf-gafi.Org/pages/0.2987.en_32250379_32235720_1_1_1_1_1
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3.2.5 Comite de Supervisao Bancaria de Basileia 

O Comite de Basileia, como e mais conhecido, e uma organizagao que 

reune autoridades de supervisao bancaria, que tern por objetivo fortalecer o sistema 

financeiro. Faz-se mister estuda-lo, pois, este Comite, trata da normatizagao dos 

procedimentos bancarios e emitiu importantes recomendagoes sobre a lavagem de 

dinheiro, visto que tal crime e uma ameaga ao sistema financeiro. 

Este Comite foi criado em 1974 e reune-se geralmente, na Basileia, Suiga, 

dai ter recebido este nome. E considerado "o banco central dos bancos centrais". 

Sua formagao e bastante restrita, apenas paises com a economia desenvolvida 

compoem este seleto grupo. 

Em 1988, este comite firmou o Acordo de Basileia ou Basileia I, que criou 

exigencias minimas de capital, instituiu regras e praticas de controle das operagoes 

bancarias, que devem ser seguidas pelos bancos comerciais, de forma a prevenir o 

risco de credito, reforgando a estabilidade financeira a nivel internacional. No 

entanto, mesmo assim, na decada de 90, ocorreram falencias de diversas 

instituigoes financeiras. Portanto, em 2004, este comite langou o Basileia II, um novo 

documento em substituigao ao acordo de 1988. 

Este novo acordo, possui tres pilares e vinte e cinco principios basicos sobre 

contabilidade e supervisao bancaria que sao amplamente aceitos e utilizados por 

todos os orgaos de fiscalizagao bancaria a nivel internacional. Esses principios tern 

entre seus objetivos, o de que as instituigoes financeiras identifiquem todos os seus 

clientes ou ao menos aqueles com os quais mantenham negocios significativos, 

dificultando a realizagao de operagoes ilicitas, ou que possuam capital de oriundo de 

atividade ilicita. 

Sabe-se que as instituigoes financeiras sao um dos principals meios 

utilizados no processo de lavagem de dinheiro, e sendo ciente de que tal pratica e 

prejudicial ao funcionamento destas instituigoes, o comite em seus acordos criou 

normas especificas face ao ilicito de lavagem de dinheiro. 

E importante frisar que os principios declarados por este Comite sao um 

texto simples e informal, portanto, de acordo com o Direito Internacional Publico nao 

constituem um tratado. 
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3.2.6 Grupo Egmont 

O grupo Egmont e um organismo internacional informal, criado por inciativa 

da Unidade Financeira de Inteligencia belga, norte-americana, francesa, britanica e 

australiana, com o objetivo de fomentar em nivel mundial, a troca de informagoes, o 

recebimento e o tratamento de comunicagoes suspeitas relacionadas a Lavagem de 

Dinheiro oriundas dos outros organismos financeiros, facilitando assim a cooperagao 

internacional. 

Inicialmente, ocorreu a criagao de algumas FlUs 7 (Financial Intelligence 

Unit), e em portugues (Unidade de Inteligencia Financeira). Essa criagao ocorreu de 

forma individualizada de acordo com as necessidades dos paises que as criaram. As 

FlUs, sao centrais nacionais responsaveis por receber e requerer, analisar e 

comunicar as autoridades competentes, a divulgagao de informagoes financeiras 

relacionadas as suspeitas de crime, ou exigidas pela legislagao nacional, de modo a 

combater a lavagem de capitals e principalmente o financiamento do terrorismo. 

Posteriormente, estas FlUs se reuniram e instituiram o grupo Egmont. 

Segundo o professor Macedo, nos dias atuais, este grupo possui 94 membros (2009, 

p.52), inclusive, o COAF conquistou a condigao de Unidade Financeira de 

Inteligencia e passou em 1999 a integrar o grupo Egmont, representando o Brasil. 

O COAF, em parceria com o Banco do Brasil, editou o livro Cem Casos de 

Lavagem de dinheiro, Grupo de Egmont - FlUs em Agao. Este livro reune cem casos 

reais de lavagem de dinheiro e sua edigao foi possivel gragas a colaboragao das 

FlUs que compoem o Grupo Egmont. Os casos foram subdivididos em seis 

categorias: ocultagao dentro de estruturas empresariais; utilizagao indevida de 

empresas legitimas; uso de identidades e documentos falsos e de testas-de-ferro; 

exploragao de questoes jurisdicionais internacionais; uso de ativos ao portador; uso 

eficaz do intercambio de informagoes da area de inteligencia. 

Agenda nacional central responsavel por receber (e requerer), analisar e distribuir as autoridades 
competentes as denuncias sobre as informagoes financeiras com respeito a procedimentos 
presumidamente criminosos conforme legislagao ou normas nacionais para impedir a lavagem de 
dinheiro. Disponivel em: http://www.bcb. gov.br/glossario. asp?id=GLOSSARIO&Definicao=1435, 
acessado em 21/04/2010. 

http://www.bcb
http://gov.br/glossario
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Dentre os casos relatados nesta obra 8, a maioria se encaixa na categoria da 

ocultagao dentro de estruturas empresariais, visto que, transagoes vultuosas em 

contas de pessoa fisica chamam a atengao das instituigoes financeiras, porem, 

movimentagao de elevados valores em contas de empresas nao causam 

desconfianga a priore, pois, geralmente as empresas tern razoes legitimas para 

transferir recursos como frequencia e rapidez. 

