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RESUMO 

O crime organizado e a nova face da criminalidade, verdadeira empresa criminosa, que pela 

pratica da lavagem de dinheiro, legitima o dinheiro sujo obtido nas praticas delitivas, 

investindo-o nas proprias organizacoes criminosas, de modo a aumentar o seu poder 

economico e de intimidacao, dificultando sobremaneira a atuacao dos Estados no seu combate 

e repressao. Nesta esteira, por meio deste trabalho, objetivou-se analisar a inter-relacao 

existente entre o crime organizado e a lavagem de dinheiro, bem como os mecanismos de 

combate e repressao ao crime de lavagem. Para tanto, empregou-se alguns procedimentos 

metodologicos. O metodo de abordagem utilizado foi o dedutivo, o metodo de procedimento, 

o monografico, e a tecnica de pesquisa aplicada foi a documentacao indireta. Diante do estudo 

empreendido, percebeu-se que o crime organizado apresenta uma organizacao administrativa 

interna bem estruturada, pratica uma imensa variedade de atividades criminosas, acumula 

elevado poder economico, demonstra alta capacidade de corrupcao e intimidacao e provoca 

graves danos sociais, de maneira que o seu combate e repressao revelam-se como medidas 

urgentes. Todavia, o Estado ainda nao se aparelhou de forma suficiente para o enfrentamento 

da criminalidade organizada, devendo concentrar os seus esforcos no combate e repressao a 

lavagem de dinheiro, haja vista ser o dinheiro lavado o mantenedor das organizacoes 

criminosas. Desta feita, constatou-se que o combate e repressao ao crime de lavagem de 

dinheiro sao tambem formas de combate e repressao ao crime organizado. 

Palavras-chave: Crime organizado. Lavagem de dinheiro. Crimes de colarinho branco. 



ABSTRACT 

Organized crime is the new face of crime, true criminal enterprise that for the practice of 

money laundering, legitimizes the dirty money obtained in the criminal practices, investing it 

in their own criminal organizations in order to increase their economic power and 

intimidation, greatly hindering the performance of States in its struggle and repression. On 

this track, through this work, it was aimed to analyze the interrelation between organized 

crime and money laundering, as well as mechanisms for combating and prosecuting the crime 

of laundering. To this end, it was used some methodological procedures. The method of 

deductive approach was used, the method of procedure was the monograph and the indirect 

documentation was applied as research technique. Before the study undertaken, it was noted 

that organized crime presents a well structure of internal administrative organization, practice 

a wide variety of criminal activity, accumulated large economic power, shows a high capacity 

for corruption and intimidation, and causes severe social damage, so the combat and 

repression have emerged as urgent. However, the state is still not adequately outfitted to 

confront organized crime and should concentrate its efforts in combating and prosecuting 

money laundering, given that the money laundered is the maintainer of criminal 

organizations. This time, it was found that the fight and prosecution against of money 

laundering crime are also ways of combating and prosecuting organized crime. 

Keywords: Organized crime. Money laundering. White collar crimes. 
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1 INTRODU^AO 

O crime organizado e fenomeno de abrangencia internacional que encontra expressao 

desde os seculos passados atraves da atuacao das Mafias Italianas, das Mafias norte-

americanas, da Yakusa japonesa e das Triades chinesas, entre outras organizacoes criminosas. 

No Brasil, o crime organizado remonta aos seculos XIX e XX, epoca em que despontava, no 

sertao nordestino, o cangaco. Os cangaceiros, de forma organizada, e na lideranca de 

Virgulino Ferreira da Silva (Lampiao), saqueavam vilas, fazendas, pequenas cidades e 

extorquiam dinheiro sob a ameaca de ataques, pilhagens e como forma de resgate de 

seqtiestros. 

Nao obstante encontrar origem nos seculos passados, e possivel atribuir ao crime 

organizado a nova face da criminalidade, uma vez que a modernizacao dos meios de 

comunicacao, dos meios de transporte e de processamento de dados, juntamente com a 

globalizacao e as relacoes transnacionais dela decorrentes, vieram incrementar a forma 

organizada de crime ja existente. 

Tal qual uma empresa, as organizacoes criminosas precisam auferir lucros para a sua 

manutencao e desenvolvimento, os quais sao obtidos por meio da "legalizacao" dos valores 

ilfcitos provenientes das atividades delitivas. A referida legalizacao ocorre com a pratica do 

crime de lavagem de dinheiro, que se constitui no mantenedor do crime organizado, uma vez 

que transforma o dinheiro sujo das praticas criminosas em aparencia de ganho licito, 

possibilitando a sua circulacao e investimento nas organizacoes criminosas, tornando-as cada 

vez mais poderosas economicamente, com maior poder de intimidacao e dominacao. 

Diante desta conjuntura, o presente trabalho de conclusao de curso se propoe a analisar 

a inter-relacao existente entre o crime organizado e o crime de lavagem de dinheiro, de modo 

a verificar a possibilidade de o Estado enfrentar a criminalidade organizada por meio da 

aplicacao dos mecanismos de combate e repressao a lavagem de dinheiro. Para tanto, buscar-

se-a identificar a lavagem de dinheiro como fator de elevada relevancia a qualquer 

organizacao criminosa, bem como demonstrar que os meios de combate e repressao ao crime 

lavagem de dinheiro sao formas de combate e repressao ao crime organizado. 

A pesquisa, ora desenvolvida, justifica-se ante a premente necessidade do combate e 

repressao ao fenomeno criminologico organizado, tendo em vista que a atuacao das 

organizacoes criminosas provoca graves danos que atingem toda a coletividade, 

desestabilizando as bases sociais, politica e economica dos Estados. Em se tratando do Estado 
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brasileiro, o Poder Publico ainda nao se encontra devidamente aparelhado para o 

enfrentamento da criminalidade organizada. Destarte, considerando que as organizacoes 

criminosas sao mantidas pelo dinheiro lavado, argumentar-se-a no sentido de que os esforcos 

no enfretamento do crime organizado devem ser direcionados no intuito de enfraquecer as 

suas bases economicas por meio do combate e repressao ao crime de lavagem. 

Para conferir maior grau de cientificidade ao trabalho, foram adotados alguns 

procedimentos metodologicos. O metodo de abordagem utilizado foi o dedutivo, uma vez que 

o estudo foi desenvolvido a partir de uma analise geral sobre o crime organizado e a lavagem 

de dinheiro, levantando-se premissas que foram constatadas em situacoes especificas. Como 

metodo de procedimento, adotou-se o monografico, tendo em vista que a abordagem realizada 

abarca um tema de valor representative, consistente na observacao das organizacoes 

criminosas. A tecnica de pesquisa aplicada foi a documentacao indireta, pois o trabalho 

respaldou-se em fontes bibliograficas, a exemplo de livros, revistas, artigos cientificos e 

dissertacoes relacionados ao tema. 

Ademais, a pesquisa desdobra-se em tres capitulos. No primeiro capitulo descreve-se o 

crime organizado, apresentando a sua configuracao na sociedade pos-moderna, os elementos 

que caracterizam as organizacoes criminosas, as atividades que geralmente desenvolvem e a 

sua expressao no ambito nacional e internacional. 

O segundo capitulo aborda o crime de lavagem de dinheiro, partindo-se da exposicao 

dos primeiros diplomas incriminadores da conduta de ocultar os valores dos crimes, ate 

chegar a sua regulamentacao atual, explorando ainda o seu conceito, as fases que compoem o 

processo de lavagem, as tecnicas mais utilizadas e os danos que acarreta. 

No terceiro capitulo, realiza-se um paralelo entre o crime organizado e a lavagem de 

dinheiro, com vistas a averiguar se as suas praticas estao inter-relacionadas, de modo a 

corroborar com o argumento apresentado no sentido de que os meios de combate e repressao 

ao crime de lavagem de dinheiro, tambem sao formas de combate e repressao ao crime 

organizado. 
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2 A C O M P L E X A ESTRUTURA DO C R I M E ORGANIZADO 

O presente capitulo tem por escopo apresentar o crime organizado. Em um primeiro 

momento, abordar-se-a a sua configuracao na sociedade pos-moderna, a fim de demonstrar os 

novos contornos das organizacoes criminosas nos dias hodiernos. Outrossim, serao feitas 

algumas consideracoes a respeito dos seus elementos, caracteristicas e atividades criminosas 

desenvolvidas, evidenciando a sua expressao no ambito nacional e internacional. 

2.1 A SOCIEDADE POS-MODERNA E A CRIMINALIDADE ORGANIZADA 

Para a compreensao do fenomeno criminologico organizado e necessario fazer uma 

analise deste tendo em vista o contexto social no qual esta inserido. A sociedade 

contemporanea, denominada sociedade pos-moderna, no entendimento de De Giorgi (1988, 

apud COSTA, 2004, p. 19) "emerge da modernidade, quer dizer, sai dela, produz-se em cima 

dela". Nesta esteira, e interessante trazer a baila os principals elementos definidores da 

sociedade moderna, a fim de que se compreenda a expressao da pos-modernidade. 

A sociedade antiga era marcada pela "interdependencia, hierarquia, permanencia e 

atribuicao, enquanto a sociedade moderna e refletida pela liberdade, pela igualdade, pela 

mobilidade e pela capacidade de realizacao". (COSTA, 2004, p. 05). 

Os elementos identificadores da sociedade antiga decorrem da hierarquia estratificada 

rigida presente no sistema feudal, a qual se fundava na existencia de tres classes, a saber, a 

classe dominante formada pela nobreza e o clero; a classe intermediaria, composta por 

artesaos e comerciantes, e a classe dos servos, estabelecida na base social, da qual faziam 

parte os descendentes de escravos e camponeses arruinados. Os costumes e as leis da epoca 

atribuiam inumeros privilegios politicos, economicos e sociais apenas a classe dominante, nao 

havendo possibilidade de ascensao e mobilidade social. 

Foi com o surgimento da burguesia, propiciado pela decadencia economica da nobreza 

e do clero, bem como pelo acumulo de riquezas por parte dos comerciantes, que se deu o 

inicio da destruicao da estratificacao social. A expansao das atividades mercantis e industrials 

resultou na Revolucao Industrial, responsavel por mudancas radicals que ocorreram nas areas 

de atuacao humana. 
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Surge a modernidade, e com ela, as obrigacoes que eram pessoais na sociedade antiga, 

passaram a ser prestadas monetariamente, pois o trabalho transformou-se em um bem 

economico. Diante disto, firmou-se uma economia monetaria, havendo a libertacao da 

personalidade dos servos, na medida em que, alem de receberem pecunia pelos trabalhos 

desenvolvidos, os mesmos passaram a estabelecer vinculos obrigacionais por meio de 

contratos firmados com base na livre associacao. 

Assim, o homem moderno torna-se livre das amarras que o prendia outrora, possuindo, 

por meio do contrato, liberdade para vincular-se ao tomador de servicos que desejasse, e 

encontrando, no dinheiro, a possibilidade de sua autonomia, alcancada por meio da seguranca, 

do conforto e desenvolvimento de suas aptidoes. Neste sentido, Souza e Oelze (2005, apud 

SANTIN, 2010, p.62). 

[...] O papel do dinheiro na constituicao da liberdade especiflcamente moderna fica 
de todo evidente quando pensamos, ainda no contexto feudal, na substituicao 
progressiva e paulatina das obrigacOes pessoais em esp^cie por contraprestacftes 
monetarias. A monetarizacao da relacao Senhor e Servo, nesse contexto, implica nao 
so a despersonalizacao da relacao de dominacao em si, mas tambem a possibilidade 
de libertacao da personalidade do servo enquanto tal da relacao de obrigacao. A 
partir da generalizac3o desse processo, com a consolidacao da economia monetaria, 
podemos falar, do ponto de vista subjetivo, que o dinheiro permite uma margem 
importante de liberdade pessoal na medida em que separa o desempenho, o qual 
pode ser comprado por dinheiro, da personalidade, a qual permanece inalienavel. A 
economia monetaria, em conjuncSo com a divisao social do trabalho, permite a essa 
personalidade libertada de constrangimentos eticos e pessoais uma maior 
oportunidade de autodeterminacSo e desenvolvimento, posto que forma a teia de 
dependencias sociais mais rarefeita e multipla [...]. 

Por conseguinte, o dinheiro passou a ser o fim absoluto e o responsavel pela origem e 

manutencao do ritmo acelerado e estressante da vida moderna, constituindo-se no "Deus 

moderno", atraves do qual se alcancaria a auto-realizacao e a felicidade. 

[...] o dinheiro de meio passou a ser o fim absoluto, o modelo e o grande regulador 
da vida pratica. Ao que Simmel chega a caracterizar como o 'Deus moderno', ante a 
possibilidade desse ser garantir o alcance dos anseios de paz e de seguranca, 
reproduzidos pela ilusao da posse como sendo a satisfacao definitiva da felicidade 
(COSTA, 2004, p. 14). 

A modernidade faz nascer no homem uma infinidade de desejos, possibilitando a 

satisfacao apenas de alguns deles, pois a autodeterminacao e a auto-realizacao nao passam de 

meras possibilidades. Em conseqiiencia disso, observa-se que o consumismo passa a integrar 

os anseios do individuo como meta ou prioridade, no sentido de satisfazer seus desejos 
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pessoais. Destarte, verifica-se um acentuado individualismo, de modo que o homem fecha-se 

cada vez mais em torno das suas proprias vontades. 

O consumismo e o individualismo acentuaram-se a partir dos anos setenta do seculo 

XX, quando em conjunto com a globalizacao, e imposta a "ideologia de uma sociedade de 

consumo como paradigma de desenvolvimento e de padrao de vida para todos os povos do 

planeta, anulando, dessa forma, culturas e identidades nacionais". (FEITOSA, 2007, p.51). 

Alem do desgaste dos habitos e costumes locais, resultante da conexao entre diferentes 

regioes e contextos sociais, a globalizacao ocasionou, por meio dos avancos nas areas da 

tecnologia e da comunicacao, outras mudancas, compreendidas na integracao da economia, na 

liberalizacao dos mercados e na reducao da nocao tempo-espaco. 

Sendo assim, pode-se afirmar que existem fatores que sao indissociaveis da sociedade 

moderna, a exemplo da globalizacao, da economia monetaria, da liberdade, do consumismo e 

do individualismo. 

E importante mencionar que, apesar dessas consideracoes, e tambem da ja difundida 

expressao "sociedade pos-moderna", nao e possivel estabelecer uma data limitrofe para a 

transformacao da sociedade moderna em pos-moderna, haja vista nao ter ocorrido uma 

ruptura do modelo de sociedade atual com a que Ihe foi precedente. "Ou seja, ha, na sociedade 

atual, caracteristicas modernas e pos-modernas" (COSTA, 2004, p. 25). 

Nesse sentido, verifica-se que na sociedade pos-moderna permanece o impacto global, 

a liberdade individual, a mobilidade das camadas sociais, a economia monetaria, somando-se 

a tudo isso a inexistencia das certezas e o surgimento do risco: 

[...] Dai a caracterizaciio da alta modernidade sobre as caracteristicas modernas. 
Quer dizer, nao se pode negar a liberdade, a independencia das relacSes sociais, a 
mobilidade das camadas sociais. A tudo isso se soma a inexistencia das certezas e o 
surgimento do risco. O perigo, caracteristica da previsibilidade da sociedade 
moderna, no pos-modernismo, s6 existe em funcao do risco. O risco, e nao mais a 
seguranca, gera o perigo [...] (COSTA, 2004, p.25). 

Surgem o risco e a incerteza como elementos distintivos da sociedade pos-moderna, 

uma vez que na sociedade moderna existia o perigo, havendo uma previsibilidade acerca dos 

inimigos que seriam enfrentados, enquanto na sociedade atual nao existem inimigos 

declarados. Nesses termos assevera Costa (2004, p.23): 

O conhecimento do perigo gerava a certeza do future Ou, pelo menos, a sua 
previsibilidade. Veja-se, por exemplo, o fato massivamente narrado pelos 
doutrinadores acerca da polarizac5o do mundo entre os blocos capitalista e 
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socialista. Na epoca moderna, em face dessa divisao, sabia-se quern era o "inimigo". 
Sabia-se contra quern e o que se lutava. Logo, havia a previsibilidade do perigo, que 
era, por seu turno, esperado. 

O risco e "o perigo mais ou menos previsivel" (BRAGA, 2005, p. 156), e a 

possibilidade de danos ainda nao concretizados, que emerge da expansao da sociedade 

industrial, dos avancos tecnologicos, da rapidez das comunicacoes e da celeridade com que as 

mudancas tem-se operado: 

Nos dias atuais e possivel visualizar e conversar com alguem que esteja no outro 
lado do mundo [...] 
Nao se pode negar que fatos, como o exemplificado, alterem as relacOes sociais e o 
modo de as pessoas conviverem com as inovacoes da modernidade e de assumirem e 
sofrerem os riscos de suas escolhas e de seu tempo. Diante desse quadro, 
praticamente, nao ha perigo porque n3o ha previsao. A velocidade e tanta, a quebra 
de referencias e t3o imediata, que n3o se pode prever nada. Apenas a expectativa do 
acontecimento ou n3o do risco [...] (COSTA, 2004, p.30). 

Neste contexto de sociedade de risco desenvolve-se uma modalidade incrementada de 

crime organizado, que aliada ao aperfeicoamento dos meios tecnologicos, a comunicacao de 

massa, e a celeridade das mudancas sociais, atua de diversas formas, comprometendo as bases 

do Estado Democratico de Direito, e desafiando o direito como instrumento de prevencao e 

controle social. Como observa Silva Sanchez (1998, apud PODVAL, 2005, p. 257): 

Os fenomenos economicos da globalizacao geram o aparecimento de uma nova 
concepcSo da criminalidade centrada em elementos tradicionalmente alheios a ideia 
de delinqiiencia como fenomeno marginal; em particular, os elementos de 
organizacao, transnacionalidade e poder economico. Criminalidade organizada, 
criminalidade internacional e criminalidade de poderosos sao, provavelmente, as 
expressOes que melhor definem os tracos gerais da delinqiiencia da globalizacao. 

Desse modo, o crime organizado assume nova configuracao na atualidade, revelada no 

aperfeicoamento da organizacao administrativa interna, na acumulacao de poder economico, 

no alto poder de corrupcao e intimidacao, nas conexoes locais e internacionais que estabelece 

e no dano social que provoca. 

O aperfeicoamento da organizacao administrativa interna impede a desestabilizacao 

das organizacoes criminosas, uma vez que dificilmente os orgaos de controle e repressao 

chegam ate os chefes do crime organizado. Geralmente sao presos os integrantes que podem 

ser substituidos em suas atividades, por desempenharem papel secundario. 

A acumulacao de poder economico resulta das grandes somas de dinheiro sujo obtidas 

nos "empreendimentos criminosos", que apos passarem pelo processo de lavagem de 
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dinheiro, sao reinvestidas nas organizacoes criminosas. O poderio economico do crime 

organizado possibilita a sua perpetuacao, na medida em que legitima o seu poder interno, e 

neutraliza, atraves da corrupcao dos agentes publicos, a atuacao dos orgaos de combate e 

repressao. 

As conexoes locais e internacionais, firmadas por instrumentos cada vez mais 

sofisticados, dificultam ainda mais a persecucao criminal, pois permitem a expansao das 

atividades das organizacoes criminosas para alem das fronteiras nacionais. 

Os danos resultantes da atuacao das organizacSes criminosas sao desastrosos e 

atingem toda a coletividade, desestabilizando a economia dos paises e comprometendo as suas 

bases sociais e politica. As altas quantias de capital espurio inseridas no sistema economico 

ou financeiro tornam vulneravel a economia, atingindo o desenvolvimento economico dos 

Estados e, por conseguinte, agravando as desigualdades sociais. 

As organizacoes criminosas, ate pouco tempo, eram facilmente identificaveis, pois nao 

dispunham dos recursos que existem na atualidade para maquiar suas atividades, de modo que 

praticavam assaltos, estelionatos, homicidios, dentre outras condutas criminosas mais 

tradicionais. Na sociedade pos-moderna, existem modalidades de organizacoes criminosas 

que atuam na clandestinidade, debaixo do manto da insuspeicao, a exemplo das que agem 

diretamente nos Poderes da Republica, por meio de fraudes em processos licitatorios, 

superfaturamento de obras, desvio de verbas publicas, venda de decisoes e pareceres. 

Outras organizacoes formam verdadeiros carteis, compostos por empresas ou grupos, 

os quais controlam os precos praticados no mercado, as vendas, e ate mesmo as producoes, 

abalando a livre-concorrencia, violando principios basicos da economia e gerando altos 

indices de inflacao. 

Surgem tambem os grupos empresariais "araras", "constituindo empresas e 

estabelecimentos com aparencia de 'grandeza' e 'credibilidade', vendem seus produtos com 

precos imbativeis, tomam o dinheiro dos consumidores e em pouco tempo retiram tudo e 

somem, indo criar outros nichos em outras pracas." (MENDRONI, 2009, p. 196). 

Ha ainda as que formam grupos temporarios, compostos por especialistas em mercado 

financeiro ou na area de informatica, que apos auferirem o lucro pretendido, dissolvem-se, 

indo compor outros grupos criminosos, em outros locais. 

A variedade das atividades criminosas realizadas pelas organizacoes criminosas torna 

obsoleta a atividade legislativa. Assim, devido as novas modalidades de empreendimentos 

nesse setor e a rapidez com a qual evoluem, quando alteracoes na lei sao realizadas, outras ja 
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sao necessarias. Mendroni (2009, p. 20), em comentario sobre as organizacoes criminosas, 

assevera: 

[...] e preciso destacar que elas evoluem em velocidade muito maior do que a 
capacidade da Justica de percebe-las, analisa-las e principalmente combate-las. 
Assim como a vacina sempre persegue a doen?a, os meios de combate a 
criminalidade organizada sempre correm atras dos estragos causados pela sua 
atividade. Amanha" e depois seguramente surgirao outras formas novas, que, pela 
simples verifica?§o de atividades organizadas para a pratica de crimes, serao 
tambem consideradas organizacoes criminosas. 

De todo o exposto, percebe-se que a criminalidade organizada apresenta-se como uma 

das facetas da sociedade de risco, na medida em que nao se tern pleno conhecimento da 

existencia de algumas modalidades, e dos possiveis danos que podem acarretar. Sendo assim, 

os Estados nao tern condicoes de saber quais sao os perigos que os ameacam, tendo em vista 

que as organizacoes criminosas apresentam um incrivel poder variante. 

2.2 CONCEITUACAO E ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A ORGANIZACAO 

CRIMINOSA 

Partindo-se do sentido sociologico de organizacao, alguns elementos devem ser 

apontados, quais sejam, a unidade social, a existencia de metas especificas, o comportamento 

padronizado e a estrutura hierarquica e descritivel. 

A unidade social consiste na reuniao de pessoas que, sendo integrantes do todo social, 

estabelecem-se em um grupo menor a fim de alcancarem metas especificas, as quais 

configuram os objetivos perseguidos pela organizacao social. 

A padronizacao comportamental revela-se por meio dos comportamentos a serem 

seguidos, bem como pela proibicao de outros. Os sujeitos do grupo passam a ser identificados 

atraves de suas acoes padronizadas, traduzidas nas saudacoes, vestimentas, expressoes 

corporais, entre outras acoes. 

Por estrutura hierarquica e descritivel entende-se aquela em que ha divisao de tarefas, 

atribuicao de funcoes e o exercicio de cargos especificos, sendo uns subordinados a outros, 

existindo ainda a figura de um lider. 

Assim, a organizacao social e composta por um grupo de pessoas que se estabelecem 

dentro de uma estrutura hierarquizada e descritivel, onde ha divisoes de funcoes e padroes 
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comportamentais defmidos, a fim de que possam planejar e executar metas especificas 

objetivadas pelo grupo. Neste sentido, a definicao de organizacao social elaborada por Costa 

(2004, p.83): 

[...] uma organizacao e um grupo de pessoas (logo e" um grupo social) com objetivos 
proprios e dissociados da vontade geral da sociedade como um todo. A constituicao 
da organizacao decorre da assuncao das vontades individuals voltadas para a 
consecuc3o de metas especificas, atraves da previa distribuicao dos membros em 
uma estrutura hierarquica e descritivel. Ainda, requer a utilizacao de recursos 
extraidos dos fatores de producao (tais quais a mao-de-obra e o capital), bem como a 
interacao do meio com a organizacao. 