Um membro da Camara de Deputados de determinado pais aprovava projetos em troca de 
retribuigao em dinheiro. Inicialmente para lavar o dinheiro sujo, usou testas-de-ferro, criando varias 
contas bancarias em nome destes para movimentar o dinheiro. No entanto, apos algumas transacoes 
mudou o metodo para outro mais sofisticado: a utilizagao de uma empresa de entrega de frutas, para 
encobrir as transagoes de lavagem do dinheiro utilizando notas frias. Desta forma, seria dificil 
identificar a lavagem, no entanto, as primeiras transagoes nao passaram desapercebidas pelas 
instituigoes financeiras envolvidas, o que levou a investigagao e comprovagao do crime. 
Disponivel em: <https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cem-casos-de-lavagem-de-
dinheiro-grupo-de-egmont-fius-em-acao/>. Acessado em: 10/03/2010. 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cem-casos-de-lavagem-de-dinheiro-grupo-de-egmont-fius-em-acao/
http://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cem-casos-de-lavagem-de-dinheiro-grupo-de-egmont-fius-em-acao/
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4 CAPITULO LAVAGEM DE DINHEIRO COMO CRIME 

E de competencia do Poder Legislativo de cada Estado identificar quais os 

comportamentos nocivos a sociedade e tipifica-los em sua legislagao penal como 

condutas criminosas, possibilitando ao Poder Judiciario realizar o julgamento 

daqueles que praticarem esses comportamentos lesivos a sociedade, por meio do 

devido processo legal e a aplicagao de sangao cabivel, especificada em lei. 

As normas sobre lavagem de dinheiro sao classificadas pelos doutrinadores 

quanto ao rol dos crimes antecedentes em geragoes. Ha tres geragoes de legislagao 

a respeito destes: quando a lavagem de capitais passou a ser preocupante, surgiu a 

primeira geragao que define em seu rol de crimes antecedentes apenas os crimes 

de trafico de ilicito e entorpecentes; posteriormente alguns paises ampliaram este rol 

incluindo outros delitos taxativamente em suas normas, Brasil, Alemanha e Espanha, 

sao exemplos desta geragao; ha ainda, alguns paises que normatizaram como crime 

antecedente, qualquer infragao penal anterior e em conexao ao crime de lavagem de 

dinheiro, como por exemplo a legislagao suiga. 

O Brasil conta com o auxilio de diversos orgaos nacionais para o combate 

deste crime, dentre eles o COAF, o Banco Central do Brasil, a Policia Federal, a 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), a Superintendencia de Seguros Privados 

(SUSEP), a Secretaria de Previdencia Complementar, Comissoes Parlamentares de 

Inquerito (CPIs) e as instituigoes financeiras que tern a obrigagao de manter 

atualizados os cadastros de seus clientes e acompanhar suas operagoes 

financeiras. 

Tais autoridades sao competentes para regulamentar e fiscalizar os 

respectivos setores economicos: 

- Bacen: instituigoes financeiras, compra e venda de moeda estrangeira ou ouro e 

administradoras de consorcios; 

- CVM: bolsas de valores e valores mobiliarios, bolsa de mercadorias e futuros; 

- SPC: entidades fechadas de previdencia privada; 

- Susep: seguro, capitalizagao e previdencia privada; 

- COAF: bolsa de mercadorias, cartoes de credito, empresas de fomento comercial, 

bingos, comercio de joias, objetos de arte e antiguidades, dentre outros. 
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4.1 BEM JURI'DICO PENALMENTE PROTEGIDO, RITO PROCESSUAL DO CRIME 

DE LAVAGEM DE DINHEIRO E NATUREZA JURIDICA 

Os crimes de branqueamento de dinheiro possuem varias caracteristicas 

especificas, que o fazem uma especie criminologica diferente, merecedora de toda a 

atengao por parte dos estudiosos. 

Bem juridico e um objeto, bem ou pessoa, que a sociedade elegeu como de 

fundamental importancia, por constituir um interesse da sociedade para manutengao 

do seu sistema social, de tal forma que para manter a paz social seja necessario 

adotar medidas para proteger esses bens juridicos, a esta protegao e dada o nome 

de tutela. Atutela de um bem juridico se da por meio da tipificagao dos crimes. 

Dessa forma o Direito Penal define como crime a lesao a um bem juridico 

tutelado, a fim de proteger esse bem. 

Ha grande discussao na doutrina sobre qual seria o bem tutelado pela 

norma ao tipificar o processo de lavagem de dinheiro como crime. Alguns entendem 

que o interesse do legislador seria tutelar o mesmo bem do crime antecedente que 

deu origem ao dinheiro ilicito. Sobre este entendimento exemplifica Capez (2008, p. 