Da definicao acima transcrita, extraem-se mais dois elementos que compoem uma 

organizacao social: os recursos e a interacao com o meio. Deveras, uma organizacao social 

necessita de recursos para a sua manutencao e para a execucao de suas metas, os quais sao 

auferidos atraves da mao-de-obra dos membros do grupo, e pelo capital arrecadado com as 

atividades executadas. 

No que concerne a interacao com o meio, tem-se que a organizacao social esta inserida 

dentro da sociedade, influenciando o seu funcionamento, quer seja pelo estabelecimento de 

regras no territorio sob o seu dominio, quer atraves de uma atuacao mais abrangente, a 

exemplo da ingerencia na economia e na prestacao de servicos em um determinado 

municipio, estado ou pais. 

Diante dessas consideracoes, verifica-se que o modelo de organizacao social, que 

apresenta os elementos adrede mencionados, volta-se para a realizacao de praticas delitivas. 

Nesse sentido, tem-se as chamadas organizacoes criminosas, grupos de individuos associados, 

que em funcao da obtencao de lucros, praticam atividades ilegais, integrando o que se 

conhece por crime organizado ou criminalidade organizada. Nos ensinamentos de Costa 

(2004, p.88): 

[...] tem-se que a criminalidade organizada no Brasil e o conjunto de crimes, 
praticados por um grupo de individuos, associados em fun9ao de suas vontades 
livres e conscientes, dirigidos a consecucao de metas e de fins comuns, que 
dependem para o exito de suas pretens5es, da interacao com outras organizacoes 
sociais, licitas ou ilicitas, e mantem caracteristicas proprias de hierarquia e de 
divis3o de funcoes para a sua subsistencia. 

Elaborar uma definicao de organizacao criminosa e tarefa que vem desafiando 

estudiosos e legisladores brasileiros, haja vista a diversidade de atividades que executa. No 
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entendimento de Mendroni (2009, p. 18), nao e possivel restringir as organizacoes criminosas 

em um conceito rigido e estanque: 

Na verdade nao se pode definir organizacao criminosa atraves de conceitos restritos 
ou mesmo de exemplos de condutas criminosas como sugerido. Isso porque nao se 
pode engessar esse conceito, restringindo-o a esta ou aquela infracao penal, pois 
elas, as organizacoes criminosas, detem incrivel poder variante. Elas podem alternar 
as suas atividades criminosas, buscando aquela atividade que se torne mais lucrativa, 
para tentar escapar da persecucao criminal ou para acompanhar a evolucSo mundial 
tecnologica e com tal rapidez, que, quando o legislador pretender alterar a Lei para 
amolda-la a realidade - aos anseios da sociedade - ja estara em alguns anos em 
atraso. E assim ocorrera sucessivamente. 

Prosseguindo em seu pensamento, Mendroni (2009, p.20) afirma ser tolice uma 

definicao legal, "pois, em um pais como o Brasil existirao diferentes organizacoes criminosas 

com distintos modus operandi conforme a deficiencia estatal da regiao que adotem para 

operar". Comunga desta opiniao Sanctis (2009, p.8), ao concluir pela impossibilidade de uma 

conceituacao rigida de organizacao criminosa, "porquanto abrange uma serie de grupos 

criminosos distintos com diferentes niveis de organizacao e expansao". 

Ao que parece foi essa a compreensao do legislador brasileiro quando da elaboracao 

da Lei 9.034/1995, que dispoe sobre a utilizacao de meios operacionais para a prevencao e 

repressao de acoes praticadas por organizacoes criminosas. No referido diploma legal nao 

repousa definicao de organizacao criminosa, havendo apenas mencao em seu art. 1°, ao 

estabelecer que a lei "define e regula meios de prova e procedimentos investigatorios que 

versem sobre ilicitos decorrentes de acoes praticadas por quadrilha ou bando ou organizacoes 

ou associacoes criminosas de qualquer tipo". 

Em sentido oposto, tem-se a opiniao de Costa (2004, p.90), ao afirmar que "os 

legisladores fizeram uma lei que fornece instrumentos legais para combater um crime que, 

legalmente, nao existe", justamente por nao haver definicao legal. Dando seguimento ao seu 

raciocinio, assevera que a omissao legislativa contraria o principio da legalidade: 

[...] pode-se dizer que a edicao da lei em comento, em 03 de maio de 1995, nos 
termos em que se encontra, feriu o principio da legalidade e e um reflexo do 
processo de criminalizaijao crescente que teve inicio nas decadas de oitenta e 
noventa, quando o Estado de Direito se firmou nas sociedades contemporaneas. Esse 
instrumento processual penal tambem e o resultado do trabalho legislativo vinculado 
as angustias sociais que exigiam (e ainda exigem) resposta rapida ao problema da 
criminalizacao crescente. (COSTA, 2004, p.91) 



20 

A Convencao das Nacoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

Convencao de Palermo, de 15 de novembro de 2000, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 

231, de 29 de maio de 2003, e promulgada pelo Decreto n. 5015, de 12 de marco de 2003, 

considera grupo criminoso organizado o "grupo estruturado de tres ou mais pessoas, existente 

ha algum tempo e atuando concertadamente com o proposito de cometer uma ou mais 

infracoes graves ou enunciadas na presente Convencao, com a intencao de obter, direta ou 

indiretamente, um beneficio economico ou outro beneficio material". 

O Projeto de Lei n° 150/06, que dispoe sobre a repressao ao crime organizado e da 

outras providencias, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, apresenta, em seu artigo 2°, 

os delineamentos de uma organizacao criminosa: 

Art. 2° Promover, constituir, financiar, cooperar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, associacao, sob forma licita ou nao, de cinco ou mais pessoas, 
com estabilidade, estrutura organizacional hierarquica e divisao de tarefas para 
obter, direta ou indiretamente, com o emprego de violencia, ameaca, fraude, trafico 
de influencia ou atos de corrupcao,vantagem de qualquer natureza, praticando um ou 
mais dos seguintes crimes: [...] 

Da interpretacao deste dispositivo depreende-se que organizacao criminosa e uma 

associacao de cinco ou mais pessoas, apresentando-se sob a forma licita ou nao, estavel, com 

estrutura hierarquica e divisao de tarefas, objetivando auferir lucros por meio da pratica das 

condutas descritas. 

O referido projeto foi aprovado no ambito da Comissao de Constituicao e Justica do 

Senado Federal, sendo remetido a Camara dos Deputados em 09 de dezembro de 2009, 

passando pela Mesa Diretora da Camara e pelo Plenario. Atualmente, esta aguardando parecer 

da Camara de Seguranca Publica e Combate ao Crime Organizado, conforme tramitacao 

disponivel na pagina eletronica da Camara dos Deputados. 

Gomes, em artigo publicado na revista juridica Consulex (2009, p.28), traz a definicao 

de organizacao criminosa elaborada pela Interpol, que a identifica como "qualquer grupo que 

tenha uma estrutura corporativa, cujo principal objetivo seja o ganho de dinheiro atraves de 

atividades ilegais, sempre subsistindo pela imposicao do temor (ameaca e violencia) e a 

pratica da corrupcao". 

Mendroni (2009, p. 10), considerando o fim das organizacoes criminosas, consistente 

na obtencao de lucros, as equipara a um organismo ou empresa, "empresa voltada a pratica de 

crimes". 
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Analisados os elementos e as divergentes posturas sobre o conceito de organizacao 

criminosa, e importante analisar a sua estrutura. Tais organizacoes, como antes referido, 

apresentam-se de modo organizado, havendo articulacao, ordem e objetivos nas relacoes 

firmadas, bem como respeito as regras e a autoridade de um lider. Estabelecem-se, na 

compreensao de Mendroni (2009, p.34), em uma estrutura hierarquico-piramidal, com no 

minimo tres niveis, a saber, classe dos chefes, classe dos gerentes e classe dos avioes. 

Os chefes sao aqueles que ocupam cargos publicos importantes, possuindo muito 

dinheiro e posicao social privilegiada. Tomando como referenda esta realidade, Sanctis 

(2009, p.8) afirma que o crime organizado "quase sempre envolve a corrupcao da legislatura, 

da Magistratura, do Ministerio Publico, da Policia, ou seja, paralisacao da atividade estatal de 

combate a criminalidade", o que e bem evidente no Brasil. Na classe dos chefes tambem se 

encontram os subchefes, aos quais e atribuida a funcao de transmitir as ordens da chefia para 

os gerentes, e de tomar decisoes na ausencia daqueles.Os gerentes sao pessoas de confianca 

do chefe, com capacidade de comando, uma vez que recebem delegacao de poderes daquele. 

Identificam-se com os "laranjas" ou "testas-de-ferro" das organizacoes: 

Alguns dos "gerentes" de organizacoes de medio e grande porte recebem dos chefes 
concessoes de negocios, franquias de grandes redes internacionais, como 
MCDonald's, Pizza Hut etc. Estas franquias, presenteadas aos gerentes, 
permanecem normalmente sob o dominio do chefe, por exemplo, atraves de uma 
procuracao, ou de um "contrato de gaveta", de modo a mante-lo vinculado. [...] Os 
gerentes servem tambem, na maioria das organizacSes, como "testas-de-ferro" ou 
"laranjas". TransacQes sao realizadas em seus nomes, empresas sao abertas em se 
nome (com a finalidade da lavagem de dinheiro); sao aqueles que, para todos os 
efeitos, emitem as ordens, protegendo fielmente a figura de seus chefes - que, a 
exemplo da forma como se faz com as franquias acima referidas, sao mantidos sob 
vigilancia e controle atraves de procuracoes e "contratos de gaveta". (MENDRONI, 
2009, p.34). 

Os avioes sao aqueles que apresentam algumas qualificacoes para as funcoes de 

execucao. Seus servicos variam conforme as atividades delituosas praticadas pela organizacao 

criminosa. Ocorre entre eles uma divisao direcionada de tarefas, distribuida em modulos e 

estabelecida de acordo com as habilidades de cada um, como bem exemplifica Mendroni 

(2009, p. 35): 

Por exemplo: trafico de entorpecentes: aquisicao da droga, mistura, revenda, 
distribuicao; roubo de veiculos: subtracao, "esquentamento" ou desmanche, 
revenda; receptacao de armas: obtencao das informacoes, abordagem/subtracao, 
revenda; roubo de cargas: obtenc3o de informacao privilegiada, falsificac3o de 
documentos (p. ex. notas fiscais, etc.), monitoramento, subtracao revenda da carga 
etc. Cada etapa devera ser desempenhada pelo respectivo executor com habilidade 
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pr6pria e conforme as ordens passadas pela gerencia - e deverao ter destino por eles 
preestabelecido. 

Os membros das organizacoes criminosas devem atender a certos requisitos, quais 

sejam, experiencia em praticas criminosas, habilidade em sua execucao, disposicao para 

submeter-se as regras do grupo e manutencao de sigilo. Destarte, algumas restricoes sao 

impostas para a aceitacao dos membros, a fim de que seja assegurada a sobrevivencia do 

grupo criminoso: 

A restricao dos membros que venha a integrar o grupo criminoso e praticamente 
condicao de sua sobrevivencia e manutencao. As suas qualificacoes sao 
normalmente obtidas atraves de experiencias a que sao submetidos - como testes de 
habilidades, parentescos, indicacoes por outros membros, raca, fichas (atuacoes) 
criminals e consideracOes similares. Alem disso, aqueles que reunirem estas 
qualificacoes basicas ainda necessitarao demonstrar determinadas "qualidades 
especiais", como disposicao para cometer acoes criminosas, obedecer a regras, 
seguir ordens e manter segredos. (MENDRONI, 2009, p.36). 

As organizacoes criminosas atuam em determinados territorios, os quais sao 

considerados os seus quarteis generais. Neles, os criminosos sao temidos, mantem os 

"contatos" que facilitam suas praticas criminosas e as executam. Nas palavras de Mendroni 

(2009, p.37): 

E a regiao onde estao os "contatos", onde os criminosos s3o conhecidos e alcancam 
facilidades. Al i estao os agentes publicos, como politicos, policiais e outros que os 
favorecem, em varios niveis criminosos, desde a prevaricacjlo, passando pela 
corrupcao, ate a concuss3o. E ali que os empresarios e comerciantes sao temerosos e 
sabedores do dominio dos criminosos em face da atuacao estatal de repressao a 
criminalidade. E ali que os criminosos sao temidos e respeitados. S3o, por 
conseguinte, dominadores. 