605): "Dessa forma, se o dinheiro 'lavado' for proveniente de crime de trafico de 

entorpecentes, o que se tutelara sera a saude publica, bem juridico objeto da 

protegao da Lei de Toxicos". 

Prevalece na doutrina o entendimento de que a lei visa resguardar bem 

juridico diferente daquele protegido pelo crime antecedente. De Sanctis (2008, p. 

29), defende que o bem tutelado difere daquele protegido no crime antecedente, 

baseando-se no preambulo da Convengao de Viena: 

O preambulo da Convengao de Viena (1988), por exemplo, deixa claro que 
as condutas provenientes da criminalidade organizada 'minam as bases de 
uma economia licita e ameagam a estabilidade, a seguranga e a soberania 
dos Estados', alem de 'invadir, contaminar e corromper as estruturas do 
Estado, as atividades comerciais e financeiras legitimas e a sociedade em 
todos os seus niveis'. 

Capez (2008), segue este mesmo pensamento, de acordo com ele, esta e a 

posigao mais aceita na doutrina por fazerem uso de praticas que prejudicam o 

Sistema Financeiro Nacional. 
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Dentre os doutrinadores que defendem este entendimento de que o bem 

juridico tutelado penalmente nao e o mesmo do crime antecedente, ha aqueles que 

entendem que o bem juridico tutelado e apenas a administragao da Justiga; e outros 

defendem que o bem juridico tutelado e a ordem socioeconomica. Entre os que 

defendem este ultimo entendimento, pode-se citar Prado (2007, p. 411). Porem, 

explica: 

Isso nao significa que outro bem juridico ou a Administragao da Justiga nao 
possam vir a ser incidentalmente lesados. Todavia, optar pela Administragao 
da Justiga supoe na verdade, renunciar a existencia de uma nova 
necessidade politico-criminal que leva a incriminagao da lavagem de 
capitals como delito autonomo. (grifo do autor) 

E dizer, diante da problematica de se identificar o bem juridico a ser 

penalmente protegido, o mais importante e que a noma penal tipifique eficazmente 

as condutas que lesem os valores mais significativos. O que deve ser levado em 

consideragao, portanto, e a eficacia plena da legislagao na tutela dos bens sociais. 

O objeto material deste delito, por sua vez, e bastante amplo, pois, 

corresponde aos bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da 

conduta criminosa. 

O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, assim como 

preceitua o seu art. 2°, inciso I, obedecem as disposigoes relativas ao procedimento 

comum dos crimes punidos com reclusao, da competencia do juiz singular. Assim, o 

procedimento adotado deve ser o ordinario, seguindo o que dispoes o Codigo de 

Processo Penal (art. 394-405). 

A agao, sera publica, incondicionada e privativa do Ministerio Publico, 

ressalvados os casos em que este nao intentar a agao no prazo legal, tornando-se 

cabivel a agao privada subsidiaria da publica. 

4.2 A LEI 9.613/98 

No Brasil o crime de lavagem de capitals esta normatizado na Lei 9613/98 e 

em algumas resolugoes do Conselho da Justiga Federal, instrugoes da CVM e 

decretos do Bacen. 
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A Lei 9.613, de 3 de margo de 1998, entrou em vigor dez anos apos o 

surgimento da Convengao de Viena, a mesma dispoe sobre, o crime de lavagem e 

ou ocultagao de bens, direitos e valores, a definigao deste crime, as medidas 

preventivas legais necessarias, o sistema de comunicagao de operagao suspeita, a 

criagao de uma Unidade de Inteligencia Financeira (FIU) e os varios mecanismos de 

cooperagao internacional. Conforme traz sua ementa: "Dispoe sobre os crimes de 

'lavagem' ou ocultagao de bens, direitos ou valores; a prevengao da utilizagao do 

sistema financeiro para os ilicitos previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras - COAF, e da outras providencias". 

A FIU brasileira instituida por lei e o COAF (Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras), sendo sua estrutura composta pelos seguintes orgaos: 

Presidencia, Plenario e Secretaria Executiva. O Plenario e formado pelo Presidente, 

nomeado pelo Presidente da Republica, por indicagao do Ministro de Estado da 

Fazenda, e por onze Conselheiros, alem de um representante convidado da 

Advocacia-Geral da Uniao. 

O referido orgao tern como objetivos principals regular, aplicar sangoes 

administrativas e analisar as ocorrencias relacionadas a ocultagao de capitais, alem 

de conferir ao Poder Publico maiores liberalidades para a apuragao destes crimes. 

Em seu art. 2°, § 2°, a Lei 9.613/98 determina que o processo de citagao do 

reu nao seguira o rito previsto no art. 366 do Codigo de Processo Penal, de tal forma 

que a citagao dar-se-a por edital e caso o mesmo nao comparega ao interrogator^, o 

processo seguira a sua revelia. De acordo com Capez (2008, p. 612), apud, Barros, 

ha posicionamento no sentido da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo 

legal. 

Para os autores que defendem a inconstitucionalidade do referido 

dispositivo, este ofende ao principio do devido processo legal. Para aqueles que tern 

opiniao contraria, justificam tal opiniao defendendo que nao podera a justiga ficar a 

merce dos artificios dos criminosos para nao serem encontrados. Ora, e obvio que a 

citagao pessoal sera tentada e se o acusado nao tiver se escondido sera encontrado 

pelo oficial de justiga. 

Porem, as discussoes acerca deste dispositivo nao se restringem a 

possibilidade de inconstitucionalidade do mesmo, ha ainda, contendas a cerca da 

contradigao feita pelo legislador que, ao mesmo tempo em que preve no 2°, § 2° a 

inaplicabilidade do art. 366 do CPP, posteriormente, no art. 4° § 3°, preve a 
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incidencia do artigo excluido. 

Barros (2004, p. 227), aduz que apesar de tratar-se de uma medida de efeito 

pratico positivo para a persecugao penal, a segunda parte do paragrafo 4° contradiz 

o que dispoe no artigo 2°, paragrafo 2°, da mesma lei. 

As condutas tipicas citadas no art. 1° fundamentam-se no ato de ocultar a 

origem de bens, direitos ou valores oriundos dos crimes previstos nos incisos deste 

artigo. De acordo com Prado (2007, p. 412), crime e elemento normativo juridico-

penal do tipo injusto (agao ou omissao tipica, antijuridica e culpavel). E bastante, 

todavia, a configuragao de um injusto penal, independentemente da condigao 

pessoal do agente (inculpavel, isento de pena). Nao se admitem as contravengoes. 

Em 09 de julho de 2003, foi editada a Lei 10.701, que altera e acrescenta 

dispositivos a Lei n° 9.613, dentre estes dispositivos, esta previsto em seu art. 1° 

que: passara a integrar a lista de crimes antecedentes, o crime de terrorismo e seu 

financiamento. 

O delito tipificado na Lei 9.613/98, e punido com pena de reclusao de 3 (tres) 

a 10 (dez) anos e multa. Sua tentativa sera punida nos termos do art. 14 do Codigo 

Penal, conforme o §3° do art. 1° , desta lei. Tal dispositivo, para diversos autores e 

redundante e desnecessario, vez que o Codigo Penal se sobrepoes a legislagao 

penal especial, desde que esta nao seja expressamente contraria ao Codigo. 

Comunga deste pensamento, o doutrinador Damasio de Jesus (2003), aduzindo que 

tal disposigao e prescindivel. 

Se o crime for cometido com habitualidade ou por meio de organizagao 

criminosa a sangao sera elevada de um a dois tergos. A agao penal e publica e 

incondicionada. A competencia para o processamento e julgamento dos crimes 

previstos nesta lei serao no geral da Justiga Comum e em alguns casos a 

competencia sera da Justiga Federal. De acordo com o art. 2°, III: 

Art. 2° [...] 
Ill - Sao de competencia da Justiga Federal: 
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem economico-
financeira, ou em detrimento de bens, servigos ou interesses da Uniao, ou 
de suas entidades autarquicas, ou empresas publicas; 
b) quando o crime antecedente for de competencia da Justiga Federal. 

Esta lei visando cumprir o seu objetivo de coibir a pratica delituosa de 

lavagem de capitals, preve beneficio para o autor, co-autor ou participe que 
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colaborar espontaneamente com a elucidagao das infragoes penais apuradas pelas 

autoridades. 

Oart . 1°, §5° , estabelece: 

[...] 
§ 5 A pena sera reduzida de um a dois tergos e comegara a ser cumprida 
em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplica-la ou substitui-la por 
pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou participe colaborar 
espontaneamente com as autoridades, prestando ao esclarecimento que 
conduzem a apuragao das infragoes penais e de sua autoria ou a 
localizagao dos bens, direitos ou valores do objeto do crime. 

Para fazer jus a tal beneficio, e necessario que os esclarecimentos 

prestados pelo agente do crime sejam uteis a apuragao do crime, auxiliando 

substancialmente na elucidagao da autoria do crime e/ou na localizagao do objeto do 

crime. 

De acordo com Capez (2008, p. 611), " A delagao pode ser realizada tanto 

na fase de inquerito policial quanto na fase processual, desde que ate a sentenga, 

pois, e nesse momento que o delator sera contemplado com o premio". 

Conforme disposto nesta lei, os crimes por ela disciplinados, sao 

inafiangaveis e nao permitem liberdade provisoria. Sobre o assunto, Capez (2008, p. 

612): "A lei, na realidade, refere-se a proibigao de concessao de liberdade provisoria, 

com ou sem fianga, tal como ocorre na Lei do Crime Organizado e ocorria na Lei dos 

Crimes Hediondos". 

A fianga tern por objetivo permitir que o indiciado fique em liberdade 

enquanto decorre o processo judicial. Nucci (2008). 