Verifica-se atraves da articulacao dos elementos que compoem as organizacoes 

criminosas, da sua estrutura bem definida e organizada, da atuacao especializada de seus 

membros e da participacao de agentes publicos nas atividades criminosas, a complexidade que 

circunda o crime organizado, complementada pelas suas diversas formas de atuacao. 

2.3 ATIVIDADES QUE CARACTERIZAM 0 CRIME ORGANIZADO 



23 

As organizacoes criminosas praticam diversos crimes, tendo em vista que as suas 

formas de atuacao estao condicionadas a fatores de ordem politica, economica, social e de 

seguranca publica, associados as suas proprias necessidades. Assim, buscam a atividade 

criminosa que seja mais lucrativa e de facil execucao no territorio em que estao inseridas: 

NSo existe regra fixa e absoluta, pois, como entendido, as organizacSes criminosas 
detem incrivel poder variante. Elas podem alternar as suas ac5es criminosas 
buscando aquela atividade que se tome mais lucrativa, adaptando-se as fragilidades 
do Estado para delas retirar vantagens, valendo-se das brechas legais para tentar 
escapar da persecucao criminal e para acompanhar a evolucao mundial tecnologica e 
com tal rapidez que a persecucao se torna pouco efetiva (MENDRONI, 2009, p.26). 

Inobstante a variedade de atividades desenvolvidas, os crimes praticados sao de tres 

ordens: os crimes principais; os crimes secundarios ou de suporte; e o crime de terceira 

ordem. (MENDRONI, 2009). 

Os crimes principais sao os que geram lucro em grande escala, a exemplo do trafico de 

entorpecentes; das extorsoes; da receptacao; das fraudes em suas diversas modalidades; do 

trafico de pessoas; da exploracao de jogos de azar, entre outras praticas criminosas. 

Os crimes secundarios servem de suporte para a execucao dos crimes principais. 

Normalmente nao geram dinheiro, mas garantem lucros na medida em que possibilitam a 

pratica dos crimes de primeira ordem. Enquadram-se como crimes secundarios a corrupcao, a 

concussao, as ameacas, as intimidates, os homicidios, as lesoes corporais, etc. 

0 crime de terceiro nivel e sempre a lavagem de dinheiro, estando presente em todas 

as organizacoes criminosas. E a pratica delitiva necessaria a manutencao do crime organizado, 

uma vez que transforma o dinheiro sujo em ganho legitimo, permitindo o seu investimento 

nos empreendimentos criminosos. 

Dito isto, e interessante trazer uma breve demonstracao da atuacao das organizacoes 

criminosas na pratica de alguns crimes, enquadrando-os nas tres ordens de crimes 

mencionadas. 

O trafico de entorpecentes e especie de crime principal praticado por inumeras 

organizacoes criminosas, haja vista ser uma atividade extremamente rentavel, servindo o 

dinheiro auferido com a venda da droga para sustentar o proprio crime organizado. O negocio 

com a droga nao se restringe a sua venda, uma vez que tambem e utilizada para a troca por 

bens roubados, de modo que os "negociantes" sejam beneficiados. Neste sentido, as palavras 

de Mendroni (2009, p. 190): 
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O negocio com a droga e realizado n3o somente pela venda, mas tambem na base de 
troca, de bens roubados. Como a producao da droga esta mais localizada na 
Colombia, Bolivia e alguns paises orientais, outras organizacoes entabulam negocios 
de troca de armas, veiculos e outros por droga, tornando-se um "bom negocio" para 
ambas as partes, na medida em que a droga vale menos no pais onde e produzida do 
que o bem pelo qual e trocada. 

Alem disso, o territorio da venda dos entorpecentes e dividido, sendo proibida a 

interferencia de uma organizacao criminosa nos "pontos" das outras. Sao fixados tambem os 

tipos de drogas negociados por territorio. Assim, uma determinada organizacao negocia uma 

determinada especie de droga em um determinado ponto de venda: 

Em geral, as organizacoes criminosas dividem o territorio da venda, n3o podendo 
uma interferir nos "pontos" das outras, sob pena de se desencadear uma "guerra" 
entre elas. Alem da divisao do territ6rio, dividem-se por tipo de droga. Entao uma 
determinada organizacao pratica o trafico de determinada droga em determinada 
regiSo. Sendo ai seu dominio territorial, a organizacao ate pode permitir o ingresso 
de outro tipo de droga por parte de outra organizacao, mas isso certamente ensejara 
uma "troca" por outro ponto, de dominio da organizacao alienigena, pela venda de 
outro tipo de entorpecente [...] (MENDRONI, 2009, p. 191). 

As extorsoes tambem sao especies de crime principal, atividade bem tipica das 

organizacoes criminosas, facilmente executavel diante do temor que a criminalidade 

organizada consegue impor as vitimas. Sao fontes de ganho seguro, mensal, que constitui o 

minimo de capital de giro das "empresas criminosas". 

Os criminosos ameacam as vitimas, notadamente empresarios e comerciantes, de 

acoes violentas, assassinatos e seqiiestros de parentes e amigos, ou ainda, de incendios e 

explosoes contra os seus estabelecimentos comerciais: 

Empresarios e comerciantes colaboram mensalmente com uma quantia 
predeterminada pelos integrantes da organizacao, sob pena de sofrerem atentados de 
toda a sorte: assassinatos, seqiiestros e ameacas de parentes e/ou amigos, explosoes e 
incendios contra as suas empresas e lojas etc. O empresario ou o comerciante se ve 
diante de uma situac3o quase insoluvel, pois acredita ate" conseguir gerar protecao 
para si e para seus parentes mais pr6ximos, mas n3o consegue abranger todo o seu 
rol de parentes e amigos, e tampouco consegue proteger todas as suas propriedades e 
estabelecimentos. Entao, ainda que tente criar uma "super-estrutura" de seguranca, 
acabara gastando mais dinheiro do que com a colaboracao. Tampouco acredita que 
revelando a extorsao a Policia conseguira desta a investigac3o necessaria e suficiente 
ao nivel de protecao almejado [...] (MENDRONI, 2009, p. 192). 

Outrossim, "vendem protecao", quer dizer, prometem proteger os empresarios de 

roubos, assaltos, das ameacas dos desafetos em troca do dinheiro da extorsao. Afirmam que, 
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"basta o colaborador dizer-lhe quern o esta incomodando [...], que eles praticam atentados, 

ameacas etc. [ . . . ]" (MENDRONI, 2009, p.193). 

As extorsoes sao praticas habituais das grandes organizacoes criminosas. No Brasil, os 

membros do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) conseguem 

obter dinheiro mesmo dentro dos presidios, fazendo ameacas por meio de telefone celular. 

As organizacoes criminosas tambem retiram proveitos das proibicoes legais, "quando 

o que esta proibido e praticado ou consumido por grande parte da populacao ou tolerado". 

(GOMES; CERVINI, 1995, p. 58-59), a exemplo dos jogos de azar e da prostituicao, ambos 

crimes principais. 

Os jogos acontecem em casas ou predios luxuosos, para onde sao convidadas 

determinadas pessoas. Estas, sabedoras daqueles que se encontram por tras das bancas (os 

chefes do crime organizado), nao ousam descumprir as obrigacoes contraidas. E uma 

atividade extremamente lucrativa, em que ha pouco gasto em comparacao aos lucros obtidos. 

Assim tambem ocorre com a prostituicao, que frequentemente aparece em exploracao 

conjunta com os jogos: 

A exploracao da prostituicao e executada a similitude da banca de jogo, vindo, no 
mais das vezes, em perfeita interacao. O jogador aposta e se diverte com garotas de 
programa. De qualquer forma, ha muitos que exploram apenas a prostituicao, 
exigindo um determinado valor para o cliente pela "apresentacao" da moca. Como 
os valores cobrados sao altos, o lucro ao final e consideravel [...]. (MENDRONI, 
2009, p. 198). 

Observa-se que as mencionadas atividades criminosas geram lucro em grande escala, 

motivo pelo qual foram classificadas como crimes principais dentro do ciclo criminal das 

organizacoes criminosas. 

Entre os crimes secundarios estao a corrupcao, as fraudes diversas, as ameacas e as 

agressoes. Sao praticas necessarias a execucao dos crimes principais, servindo-lhes de 

suporte, ao mesmo tempo em que possibilitam a perpetuacao das organizacoes criminosas. 

A corrupcao, como crime perpetrado contra a administracao publica, esta relacionada 

com a pratica de diversas outras atividades. Nas organizacoes criminosas evoluidas, a 

exemplo das que atuam no campo dos crimes de colarinho branco, atraves das fraudes em 

processos licitatorios, do superfaturamento de obras publicas e do desvio do dinheiro publico, 

pode ser classificada como crime principal. Entrementes, em outras organizacoes criminosas, 

nas quais sao cometidos crimes mais baixos, apresenta-se como crime secundario: 
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A pratica da corrupcao envolve praticamente todas as formas de organizacoes 
criminosas, das que agem no ambito dos crimes de colarinho branco, especialmente, 
e que podem envolver altos valores, mas tambdm naquelas que atuam na pratica de 
crimes mais baixos, como por exemplo de furto de veiculos para desmanche e/ou 
venda, ou falsificacoes de CNHs, com todo o envolvimento de funcionarios publicos 
[...] (MENDRONI, 2009, p. 195). 

A pratica da corrupcao mostra-se vantajosa as organizacoes criminosas, uma vez que 

"opera efeitos no subterraneo dos edificios publicos, agindo silenciosamente e causando 

efeitos desejaveis com incrivel rapidez" (MENDRONI, 2009, p. 194). 

As fraudes e falsificacoes diversas, de igual modo, sao aplicadas na execucao de 

varios crimes, e em especial, na pratica do crime de lavagem de dinheiro. Por meio da 

falsificacao de valores, a exemplo dos provenientes de negociacoes de objetos de arte, joias e 

imoveis, os criminosos conferem aparencia licita ao dinheiro do crime. Exemplifica Mendroni 

(2009, p. 195): 

[...] suponha-se que o agente criminoso obt£m US$ 100 em atividade de corrupcao e 
necessita Iimpa-los. Ele entao pode comprar uma casa que vale US$ 300 mil e 
declarar haver pago apenas US$ 200 mil. Entao Simula uma reforma qualquer ao 
custo daqueles US$ 100 mil, eventualmente obtem alguns documentos falsos e 
depois vende a casa pelos US$ 300 mil, declarando estes valores do negocio. Pronto, 
ele conseguiu "lavar" US$ 100 mil atraves de simulates de valores e compra, de 
reforma e de venda [...] 

Outrossim, as fraudes e falsificacoes sao empregadas na criacao de empresas ficticias 

ou de fachada. Tais empresas tambem servem a lavagem do dinheiro sujo do crime 

organizado. "[ . . . ] No caso do Brasil, nao seria exagero referir que a maioria das organizacoes 

criminosas esconde-se atraves de empresas de fachada e ficticias para realizar as suas 

atividades criminosas, conseguindo, com isto, imprimir uma aparencia de legalidade as suas 

atividades [...]". (MENDRONI, 2009, p. 195). 

Ademais, os documentos falsos, quer sejam publicos ou particulars, bem como as 

falsidades ideologicas, subsidiam a consumacao de outros negocios ilfcitos, como a venda de 

carros e cargas roubados. 