Assim, dispoe o seu art. 3°: "Os crimes disciplinados nesta lei sao 

insuscetiveis de fianga e liberdade provisoria e, em caso de sentenga condenatoria, 

o juiz decidira fundamentadamente se o reu podera apelar em liberdade". 

Como medidas assecuratorias esta lei determina em seu art. 4° que podera 

o juiz, de oficio ou a requerimento do Ministerio Publico ou representagao de 

autoridade policial, desde que ouvido, dentro de 24 horas, o parquet, decretar a 

apreensao ou sequestra de bens objeto dos crimes previstos nesta lei, desde que 

haja indicios suficientes da origem ilicita do bem. Se comprovada a origem licita dos 

bens o juiz podera determinar a liberagao dos mesmos. 

Seguindo orientagao da Convengao de Viena, esta lei traz a inovagao da 

inversao do onus da prova sobre a licitude da origem dos bens apreendidos ou 
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sequestrados, sendo do reu a obrigagao de provar que os bens nao sao oriundos de 

atividade ilicita. Se este nao puder ou nao quiser comprovar a licitude dos bens 

apreendidos, deve aguardar a sentenga final. Sendo esta absolutoria levanta-se o 

sequestra ou a apreensao, sendo condenatoria, confiscam-se estes bens. Para 

alguns doutrinadores deve-se preservar o principio da preservagao do estado de 

inocencia. 

Tendo em vista a lei 6.385/76, bem como o disposto nos arts. 9°, 10, 11, 12 e 

13 da Lei 9.613/98, a CVM (Comissao de Valores Mobiliarios), baixou em 16 de abril 

de 1999 a instrugao n° 301/99 que dispoe sobre a identificagao, o cadastro, o 

registro, as operagoes, a comunicagao, os limites e a responsabilidade 

administrativa de que tratam os incisos I e II do art. 10, I e II do art. 11, e os arts. 12 

e 13, da Lei n° 9.613, de 3 de margo de 1998, referente aos crimes de dissimulagao 

ou ocultagao de bens, direitos e valores. 

4.3 A CONSTRUQAO DE UMA POLlTICA CRIMINAL 

Para alcangar-se uma politica criminal eficaz, faz-se necessario diversas 

mudangas em nossa legislagao penal e no modelo adotado pelos orgaos 

internacionais de cooperagao. 

Dentre as normas que necessitam de mudangas urgentes esta a norma 

sobre o sigilo bancario. 

O sigilo bancario constitui um direito e garantia individual, amparado 

constitucionalmente pela Constituigao Federal em seu art. 5°, XII: 

E inviolavel o sigilo da correspondencia e das comunicagoes telegraficas, de 
dados e das comunicagoes telefonicas, salvo, no ultimos caso, por ordem 
judicial, nas hipoteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigacao criminal ou instrugao processual penal. 

Este artigo consagra o principio da protegao da vida privada e da intimidade 

das pessoas. Ha inclusive, diversos pactos e convengoes internacionais que 

protegem a privacidade dos individuos. 

Gomes (1997, p. 127), conceitua o sigilo bancario: "Consiste, em suma, o 

suma o sigilo bancario na impossibilidade de os bancos ou outras entidades 
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financeiras revelarem as informagoes que obtiveram nas suas atividades 

profissionais, salvo quando ha justa causa e ordem judicial". 

Ainda sobre esse direito fundamental a CF/88, dispoe em seu § 1°, art. 5° 

que "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentals tern aplicagao 

imediata". Trata-se portanto, de norma de eficacia plena e imediata. De acordo com 

Lenza (2006, p. 81): 

Normas constitucionais de eficacia plena e aplicabilidade direta, imediata e 
integral sao aquelas normas da Constituicao que, no momento em que esta 
entra em vigor, estao aptas a produzir todos os seus efeitos, 
independemente de norma integrativa infraconstitucional. 

A quebra do sigilo bancario visa instruir procedimento investigatorio civil, 

tributario ou penal. Em nosso pais a quebra desse sigilo so podera ser feita 

mediante autorizagao judicial e em fungao do interesse publico, o descumprimento 

de tal preceito implica nas sangoes previstas no art. 10 da LC 105/2001: 

Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipoteses autorizadas nesta Lei 
Complementar, constitui crime e sujeita os responsaveis a pena de reclusao, 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Codigo 
Penal, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis. 
Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas quern omitir, retardar 
injustificadamente ou prestar falsamente as informagoes requeridas nos 
termos desta Lei Complementar. 

No tocante a este assunto, o art. 38 da Lei n. 4.595/64 permitia a quebra 

deste sigilo por meio de autorizagao judicial, determinagao de CPI ou requisigao do 

Ministerio Publico, para investigagao criminal, porem a Lei Complementar nr. 105, de 

10 de Janeiro de 2001, estendeu as autoridades e agentes fiscais tributarios da 

Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios quebrar o sigilo a estes dados sem o 

requerimento ao Poder Judiciario. Para alguns doutrinadores, isto fere o art. 5°, XII, 

da CF/88. Tramita no STF a Adin nr. 2.859 9, proposta em 20 de margo de 2003, e 

atualmente, ainda aguarda o posicionamento deste orgao. 

Porem, nao ha discussoes doutrinarias referentes ao seu carater relative 

Trata-se de garantia fundamental que nao e absoluta, pois, nenhum criminoso pode 

ser beneficiado por este principio. Neste sentido Gomes, (1997, p. 127) "a doutrina e 

praticamente unanime em reconhecer a natureza relativa do sigilo. 

Q 

Disponivel em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente= 
210685>. Acessado em: 02/05/2010 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=210685
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=210685
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O sigilo bancario, quando rigido, e um ponto de atratividade para os 

lavadores de dinheiro. Pois, favorece a agao dos criminosos que ficam acobertados 

pelas dificuldades impostas por meio da norma juridica. Assim, os paises que 

protegem demasiadamente o direito ao sigilo bancario tornam-se mais interessantes 

para os criminosos. 

Na conjuntura globalizada do mundo atual no qual vem crescendo, a 

cada dia, a preocupagao com os danos causados por meio das grandes 

organizagoes criminosas a economia mundial, e inadmissivel que um pais permita o 

sigilo bancario tornar-se um ponto a favor da impunidade. Nao sera apenas um 

ponto que ira definir se um pais e ou nao atrativo para a pratica do crime de lavagem 

de dinheiro, no entanto, e importante eliminar todo e qualquer estimulo ou auxilio 

para quern pratica tal crime. 

Sabe-se que nao ha solugoes simples para este problema, visto que se tern 

de um lado esta a preservagao dos direitos individuals previstos na Constituigao 

Federal e do outro o interesse publico em coibir a pratica de atos delituosos, em 

especial os previstos na Lei 9.613/98. E mister uma legislagao que mantenha os 

principios da privacidade e do sigilo de dados, de forma moderada, isto e, sem 

torna-lo um suporte para a criminalidade. 

O crime de ocultagao e dissimulagao de capitals, por serem complexos e 

atingirem diversas jurisdigoes, deveriam possuir orgaos estatais especializados para 

acompanhar o desenvolvimento da relagao processual. A Resolugao n° 517 1 0 , de 

30.06.2006, do CJF, publicada no Diario Oficial da Uniao I no dia 06.07.2006, 

consubstancia tal inovagao, nos seguintes termos: 

Art. 1° Os Tribunals Regionais Federais, na sua area de jurisdicao, poderao 
especializar varas federais criminais com competencia exclusiva ou 
concorrente para processar e julgar: 
I - os crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou 
ocultagao de bens, direitos e valores; e 
II - os crimes praticados por organizagoes criminosas, independentemente 
do carater transnacional ou nao das infragoes. 
Paragrafo unico. Deverao ser adotados os conceitos previstos na 
Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
promulgada pelo Decreto n°. 5.015, de 12 de margo de 2004. 

Disponivel em: <www.cvm.gov.br/port/public/publ/revista/arquivos/lavagem.pdf>. Acessado em 
22/02/2010 

http://www.cvm.gov.br/port/public/publ/revista/arquivos/lavagem.pdf
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Ha outros instrumentos normativos que cuidam dessa tecnica investigativa 

especial ou mecanismo especifico de combate ao crime organizado, referidos acima, 

como o Decreto n°. 3.229, de 29 de outubro de 1999, que promulga a Convengao 

Interamericana contra a Fabricagao e o Trafico llicitos de Armas de Fogo, Munigoes, 

Explosivos e outros Materials Correlatos e o Decreto n°. 5.687, de 31 de Janeiro de 

2006, que promulga a Convengao das Nagoes Unidas contra a Corrupgao. 

Outro aspecto importantissimo para o combate do crime de lavagem de 

dinheiro, e a cooperagao internacional. Inclusive, ha nas recomendagoes do GAFI, 

orientagao para que os paises adotem medidas imediatas para se tornarem parte e 

aplicarem integralmente a Convengao de Viena, a Convengao de Palermo e a 

Convengao Internacional das Nagoes Unidas para a Eliminagao do Financiamento 

do Terrorismo. Deve desterritorializar o crime organizado e a lavagem de dinheiro. 

Em sua recomendagao n° 37, dispoe: "os paises deveriam prestar o mais amplo 

auxilio judiciario mutuo mesmo na ausencia da dupla incriminagao. 

E mister que sejam adotados procedimentos rapidos de forma a possibilitar 

resposta imediata aos pedidos de outros paises, para identificar e punir os 

criminosos. Deveria ser considerada a possibilidade de simplificagao do processo de 

extradigao, por meio da transmissao direta de pedidos de extradigao entre os 

ministerios competentes. 