As ameacas e agressoes, por sua vez, sao praticadas pelo "baixo escalao" do crime 

organizado, para prevenir atitudes indesejadas ou obter vantagens. As ameacas geralmente 

nao deixam pistas, enquanto as agressoes imprimem as marcas do dano fisico. Na atuacao das 

mafias combinam-se as extorsoes e ameacas, seguidas das agressoes, pois se a vitima nao 

paga a quantia estipulada pelos criminosos, iniciam-se as ameacas, e caso nao surtam o efeito 

desejado (o pagamento do dinheiro exigido), geram as agressoes: 
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[...] O mafioso comparece ao estabelecimento comercial ou industrial e apenas 
adverte o responsavel para que nao "falte" com a "divida". Da-lhe um prazo, 
normalmente muito curto, de um ou dois dias para pagar o valor cobrado 
mensalmente. Na segunda oportunidade, nao sendo efetuado o pagamento, o 
empresario e agredido, violentamente [...] 
Em outras oportunidades, ameacas sao realizadas de forma velada, indireta. Ja se 
constataram exemplos como a morte de algum bichinho de estimacao (um gato 
enforcado, por exemplo), e colocado dentro do quarto da vitima; telefonemas de 
advertencia ("cuidado", ou "atencao"); telefonemas com musica funebre ou 
meramente com silencio, ou com o barulho do gatilho da arma; o envio de uma 
boneca dentro de uma caixa (representando um caixao); mensagens atraves de filhos 
das vitimas; faixas ou cartazes etc. Outras vezes a ameaca em torn de cinismo, como 
palavras de "estimulo", como "continue assim", ou "a sociedade confia em voce", se 
eu tivesse dois lindos filhos como voce faria exatamente a mesma coisa, agindo 
contra o mal", "temos algo em comum, a minha mulher tambe"m freqiienta o mesmo 
cabeleireiro que a sua esposa" etc. (MENDRONI, 2009, p. 196). 

O crime de terceira ordem do ciclo criminal e sempre a lavagem de dinheiro. E o crime 

que alimenta a criminalidade organizada, pois permite que os valores ilicitos, depois de 

inseridos no sistema economico ou financeiro, sejam aplicados nas organizacoes criminosas. 

A sua conceituacao, bem como o processo de lavagem, serao tratados em momento proprio. 

Sanctis (2009, p.8) afirma que "uma nota caracteristica do crime organizado e o 

investimento em atividades legitimas, ate por um motivo tao pouco nobre como a necessidade 

de lavar os capitals ilicitamente obtidos". 

Em seus "empreendimentos" as organizacoes criminosas mesclam atividades ilicitas e 

licitas. Os negocios licitos servem ao recebimento do dinheiro de origem criminosa, a 

exemplo de empresas legalmente constituidas que pouco desenvolvem as atividades a que se 

propoem. A pequena quantidade de dinheiro licito e misturada ao dinheiro ilicito, o que 

dificulta a selecao dos ganhos e, por conseguinte, a investigacao e persecucao criminal. 

As organizacoes criminosas podem assumir diversas formas, mas, em regra, o seu 

ciclo criminal estabelece-se pelas tres ordens de crimes aqui abordadas, podendo variar a 

classificacao dos crimes em principais ou secundarios, a depender das organizacoes que os 

pratiquem, apresentando-se a lavagem de dinheiro sempre como o crime de terceira ordem. 

2.4 ORGANIZAQOES CRIMINOSAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

As organizacoes criminosas nao sao produtos do seculo passado, pois ha muito tempo 

existem grupos que de forma hierarquica e organizada praticam crimes com objetivo de 

auferir lucros, "um bom exemplo de tal preexistencia sao os piratas, que saqueavam navios 
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carregados de mercadorias tal como se observa hoje com o roubo de cargas." (CAMPOS; 

SANTOS, 2010, p.4). 

No inicio dos seculos X V I e XVI I surgem as Mafias Italianas e a Yakusa japonesa, 

que se levantavam como formas de defesa contra o abuso do poder por aqueles que o 

detinham, verdadeira expressao das organizacoes criminosas internacionais classicas. 

Quanto ao aparecimento do crime organizado no Brasil, ha controversias. Alguns 

defendem que remonta aos seculos XIX e XX, epoca em que despontava, no sertao 

nordestino, o cangaco, cuja atuacao era direcionada contra os jaguncos e capangas dos 

grandes fazendeiros. O cangaco e identificado como uma organizacao criminosa pela sua 

estrutura hierarquica, pelas suas praticas delitivas a fim de obter lucros e pela corrupcao de 

chefes politicos influentes e de policiais. 

Outros atribuem o inicio da criminalidade organizada ao surgimento do jogo do bicho, 

ou melhor, a sua proibicao. O jogo do bicho foi idealizado pelo Barao de Drumond com o 

objetivo de salvar os animais do Jardim Zoologico do Rio de Janeiro, entrementes, diante do 

apreco popular pelo jogo e da proibicao legal, passou a ser gerenciado por grupos organizados 

mediante a corrupcao de policiais e politicos (SILVA, 2003, apud CAMPOS; SANTOS, 

2010, p.7). 

Nas decadas de 70 e 80, no interior dos presidios brasileiros, nascem organizacoes 

criminosas da juncao dos presos politicos e presos comuns. Aqueles ocupavam os presidios 

brasileiros em razao da ditadura militar, que com a Lei de Seguranca Nacional, condenava os 

que nao aceitavam ou nao se submetiam ao regime imposto. 

Os presos politicos passaram a ensinar aos presos comuns taticas de guerrilha, forma 

de organizacao, hierarquia de comando e clandestinidade. Estes comecaram a organizar a sua 

atuacao, obtendo sucesso na pratica dos atos ilfcitos, o que fez surgir grupos criminosos como 

o atual Comando Vermelho. 

Dito isto, nas linhas que se seguem, sera realizada uma breve analise de algumas 

organizacoes criminosas internacionais classicas, bem como das organizacoes criminosas 

nacionais de maior expressao, quais sejam, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da 

Capital. Dentre as organizacoes criminosas internacionais classicas estao as mafias italianas, 

as mafias chinesas, as mafias norte-americanas e as mafias japonesas. 

A mafia italiana surgiu da uniao de cidadaos de Palermo, contrabandistas, ladroes, 

agricultores, advogados, que especializados na pratica da violencia, cometiam delitos com a 

finalidade de acumular poder e riqueza. 
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Estabelece-se inicialmente como uma sociedade de camponeses, mais de 100 (cem) 

mil homens que se organizam contra o poderio de Roma. Diante da miseria das regioes do sul 

da Italia no final do seculo XIX e inicio do seculo XX, ocorre o alargamento do movimento 

criminoso para fora da Sicilia. Em decorrencia disto, a denominacao mafia italiana passa a 

abranger a Cosa Nostra, a Camorra, Ndrangheta e a Sacra Corona Unita. Aqui serao feitas 

algumas consideracoes a respeito da Cosa Nostra, "a maior e mais poderosa Mafia, com 

aproximadamente 180 elas, 5.500 homens de honra e 3.500 soldados [.. .]". (MENDRONI, 

2009, p. 292). 

A Cosa Nostra permaneceu na Sicilia, zona da tradicional atuacao da mafia italiana, 

mas os seus fundamentos ideologicos expandiram-se para as regioes do mundo onde existiam 

imigrantes de origem siciliana, calabresa e da campania. 

Ser um mafioso significava ser um uomo d'onore, um homem de honra. Esta se 

sobrepoe as leis e revela a propria justica, quanto mais honrado, mais poderoso o homem. A 

honradez demonstra-se pela protecao a imagem das mulheres da familia, filha, irma ou 

parente proxima, sendo o seu apice a pratica de homicidio. A Cosa Nostra conserva-se uma 

mafia agraria, com economia fundada no campo, ate os fins dos anos 1950. Depois surge a 

fase urbana empreendedora, com a sua insercao no ramo da construcao civil, o que acontece 

ate os anos 1960. 

Em 1970 desponta uma mafia-financeira, envolvida com o contrabando de cigarros, a 

corrupcao em obras publicas, e posteriormente, o trafico de entorpecentes e de armas, estas 

duas ultimas atividades criminosas geraram acumulacao de grandes capitals, investidos no 

sistema financeiro, em paraisos fiscais. Entre os anos de 1940 e 1990, passou a controlar as 

eleicoes na Sicilia, elegendo a maioria no parlamento e, por conseguinte, conquistando certo 

poder junto a capital Roma. Infiltraram-se tambem nos mercados imobiliarios e de transporte, 

especialmente no maritimo, no de exportacao e importacao, no entanto, sem abandonar a 

pratica de furtos e assaltos. 

A Cosa Nostra controlava o territorio onde estava inserida, no qual nenhuma atividade 

criminosa poderia ser desenvolvida sem a anuencia do seu representante. Havia tambem a 

venda de "protecao", tanto para as atividades legais como para as ilegais. "[. . .] Aqueles que 

pagam, recebem a protecao dos mafiosos. Os que nao pagam sao por eles fortemente 

intimidados e posteriormente agredidos". (MENDRONI, 2009, p.296). 

A estrutura da Cosa Nostra tem por celula base a familia, cada uma exercendo 

dominio sobre um bairro ou cidade inteira. A familia e constituida de soldados, e os seus 

componentes elegem o "capofamiglia". Tres ou mais familias territorialmente contiguas 
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formam um mandamento, e nomeiam um "capomandamento". Dentro desta estrutura ainda 

encontra-se o "Comissione" e o "Interprovinciale". Este e uma especie de colegamento 

hierarquico superior, de carater secreto e misterioso, aquele, um orgao colegiado de esfera 

provincial, que assegura o cumprimento das suas normas. (MENDRONI, 2009, p. 294). 

Os membros da Cosa Nostra sao escolhidos de forma rigida e criteriosa, submetendo-

se a rituais especificos. Devem ser "especialmente discretos, obedientes e espertos no uso da 

violencia. [...] muito observador e saber comunicar-se por meio de codigos". (MENDRONI, 

2009, p.296). 

A Cosa Nostra ainda existe, e na sua atuacao combina novas estrategias com alguns 

valores antigos. Tendo em vista a prisao de varios de seus membros, incluindo alguns lideres, 

"[. . .] a Cosa Nostra compartimentou-se, reduzindo ao maximo o contato entre os integrantes e 

principalmente entre as familias, existindo pouco contato entre elas. A relacao entre as 

familias praticamente se exauriu, e cada uma segue o seu proprio caminho criminoso". 

(MENDRONI, 2009, p.300). 

As mafias chinesas desenvolveram-se na China, territorio principal, e de forma 

diferenciada em Taiwan, Hong Kong e Macau. No intuito de mostrar a operacao dessas 

mafias, serao feitas algumas ponderacoes sobre o seu desenvolvimento na China. 

Antes da liberacao economica da China existiam duas organizacoes criminosas 

principais, Quing Gang e Hun Mun, alem de gangues regionais, que com o apoio do governo 

praticavam falsificacoes de produtos, venda de entorpecentes, trafico de pessoas, assassinatos, 

roubos, seqiiestros, jogos de azar, prostituicao etc. Ingressaram tambem na industria de 

entretenimento e filmes. 

Essas organizacoes foram praticamente extintas em 1949, diante de uma certa 

liberacao economica da China. Alguns representantes migraram para Taiwan, Macau e Hong 

Kong, permanecendo outros na China, praticando crimes diversos. 

Com a fundacao da Republica Popular da China, o governo passou a agir mais 

severamente contra as organizacoes criminosas. As Triades, termo generico que identifica as 

mafias chinesas transnacionais, voltaram a atuar apos 40 (quarenta) anos, encontrando novas 

oportunidades no territorio chines. 

Atualmente as mafias chinesas revelam-se em tres modalidades de organizacoes 

criminosas, as Triades, Underground-type criminal groups e Group Crimes. Mendroni (2009, 

p. 329-330), elenca as Triades chinesas mais importantes. Segue as consideracoes do autor 

referentes a duas delas: 
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Sun Yee On (Vertente Nova Paz): Trata-se de uma Triade tradicional hierarquizada, 
regrada e disciplinada. Criada em 1919, com base em Hong Kong, atualmente tern 
algo em torno de 45.000 e 60.000 integrantes. Tern grande penetracao no entorno 
asiatico, no circulo do oceano pacifico, em Macau, Tailandia, Vietna e Australia. No 
continente americano, sua principal influencia e nos Estados Unidos, em especial 
nas cidades de Boston, Los Angeles, Miami, New York, FiladClfia, Portland e SSo 
Fancisco, mas tambem no Canada (em Edmont, Ottawa, Toronto e Vancouver), e 
ainda na Republica Dominicana. Investe milhoes de doiares de dinheiro lavado em 
bares e restaurantes ao redor de Hong Kong e na indurtria do cinema. 
Astuciosamente, tambem investe muito dinheiro reciclado na recuperacao de portos 
e aeroportos que, em contexto com a corrupc2o de agentes publicos, lhe permite a 
facilitacSo de trafico internacional de drogas e de pessoas. 