Existem alguns instrumentos que podem facilitar a apuragao do delito de 

ocultagao de bens ilicitos. Alguns dos pontos que possibilitam o combate a este 

crime sao: a denuncia anonima, sabe-se que esta nao e, isolada, suficiente para a 

sustentagao de uma medida cautelar em juizo, no entanto, pode contribuir bastante 

para a aplicagao das sangoes previstas em lei, porque partindo deste ponto os 

orgaos envolvidos na apuragao buscariam comprovagao das informagoes prestadas 

no anonimato; a delagao premiada constitui-se um importante instituto para a 

apuragao a verdade real. 
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4.4 A BUSCA POR UM SISTEMA PENAL EFICAZ 

A Lei 9.613/98 foi editada com o proposito de desenvolver e colocar em 

pratica um sistema eficaz de combate e controle do crime de lavagem de dinheiro, 

contudo, nao foi exatamente este o resultado alcangado. 

Na lei brasileira, como mencionado, a lavagem de capitals, dinheiro ou bens 

e delito referente ou de consequencia, visto que exige a pratica de um delito anterior 

(delito-base, referido ou de referenda) inserto no catalogo legal. 

Um dos pontos bastante criticados e o art. 1°, por ter manifestado uma lista 

de crimes antecedentes, para alguns esta relagao deveria ter sido abreviada, para 

outros o erro deu-se justamente por que esta relagao deveria ser ainda mais ampla. 

Inclusive, ha uma criticas por este artigo nao ter incluido no rol dos crimes 

antecedente os crimes tributaries, que sao responsaveis por um consideravel 

volume de dinheiro adquirido de forma ilicita, cujo os criminosos o fazem passar por 

todo o processo descrito no inicio deste estudo a fim de poder utiliza-lo como se 

tivesse sido obtido por meio licito e quern o faz nao responde pelo crime de lavagem 

de dinheiro. 

Bastante viavel e interessante e a legislagao de terceira geragao, que admite 

como crime antecedente a pratica de qualquer crime, visto a dificuldade existente 

para vincular o dinheiro lavado, ao crime que Ihe deu origem, pois, de nada adianta o 

poder de policia verificar que tal valor ou bem e proveniente de atividade criminosa 

se nao puder provar que o crime antecedente encontra-se no rol taxativo do art. 1° 

da Lei 9.613/98. 

Frequentemente, sabe-se que o dinheiro provem do crime, mas, como o 

mesmo ja esta distante de sua origem, muitas vezes nao e possivel provar esta 

conexao. Ha assim um favorecimento aos lavadores. 

De acordo do Prado (2007, p. 413), 

Crime e elemento normativo juridico-penal do tipo injusto (agao ou omissao 
tipica, antijuridica e culpavel). E bastante, todavia, a configuragao de um 
injusto penal, independentemente da condigao pessoal do agente 
(inculpavel, isento de pena). nao se admitem as contravengoes.(grifo do 
autor) 

Ao tipificar apenas alguns crimes como antecedentes, o legislador esta 
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dizendo que nao e crime lavar dinheiro proveniente dos demais crimes. Portanto, 

ocultar valores oriundos de crimes que nao estao elencados na Lei 9.613/98 e 

conduta licita e aprovada pela sociedade e pela norma brasileira. E importante citar-

se alguns crimes gravissimos que nao compoem o rol dos crimes antecedentes, 

como o crime de trafico de seres humanos, que obtem lucros imensos, 

principalmente com o trafico de mulheres e criancas;o trafico de orgaos, os crimes 

contra a ordem tributaria, o jogo do bicho, dentre tantos outros. 

Diante existencia de tantos e graves crimes que afligem a humanidade, e 

inadmissivel que apenas alguns crimes ensejem a punigao dos delinquentes que 

pratiquem a lavagem de capitals. 

E inegavel a importancia da atuagao do COAF, criado por meio desta lei. 

Entretanto, e comum ouvir-se criticas sobre o volume insignificativo de condenagoes 

efetivas daqueles que praticam a ocultagao de dinheiro. Porem, diante do exposto e 

visivel que nao se pode culpar somente os orgaos da Justiga que se emprenham em 

coibir estes crimes, como o COAF, o Poder Judiciario e o Ministerio Publico por este 

pequeno indice de condenagoes, e de relevante importancia observar que tal fato se 

da principalmente em virtude deste taxativo e restrito rol de crimes antecedentes 

elencados pela legislagao brasileira. 

Nesse sentido, Prado (2007, p. 415), Deveria ser bastante a origem 

penalmente ilicita do bem, direito ou valor economico que se procura introduzir no 

mercado economico legal. Isso vale dizer: seria suficiente que o produto fosse 

proveniente de um injusto penal. 

Esta lei e vista por muitos como uma lei figurativa ou simbolica, que foi 

editada apenas para cumprir com os acordos internacionais firmados pelo pais, visto 

sua restrita aplicagao. 

Sabe-se que uma das graves consequencias do crime de ocultagao de 

capitais e o fortalecimento das organizagoes criminosas. E importante que os paises 

invistam na inteligencia financeira, considerada atualmente um dos principals 

instrumentos para o combate ao crime organizado. Ha quatro pontos que tornam 

este instrumento um grande aliado dos orgaos de controle e combate a ocultagao de 

bens ilicitos. 