Tai Hum Tsai (Grande Circulo): e a unica considerada de grande porte na China 
Continental. Embora os dados nao sejam muito seguros, estima-se que seja 
composta de aproximadamente 5.000 afiliados. Especula-se que tenha sido criada 
por ex-guardas vermelhos da antiga China Comunista e subdividida em quatro 
grupos. Tern campo de atuac§o na Autralia e em Hong Kong, alem do Canada, onde 
exerce forte pratica de trafico de pessoas, ingressando no pais imigrantes ilegais. 

Os grupos criminosos e gangues denominados de Underground-type criminal groups, 

de modo diverso das Triades, atuam de forma regionalizada, ou seja, em uma provincia ou na 

cidade. Apresentam uma estrutura organizada e hierarquica, onde existe uma escolha 

criteriosa de seus membros, com especial ritual de iniciacao. Tambem sao verificadas formas 

de punicao para aqueles que violarem as normas, e alguns dos integrantes utilizam codigos e 

simbolos proprios. 

Esse tipo de organizacao pratica uma diversidade de crimes, como seqiiestros, 

extorsoes, estupros, homicidios, roubos, fraudes, contrabando, trafico de entorpecentes, 

prostituicao, trafico de pessoas, infiltracao nas concorrencias publicas, lavagem de dinheiro 

etc. Diante de sua capacidade de expansao, armamento diversificado, contando com meios de 

locomocao e sofisticado sistema de comunicacao, "tendem a se transformar, em breve, em 

organizacoes criminosas maiores, quica multinacionais, tornando-se cada vez mais 

perigosas". (MENDRONI, 2009, p. 331). 

Os Group Crimes, por sua vez, sao as novas organizacoes criminosas asiaticas, 

possuem associados nacionais e internacionais, apresentam uma estrutura volatil, sem a 

rigidez dos modelos antigos, movimentam-se com extrema facilidade, trocam de membros 

rapidamente e adaptam-se as circunstancias locais. Nao ha uma perpetuacao do grupo, sendo 

criados, frequentemente, novos grupos, cujos membros nao conhecem os nomes e enderecos 

uns dos outros. 

O lider e uma especie de criminoso profissional, com uma "qualificada" vida 

pregressa, conhecedor das brechas e lacunas legais e com alta capacidade para escapar das 



32 

punicoes. Mendroni (2009, p.334), analisando a estrutura dessa organizacao criminosa, 

assevera: 

Nota-se que esta estrutura e idealizada exatamente para dificultar a ac3o da Policia e 
da justica, pois os seus integrantes, mais especialmente os lideres, reunem papel 
diversificado, comandam a pratica de crimes da mais variada natureza, auferem as 
vantagens proporcionadas e se desmantelam, passando a agir em outra localidade. 
Se algum dos integrantes vier a ser preso, dificilmente podera (sabera) colaborar 
com a Policia, inclusive pelo real desconhecimento da identificacao e moradia de 
demais companheiros e especialmente dos lideres. 

As mafias norte-americanas possuem relacao direta com a imigracao ocorrida ao longo 

dos seculos XVII I e XIX. A chegada de imigrantes, em especial irlandeses, ingleses, 

escoceses e italianos, resultou no crescimento das cidades com a instalacao da "cultura" das 

gangues, e a formacao de organizacoes criminosas. 

Nova York tinha se tornado um lugar de muitas oportunidades e que oferecia 

qualidade de vida. No entanto, a grande quantidade de pessoas que chegava a cidade em curto 

espaco de tempo, foi gerando uma classe de excluidos, e muitos se uniram em bandos para 

praticar roubos. 

Ao passo que as gangues se estabeleciam na politica e na economia, controlando 

negocios como a prostituicao e a "venda de protecao", formando grupos espalhados, mas sem 

uma consideravel estrutura organizacional, os italianos e irlandeses iniciavam uma forma de 

criminalidade organizada nos EUA. 

A criminalidade organizada buscou apoio inicial nos sindicatos de trabalhadores "que 

lhes proporcionavam campo fertil de importantes veiculos para o desenvolvimento das 

atividades criminosas, especialmente extorsao e usura, e posteriormente para infiltracao no 

controle administrativo dos depositos de lixo [. . .]" (MENDRONI, 2009, p.338). 

Nos anos 1920, as organizacoes criminosas se colocaram em posicao de influencia 

economica, politica e social, com o comercio de bebidas alcoolicas, proibido pelo Governo 

Federal com a aprovacao da "Lei Seca". O mais notorio dos negociantes de bebida alcoolica 

foi Al Capone, "que controlava algo em torno de 70% daquele comercio na area de sua 

atuacao, a cidade de Chicago, tendo formado associacoes com alguns outros criminosos 

[...]"(MENDRONI, 2009, p.338). Organizacoes criminosas provenientes da regiao sul da 

Sicilia tambem se estabeleceram nos EUA, a exemplo das famiglias BonannoAos Columbo e 

dos Gambino. 

A Yakusa japonesa manifestou-se no seculo X V I I , atraves dos kabuki-mono, tambem 

conhecidos como hatamoto-yakko. Eram samurais rebeldes que viviam fora das cidades e se 
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organizavam em gangues. No entanto, em sua coniiguracao atual, a Yakusa guarda maior 

semelhanca com os machi-yakko, inimigos dos hatamoto-yakko, que praticavam contra estes 

uma serie de ataques. Constituiam-se em um bando de jovens que viviam nas cidades, 

pertencentes a camada dos artesaos, donos de negocios e clerigos, praticavam jogos e 

mantinham um relacionamento fechado com os seus lideres. Os machi-yakko, em epoca mais 

recente, teriam sido substituidos pelos Chivalrous commoner, cujos integrantes eram 

bombeiros aposentados, detetives policiais, lideres de sindicatos de trabalhadores, etc. 

Na Yakusa vigora uma ideologia propria, denominada de oyabun-kobun, ou "regras de 

pai/regras de filho", "[ . . . ] significa obediencia inquestionavel, proporciona recomendacoes e 

conselhos, protecao e ajuda e, em reciprocidade estabelece pagamentos ou auxilio financeiro 

sempre que necessario for." (MENDRONI, 2009, p.347). Outrossim, e ultranacionalista e 

conservadora em termos de politica estrangeira, revelando-se anticomunista. A sua estrutura e 

fixada em formato de familias, havendo divisao hierarquica trifasica, a saber, administracao 

formal hierarquica; hierarquia formada pelo modelo tradicional japones caseiro e hierarquia 

interna entre os grupos: 

Sua estrutura ainda e referida em formato de familias, com divisao hierarquica 
trifasica: (1) administrac§o formal hierarquica; (2) hierarquia formada pelo modelo 
tradicional japones caseiro e (3) hierarquia interna entre os grupos. As funcSes sao 
as seguintes: kumi-cho (boss, cabeca da familia); saiko-kanbu (executivos senior); 
kanbu (executivo); kumi-in (soldados); e jun-kose-in (trainee). Na categoria dos jun-
kose-in estao tambem inseridos os colaboradores e pretendentes, como kigyo-shatei 
(irmaos de negocios). (MENDRONI, 2009, p.348) 

Os integrantes da Yakusa seguem rigorosas regras de conduta. Nao podem 

desobedecer seus superiores hierarquicos; nao podem trair a organizacao ou seus demais 

componentes; nao podem entrar em conflito com outros membros ou provocar desarmonia; 

nao podem se apossar de fundos da organizacao, e nao podem tocar ou desejar a mulher de 

outro membro. (MENDRONI, 2009). 

Engloba atualmente cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) a 3.000 (tres mil) 

diferentes grupos criminosos, os quais atuam principalmente no Japao, no Havai e na costa 

oeste dos EUA, praticando exploracao de jogos de azar, trafico de entorpecentes e de armas, 

fraudes, prostituicao, lavagem de dinheiro, trafico de pessoas. "As organizacoes criminosas da 

Yakusa sao experts na pratica de trafico de mulheres, freqiientemente tambem de 

adolescentes, para servirem como escravas sexuais." (MENDRONI, 2009, p.351). 
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Da atuacao internacional das organizacoes criminosas, parte-se para a criminalidade 

organizada nacional, atraves de algumas consideracoes sobre duas organizacoes de forte 

expressividade, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. 

O Comando Vermelho surge nas decadas de 70 e 80, no presidio de Bangu I , no Rio 

de Janeiro, como forma de conter as atrocidades cometidas contra os presos e para assegurar 

os seus direitos. O Brasil vivia sob o dominio do governo militar, o qual na tentativa de 

despolitizar as acoes armadas da esquerda, passou a encara-la como um banditismo comum. 

Ao nivelar o militante ao bandido, o Estado cometeu um grave erro, que resultou na criacao 

do Comando Vermelho. (AMORIM, 2005, apud CECCATTO, 2006). 

Campos e Santos (2010, p.9), ao estudarem acerca da origem do crime organizado 

nacional nas prisoes, levantam a seguinte hipotese: 

O Crime Organizado teria surgido nos moldes atuais, nas prisSes das decadas de 70 
e 80 do seculo passado, a partir da associacao de presos politicos e presos comuns, 
que ainda hoje "trabalham" em regime de parceria, sendo aqueles - os antigos 
presos politicos - os verdadeiros "cabecas" das organizacOes criminosas. Isso n3o 
significa que todos os presos politicos daquela epoca tenham participado deste 
esquema, mas sim apenas aqueles que viram na execucao de atividades criminosas 
algo mais promissor que a luta politica. 

Na convivencia com os presos politicos, os presos comuns aprenderam taticas de 

guerrilha, de atuacao organizada e de hierarquia de comando, que aplicadas nos assaltos a 

bancos cometidos pelos membros da organizacao do lado de fora dos presidios, trouxeram 

resultados satisfatorios. 

Nesta epoca, chegava a cocaina ao Rio de Janeiro, trazida da Bolivia, do Peru e da 

Colombia para exportacao aos paises ocidentais e para o consumo local. Os assaltantes de 

bancos, membros do Comando Vermelho, perceberam os grandes lucros que poderiam ser 

alcancados com o comercio da droga. (DOWDNEY, 2003). 

Diante disto, os valores auferidos com a pratica dos assaltos passaram a financiar as 

fugas dos presos, bem como um movimento organizado de comercializacao de drogas. 

Iniciou-se, assim, o estabelecimento do territorio de atuacao do Comando Vermelho, 

encontrando base nas bocas de fumo das favelas cariocas. 

Firmou-se um grupo hierarquicamente estruturado, organizado por divisao de tarefas. 

Uns defendiam os pontos de venda, outros defendiam as comunidades vizinhas de invasoes, e 

os demais empacotavam e vendiam as drogas. Neste sentido, complementa Dowdney (2003, 

p.26): 
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[...] Bocas de fumo tradicionais, com base nas favelas e trabalhando com maconha, 
foram entendidas como base ideal para a venda da cocaina a varejo, e os membros 
do Comando Vermelho comecaram a organizar a si mesmos e seus territorios nas 
favelas, dentro de uma estrutura imprecisa de apoio mutuo. A fim de monopolizar o 
mercado, armas e dinheiro eram emprestados aos membros para a compra de um 
primeiro carregamento de cocaina e, assim, para assumir bocas de fumo existentes 
ou criar novas bocas, sob a bandeira coletiva do Comando Vermelho, em troca de 
uma porcentagem dos lucros futuros. Quadrilhas hierarquicamente estruturadas 
foram implantadas nas favelas para defender pontos de venda e as comunidades 
vizinhas contra invas5es policiais ou ataques de "neutros", e entre 1984 e 1986 
comecaram a surgir os primeiros soldados do trafico. 
Repetida de modo quase identico em diferentes territorios de favela, a organizacao 
local era baseada em necessidades militares de defesa e invas3o e na divisao do 
trabalho para empacotamento e venda da droga. Esta estrutura permanece 
basicamente sem modificacao ate hoje. Durante esse periodo, o trafico ficou sendo 
conhecido como "o movimento" e o papel do dono na comunidade tornou-se um 
posto quase exclusivo dos traficantes [...] Cada dono estava em sintonia com outros 
donos, tambem pertencentes ao Comando Vermelho, e assim, na sua origem, o 
Comando Vermelho pode ser visto como uma rede de atores independentes afiliados, 
e nao como uma organizacao rigidamente hierarquica com uma unica figura central. 

Percebe-se que a estrutura organizacional do Comando Vermelho baseia-se na difusao 

do comercio de drogas por uma rede de quadrilhas interligadas, as quais estabelecem bases 

territorials proprias, com a insercao dos donos e soldados traficantes, estes, forcas locais 

legitimas, responsaveis pela ordem no seio das comunidades. (DOWDNEY, 2003). 

O Comando Vermelho fixa-se como importante ator do trafico de entorpecentes no 

territorio brasileiro, e para que o trafico continuasse prosperando, fazia-se necessario o apoio 

da comunidade e de politicos: 

O crime organizado relaciona-se diretamente com politica. No Brasil, quando o 
Comando Vermelho assumiu o controle de quase 70% dos pontos-de-venda de 
drogas, se constituiu numa especie de governo paralelo das comunidades pobres. No 
entanto, para se relacionar diretamente com a politica e afirmar sua hegemonia, o 
CV matou pelo menos treze lideres comunitarios nos bairros pobres do Rio. Essa 
estrate"gia foi realizada para que os criminosos pudessem nomear novos lideres 
comunitarios, ja que as associacoes de moradores s3o interlocutoras naturais com o 
poder publico, s3o canais de negociacao dos interesses locais. Formou-se um 
sistema hegemonico dentro das favelas. (AMOR1M, 2005 apud CECCATTO, 2006, 
p. 13). 

No dominio das favelas do Rio, os lideres do Comando Vermelho viam a oportunidade 

de infiltrar-se na politica brasileira, atraves do "jogo da barganha", conseguindo facilidades 

para desenvolver ainda mais o narcotrafico e, por conseguinte, o seu poderio e riqueza. E 

indubitavel que os morros sao redutos eleitoreiros, sendo de interesse dos candidatos politicos 

o estabelecimento de negociacoes com a sua populacao, a qual, levada pela ideologia dos 

"donos do morro", erguem propostas em favor do crime organizado. 
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A criminalidade organizada passa a exercer influencia nas instituicoes do Estado, ao 

mesmo tempo em que estabelece um "Estado Paralelo", oferecendo as "suas comunidades" os 

servicos que deveriam ser prestados pelo Poder Publico: 

O crime organizado ocupa as lacunas de assistencia social que o Estado vai 
deixando para tras, ao sabor da crise economica ou da insensibilidade politica. A 
dominacik) sobre as comunidades pobres passa quase que necessariamente por esse 
tipo de estratigia ate porque o bandido mora na favela e e mais permeavel as 
reivindicacOes do morador. A postura paternalista se mistura - ate mesmo se 
confunde com a aplicacao da 'lei do cao'. O favelado tambem compreende isso, 
numa aceitaccio de que a violencia e natural num segmento da sociedade que ja vive 
mesmo sem leis. A marginalizacao produz esse fenomeno social, etico e politico. 
(AMOR1M, 2005 apud CECCATTO, 2006, p. 14). 

Ademais, o Comando Vermelho "emprega" milhoes de moradores das favelas 

cariocas, notadamente adolescentes e criancas, pagando salarios bem mais atraentes do que os 

oferecidos pelos empregos formais, alem de desenvolver nos mesmos uma falsa ideia de 

poder, revelada na cultura da violencia. (CECCATTO, 2006). Tais criancas e adolescentes 

integram uma nova face do Comando Vermelho, o Comando Vermelho Jovem, responsavel 

pelas acoes mais violentas do crime organizado no Rio de Janeiro: 

[..] a geracao de criminosos que assaltava bancos para fazer mutirao em suas 
comunidades n3o mais existe, foi suprimida por uma geracSo violenta que cresceu 
achando que violencia social e sinonimo de liberdade, paz e justica. Vale ressaltar 
que dentro do Comando Vermelho existe uma subdivis2o que recebe o nome de 
Comando Vermelho Jovem e e" responsavel pelas acoes mais violentas executadas 
pelo Crime Organizado no Rio de Janeiro. Ao que consta, os componentes desta 
subdivisao s5o totalmente irresponsaveis e inconseqiientes, usam a filosofia do 
terror. E com certeza composto por aquela parcela da populacao que gerada sob o 
signo da violencia desconhecem outra linguagem senao aquela. (CAMPOS; 
SANTOS, 2010, p . l l ) . 

O combate ao crime organizado torna-se cada vez mais dificil, haja vista que o 

Comando Vermelho, alem de firmar uma economia clandestina por meio da geracao de 

emprego, e fixar as bases de um Estado Paralelo, passa a compor o crime organizado 

transnacional, aumentando ainda mais os seus lucros: 

O Comando Vermelho teve como marco de sua insercao no cenario mundial o 
momento em que a mafia italiana chegou a America do Sul com o intuito de 
organizar o negocio mais lucrativo do mundo, o trafico de drogas, quando o CV se 
mostra um ponto na rede do crime organizado transnacional, com a funcao de 
distribuidor para Estados Unidos e Europa. (CECCATTO, 2006, p. 13). 
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0 Primeiro Comando da Capital (PCC), por sua vez, iniciou a sua expansao no ano de 

1994, no Presidio de Seguranca Maxima anexo a Casa de Custodia e Tratamento de Taubate, 

com o objetivo de defender os direitos dos encarcerados no pais, reivindicando melhorias das 

suas condicoes. 

A organizacao transparece a imagem de uma "irmandade constituida a partir de uma 

experiencia comum de privacao, sofrimento, opressao e injustica entre os irmaos [. . .]" (DIAS, 

2009, p. 4), manifestando o desejo de combater a coacao sofrida pelos presos no sistema 

penitenciario paulista, e de vingar a morte de varios outros no "massacre de Carandiru". 

O processo de expansao e consolidacao do PCC pode ser dividido em tres fases, quais 

sejam, a fase de expansao, a fase de consolidacao, e a fase de estabelecimento de uma gestao 

prisional. Em cada uma vislumbra-se uma mudanca de atuacao da organizacao criminosa. 

(DIAS, 2009). 

A fase de expansao foi marcada por diversas rebelioes, o aumento de resgates de 

presos, assassinatos no interior das prisoes e fugas, o que demonstrava a atuacao organizada 

do grupo, a sua capacidade de planejamento e a pratica da corrupcao: 

Al£m das rebeliOes, o aumento das acSes de resgate de presos - que demandam 
organizacao e posse de pesado armamento - , do numero de assassinatos no interior 
das prisdes e de fugas espetaculares evidenciavam nao so a capacidade de 
planejamento da faccao, mas tambem seu potencial corruptor, possibilitado pelos 
lucros auferidos do trafico de drogas e de outros crimes empreendidos por membros 
da organizacao, como seqiiestros e roubo a bancos. (DIAS, 2009, p.3). 

O Estado apenas reconheceu a existencia do PCC depois do acontecimento da 

"megarrebeliao" de 2001, realizada simultaneamente em 29 (vinte e nove) unidades 

prisionais, do que decorreu o fortalecimento da organizacao e sua disseminacao. 

A fase de consolidacao estabeleceu-se com a crise penitenciaria de 2006, quando 74 

(setenta e quatro) unidades prisionais rebelaram-se, e ataques as forcas de seguranca foram 

empreendidos no lado de fora das prisoes. Nesta fase o PCC utiliza-se de elementos 

simbolicos manifestados especialmente nos rituais de aceitacao, nas punicoes atribuidas aos 

infratores das normas da organizacao, e na execucao dos rivais, para manter o seu poder 

interno: 

[...] os rituais de batismo e as formas de execucao de inimigos e traidores foram por 
muito tempo carregados de elementos simbolicos, essenciais no processo de 
consolidac<fo do poder da faccao e de justificacao da violencia por ela exercida. 
[...] 
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As execucOes de rivais ou de membros dos grupos acusados de transgredir as regras 
da organizacao pode se realizar de diversas formas, dependendo do contexto no qual 
a execucao ocorre. [...] Sempre que a ocasiao favorece, por^m, as execucoes 
comandadas pelo PCC contem simbolos que marcam e reforcam o poder da faccao 
criminosa. As rebeliSes sao as ocasiSes mais favoraveis (mas n§o as unicas) a esta 
demonstracao de poder atraves da crueldade dos suplicios sobre o corpo dos 
condenados. A decapitacSo e (ou era) uma das marcas do PCC nas execucoes dos 
membros de outras organizacoes. No entanto, outras marcas simbolicas sob o corpo 
dos condenados sao registradas, como: olhos arrancados (dos traidores), cadeado na 
boca (delatores), coracao arrancado (inimigos). (DIAS, 2009, p. 4). 

Na atual fase de gestae- prisional, iniciada em meados de 2006, as acoes da 

organizacao criminosa tern perdido o seu carater simbolico, assumindo um aspecto mais 

racional. As mudancas sao evidentes por meio da implantacao de um corpo funcional e da 

elaboracao de um codigo normativo, pela mudanca na forma de matar, e por uma nova 

configuracao organizacional (DIAS, 2009). 

Desde a expansao do PCC foi elaborado um codigo normativo, compilado no estatuto 

da organizacao, bem como fixado um quadro funcional, incumbindo-lhe zelar pela aplicacao 

das regras estabelecidas. 

O estatuto e uma lista de principios da organizacao criminosa, na qual estao inseridos 

os ideais de "lealdade, respeito e solidariedade", o incentivo na luta pela "liberdade, justica e 

paz", e o clamor por melhores condicoes no sistema prisional brasileiro. (COSTA, 2009, 

p.31). Frequentemente regras lhe sao acrescidas, a exemplo da proibicao do uso de crack 

dentro dos presidios, e do porte de instrumentos cortantes. 

No que concerne ao quadro funcional, ocorreu uma maior diferenciacao, decorrente do 

crescimento da faccao dentro e fora das unidades prisionais, bem como da diversificacao de 

suas areas de atuacao. (DIAS, 2009). A titulo de ilustracao, no interior dos presidios podem 

ser encontrados os disciplina, os sintonia e o piloto geral, ou disciplina geral. 

Os disciplina sao os responsaveis pela manutencao da ordem em determinado setor do 

presidio. Os sintonia, por sua vez, sao aqueles que transmitem as informacoes, observando se 

houve mudanca na rotina do estabelecimento prisional. O piloto geral, ou disciplina geral, e o 

posto mais alto da hierarquia local. 

A forma de execucao tornou-se mais "racional", pois foram extintas as mortes a golpes 

de facas e estiletes. O enforcamento e a overdose passaram a ser os metodos mais adotados, 

com vistas a simular o suicidio, ou morte por parada cardiaca. Destarte, cumpre-se a punicao 

imposta aos rivais, e evitam-se os questionamentos sobre a autoria do crime. "Enforcamento, 

overdose, parada cardiaca: ninguem se dara ao trabalho de investigar em pormenores esses 
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casos, ainda que todos - funcionarios, direcao, Estado - saibam que se trata de assassinate e 

nao de morte natural." (DIAS, 2009, p.8). 

Alem disso, uma nova configuracao organizacional foi fixada, o que ocorreu com 

ascensao de Marcola ao poder. Deixou-se de lado a forma piramidal de distribuicao do poder 

e implantou-se o modelo celular. Este consiste na existencia de "varios niveis intermediaries, 

que dividem o poder de acordo com a regiao em que se encontram, e prestam contas apenas a 

cupula". (DIAS, 2009, p.9). 

Impende ainda mencionar os principais crimes praticados pelo PCC, a saber, roubos a 

bancos e a carros de transporte de valores, extorsoes de familiares de preso, extorsao mediante 

seqtiestro, e trafico ilicito de entorpecentes com conexoes internacionais. (CAMPOS; 

SANTOS, 2010, p. 12). 

Nos dias hodiernos o PCC ocupa a posicao de maior faccao criminosa do pais, tendo 

em vista que diante do enfraquecimento do Comando Vermelho, ganhou campo na 

comercializacao de drogas. 