Primeiramente porque por meio da inteligencia financeira torna-se possivel 

atingir diretamente as organizagoes criminosas, impedindo o lucro auferido por estas 

entidades; ha a capacidade de se rastrear as agoes das organizagoes criminosas, 
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identificando seus agentes por meio do acompanhamento dos fluxos de capitais 

movimentados; ha a possibilidade de recuperar para os cofres publicos o dinheiro de 

fraudes contra a Administragao Publica; e, por fim, existe a possibilidade de 

confiscar, legalmente, para o Poder Publico elevadas quantias em dinheiro, oriundo 

de atividades ilicitas. 
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5 CONCLUSAO 

Ao longo da pesquisa academica observou-se a imperiosa necessidade de 

uma analise critica da lei 9.613/98, ja que se revela um diploma legal de cunho 

demasiadamente protetivo, encontra-se eivada de varias problematicas. 

Faz-se necessario que a norma brasileira que busca o combate a lavagem 

de dinheiro seja reformada, de modo a incriminar a lavagem de capitals oriundos de 

qualquer crime antecedente, sendo o rol que preve os crimes de branqueamento de 

capitals apenas exemplificativo e nao determinante, tornando-se assim, o Brasil um 

dos paises da terceira geragao no que se refere a imputagao penal dos delitos de 

lavagem de dinheiro. 

Deve-se, tambem, punir as empresas envolvidas nos casos de lavagem de 

dinheiro que direta ou indiretamente colaboraram com a pratica deste crime, por 

meio da suspensao ou inabilitagao para o exercicio de suas fungoes. 

E fundamental ainda, uma fiscalizagao eficaz junto as entidades financeiras 

de forma que as mesmas cumpram a exigencia relativa a capacitagao de seus 

funcionarios sobre o crime em comento, de forma que os mesmos sejam obrigados 

a combater este crime, inclusive sendo cabivel a imposigao de sangoes penais para 

os mesmos, caso ajam com negligencia ou dolo. 

Impossibilitar o criminoso de fazer uso do produto do crime praticado estar-

se-ia inibindo a pratica desses crimes, visto que nada adiantaria para o delinquente, 

ante o fato de nao poder fazer uso dos bens adquiridos. Por isso, e importante 

discutir-se esse assunto no meio politico, social e academico, com o objetivo de 

tecer-se ideias em beneficio da sociedade mundial. 

A cooperagao internacional e de suma importancia para um controle eficaz 

do crime de dissimulagao de capitais oriundos do crime, pois, e essencial para os 

lavadores que movimentam quantias elevadas, fazerem os bens, direitos e valores 

obtidos ilegalmente transitarem em diversas jurisdigoes, reduzindo as chances 

desses bens serem identificados. 

Por tratar-se de um crime transfronteirigo, deveria ocorrer uma uniformizagao 

dos procedimentos e normas sobre este crime. Para tanto, existem diversos tratados 

e convengoes que versam sobre o tema e sao bastante pertinentes. Sendo 

necessario, portanto, apenas que os paises signatarios desses tratados cumpram os 
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acordos dos quais fazem parte. Todos os paises, sem excegao, devem, proporcionar 

o auxilio judiciario mutuo de forma ampla, desde o processo de investigagao ate a 

finalizagao do processo de lavagem de dinheiro em agoes conexas. 

Outro ponto relevante seria a eliminagao das legislagoes que obrigam as 

instituigoes financeiras a manter segredo sobre os dados bancarios de pessoas 

suspeitas de participagao no crime de lavagem de dinheiro. Pois, muitos paises 

usam essas normas internas como justificativa para recusar-se a cooperar com os 

demais. 

O rito procedimental estabelecido para o crime de lavagem de dinheiro e o 

rito ordinario, nao perfazendo, portanto, uma marcha processual especial. Os crimes 

referidos, devido a sua natureza complexa, isto e, a existencia de varios crimes 

conexos; serem formados por um grande numero de criminosos, como tambem, 

atingirem diversas jurisdigoes, deveriam possuir um procedimento peculiar que 

possibilitasse uma maior efetividade na apuragao criminosa. Inclusive, os orgaos 

estatais deveriam ser compostos por magistrados e membros do Ministerio Publico 

que dispusessem de conhecimentos tecnicos suficientes para acompanhar o 

desenvolvimento da relagao processual. 

A maioria dos cidadaos no presente momento nao conseguem ter nogao do 

prejuizo causado pelo crime de lavagem de dinheiro, ja que, este crime ainda e 

distante da nossa realidade, por isso torna-se importante a criagao de uma politica 

de conscientizagao para a populagao sobre o tema, especialmente porque o controle 

deste delito depende, dentre outras coisas, da participagao de toda a sociedade. 

Assim, atualmente os efeitos de crime de lavagem de dinheiro ultrapassam 

as fronteiras fisicas dos paises, contaminando sistemas financeiros e 

comprometendo atividades economicas. Dessa forma, para que o combate a este 

crime seja totalmente eficaz, e necessario que haja a sua desterritorializagao, de tal 

maneira, que todos os paises invistam na inteligencia financeira e todos estejam 

comprometidos em atuar fortemente em cooperagao internacional. 
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