Por ultimo, imperioso destacar o surgimento de novas modalidades de criminalidade 

organizada, transnacionais, grandes, medias, pequenas e ate mesmo grupos temporarios, 

resultantes da incontrolavel aceleracao da globalizacao, do surgimento dos meios sofisticados 

de tecnologia e comunicacao e da facil locomocao das pessoas. 

Por escapar do padrao de organizacao criminosa aqui apresentado, alguns comentarios 

devem ser feitos a respeito dos grupos temporarios atualmente existentes, os quais se 

assemelham aos Group Crimes, surgidos na China. Sao "grupos menores, com menos 

integrantes, mas exclusivamente de especialistas em determinados setores, voltados 

especificamente para a atividade criminosa pretendida". (MENDRONI, 2009, p.47). 

A sua atuacao da-se, como a propria denominacao revela, de forma temporaria. Assim, 

auferido o lucro pretendido, o grupo dissolve-se, passando os seus membros a compor outro 

grupo pequeno, com outros criminosos, em outro local. 

Ademais nao praticam atividades diversas, especializando-se em uma unica atividade 

criminosa, a qual e exercida apenas por experts. "Os integrantes experts se reunem, por 

exemplo, em informatica, mercado financeiro, da atividade primaria pretendida e praticam os 

delitos em um determinado ponto do planeta" (MENDRONI, 2009, p.47). Atuam 

principalmente na pratica das fraudes diversas. 

Estruturam-se de modo a inviabilizar a atuacao dos orgaos publicos de combate e 

repressao a criminalidade organizada, haja vista que alem de nao apresentarem base 



40 

territorial, os membros nao conhecem uns aos outros, utilizando meios de comunicacao 

volateis, trocando de celular ou de endereco eletronico com freqiiencia. 

Da exposicao realizada sobre a criminalidade organizada nos ambitos internacional e 

nacional, foi possivel verificar a presenca dos elementos e caracteristicas das organizacoes 

criminosas apresentados em topico anterior, evidenciando a complexidade que circunda o 

fenomeno criminologico organizado, de forma que o seu combate e repressao constituem 

verdadeiro desafio ao Poder Publico e ao Direito Penal. 
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3 L A V A G E M DE DINHEIRO: DEFINICAO, PRATICA E CONSEQUENCIAS 

Neste capitulo abordar-se-a o crime de lavagem de dinheiro. Em um primeiro 

momento, sera realizada uma exposicao historica, apresentando as primeiras expressoes do 

crime, bem como os primeiros diplomas legais incriminadores da conduta, ate chegar a sua 

atual configuracao. Para a compreensao de sua expressividade nos dias hodiernos, tratar-se-a 

do seu conceito, das fases do processo de lavagem, de algumas das tecnicas mais utilizadas 

para lavar o dinheiro sujo e dos danos sociais provocados. 

3.1 ENFOQUE HISTORICO 

A pratica de ocultar ou encobrir a origem ilicita de bens ou valores ja se fazia presente 

em condutas remotas do homem. No seculo XVII , os piratas disfarcavam a procedencia 

criminosa dos produtos obtidos atraves dos roubos e saques de mercadorias com o objetivo de 

negar os crimes praticados e de usufruir os lucros gerados por essa atividade. 

Os piratas, apos saquearem e roubarem, nao enterravam o "bau de tesouro", pois o 

navio precisava de dinheiro para funcionar. A tripulacao necessitava de mantimentos, armas e 

municao. Estes eram adquiridos nao apenas por meio dos saques e roubos a navios, mas 

tambem por um esquema de lavagem de dinheiro estruturado na comercializacao das cargas 

com mercadores americanos e na corrupcao de oficiais dos portos. 

Destarte, os piratas entregavam as mercadorias, compostas de ouro, pecas caras de 

prata e de moedas espanholas, a mercadores americanos de reputacao, os quais sempre se 

interessavam pelas cargas dos navios saqueados e ofereciam por elas quantias menores de 

mercadorias ou moedas mais caras. Outrossim, os saqueadores recebiam o apoio de oficiais 

corruptos, que ficavam indiferentes diante da presenca dos mesmos no seu setor de vigilancia. 

(MENDRONI, 2006). 

Muito embora nao apresentasse de forma bem definida as fases que compoem o 

processo de lavagem de dinheiro nos dias hodiernos, o esquema empreendido pelos piratas 

pode ser considerado a genese da configuracao atual do crime de lavagem, tendo em vista que 

ja revelava a dupla finalidade da conduta de lavar o dinheiro sujo, qual seja, encobrir a pratica 

dos crimes precedentes e usufruir os produtos dos mesmos. 
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Nao obstante a pratica anterior, foi apenas em 1978, na Italia, onde primeiro ocorreu a 

incorporacao penal do crime de lavagem de dinheiro. 0 pais vivia os "anos de chumbo", 

marcados pela existencia de um grupo armado, que pretendia desarticular o poder estatal. 

Eram as Brigadas Vermelhas (Brigate Rosse), organizacao com ideologia baseada no 

marxismo-leninismo, que praticava seqiiestros visando fins economicos. 

Apos a pratica de varios seqiiestros pela referida organizacao criminosa, especialmente 

o de Aldo Moro, politico italiano influente, o governo, movido pela comocao social, editou o 

Decreto-lei n° 59, de 2 de marco de 1978, primeiro diploma legal a tipificar o crime de 

lavagem. O tipo penal apenas era aplicado as condutas de encobrir e ocultar a origem ilfcita de 

um bem ou valor procedente de roubo, roubo qualificado, extorsao qualificada ou extorsao 

mediante seqiiestro: 

O delito foi incorporado penalmente, pela primeira vez, a efeitos de reprimir as 
condutas tipicas da ocultacao e encobrimento da origem ilicita de um bem, na norma 
italiana, no entanto, sem uma estrutura propria em substituic^o de dinheiro ou valor 
procedente do roubo, roubo qualificado, extorsao qualificada ou extorsao mediante 
seqiiestro. (BRAGA, 2007, p.07). 

Foi o mencionado texto legal que introduziu no Codigo Penal Italiano o art. 648 bis. 

Posteriormente "o decreto foi convertido em lei, com alteracoes (atraves da lei n. 191, de 18 

de maio de 1978), sem que houvesse, entretanto, modificacao no texto do art. 3 (que criou o 

648 bis)n. (DE CARLI, 2008, p.79). 

Diante da ampla evolucao do fenomeno criminologico organizado, o legislador 

italiano estabeleceu uma nova politica criminal, por meio da Lei n° 55, de 19 de marco de 

1990, que sofreu alteracoes pela Lei n° 328, de 9 de agosto de 1993, com ampliacao dos 

crimes antecedentes a lavagem de dinheiro. (BRAGA, 2007). 

Atualmente, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado sob a denominacao 

riciclaggio, encontra-se regulamentado no Codigo Penal Italiano no Capitulo dos Delitos 

contra o patrimonio, artigos 648 bis e 648 ter, traduzidos por Mendroni (2006, p. 152-153) 

nos seguintes termos: 

Art. 648 bis (lavagem de dinheiro) 
Alem dos casos de concurso de crimes, aquele que substituir dinheiro, bens ou 
quaisquer utilidades economicas procedentes de um delito nao culposo ou execute 
outras operates com relacao aos mesmos, de forma que impeca a identificac2o de 
sua procedencia delituosa, sera punido com pena de reclus§o e com multa de $ 2 a $ 
3 milh5es. 
A pena sera agravada quando o fato for cometido no exercicio de uma atividade 
profissional. 
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A pena sera atenuada se o dinheiro, os bens ou as utilidades economicas procedam 
de um delito para o qual se estabeleca uma pena de reclusao cujo o maximo nao 
chegue a cinco anos. [...]. 

Art. 648 ter (emprego de dinheiro, bens ou quaisquer utilidades economicas de 
procedencia ilicita). 
Alem dos casos de concurso de delitos e dos casos previstos nos artigos 648 e 648 
bis, quern empregue em atividades economicas ou financeiras dinheiro, bens ou 
quaisquer utilidades economicas procedentes de um delito sera punido com pena de 
reclusao de 4 a 12 anos e com uma multa de $ 2 milhoes a $ 30 milhOes. 
A pena sera agravada quando o fato for cometido no exercicio de uma atividade 
profissional. 
A pena sera atenuada naqueles casos referidos no § 2° do art. 648. [...]. 

A legislacao italiana foi a primeira a estabelecer o tipo penal incriminador da lavagem 

de dinheiro, entrementes, "a mais influente foi, sem duvida nenhuma, a norte-americana, 

adotada em 1986". (DE CARLI, 2008, p.80). A criminalizacao da lavagem de dinheiro nos 

Estados Unidos da America decorreu do crescimento da criminalidade organizada no inicio 

do seculo XX, o que se deu em face do periodo de Proibicao estabelecido pela "Lei Seca". 

Com a "Lei Seca", legislacao federal elaborada em face da edicao da Emenda 18a a 

Constituicao norte-americana, o governo proibiu, em 1920, a fabricacao, o transporte e a 

comercializacao de bebidas alcoolicas, abrindo portas para o desenvolvimento de um 

comercio ilegal de alta rentabilidade a comando das organizacoes criminosas: 

[...] Esta legislacao, enquanto esteve em vigor, possibilitou nao so a criacao e o 
desenvolvimento de incontaveis organizacQes criminosas, como propiciou a geracao 
de um mercado de fornecimento de produtos e servicos ilegais que movimentava 
milhoes de dolares [...] (MAIA, 2007, p.26). 

Foi nesta epoca que surgiu um personagem paradigmatico para as organizacoes 

criminosas, Al Capone, criminoso que detinha o controle do crime organizado na cidade de 

Chicago, Illinois, no final da decada de 1920, enriquecendo com a venda de bebidas 

alcoolicas, como mencionado na abordagem das organizacoes criminosas internacionais. 

"Depois de amealhar consideravel fortuna com a comercializacao de bebidas ilegais, acabou 

sendo preso em 1931, por sonegacao de tributos". (DE CARLI, 2008, p.80). 

A prisao de Al Capone serviu para alertar os demais criminosos da necessidade do 

desenvolvimento de novas tecnicas de lavagem de dinheiro. Alem disso, em 1933, com o fim 

da proibicao da fabricacao e comercializacao de bebidas alcoolicas, o crime expandiu-se para 

os jogos e as drogas, o que gerou grandes quantidades de dinheiro vivo, restando insuficientes 

as lavanderias ou lavagens de automoveis para lavar o grande fluxo de capital: 
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A medida que o crime se expandiu para o jogo e para as drogas, ja nao mais 
bastavam lavanderias ou lavagem de automoveis- negocios baseados no uso de 
dinheiro vivo (cash) para lidar com esse fluxo de dinheiro. Em razao disso, a mafia 
criou uma rede de instituicoes financeiras paralelas, subterraneas e impenetraveis 
aos controles fiscais e monetarios, e livre de impostos. O que antes era um processo 
simples- realizar grandes depositos em bancos comercias- passou a nao mais se-lo, 
com a evolucao das leis que regulamentavam os depositos em especie. A lavagem 
do dinheiro das drogas mudou-se entao para bancos localizados fora do territorio 
americano (offshore banks), em paises onde a regulacao financeira fosse mais 
favoravel. (DE CARLI, 2008, p.82). 

E interessante observar a analogia empregada entre o termo lavagem do dinheiro 

ilicito e as tecnicas inicialmente utilizadas para a sua realizacao, quais sejam, os negocios de 

lavagem de carros e lavanderias de roupas. 

Dito isso, e retornando a constatacao de que as tecnicas primitivas de lavagem 

tornaram-se obsoletas diante do grande fluxo de dinheiro advindo das praticas criminosas, 

bem como em face da evolucao das leis que regulamentavam os depositos em especie, surge a 

invencao das offshore, desenvolvida por Meyer Lansky: 

Em 1932, Meyer Lansky fez sua primeira grande incursao aos bancos suicos. Seu 
objetivo imediato era abrir uma conta para o governador da Louisiana, Huey Long 
que havia permitido a Lansky e a seus parceiros a exploracao do jogo, atraves da 
abertura de inumeros caca niqueis em Nova Orleans. O dinheiro da corrupcao foi 
entao enviado ao exterior, e essa iniciativa abriu o caminho para um fluxo 
generalizado de dinheiro mafioso que correu para portos localizados no 
estrangeiro.(DE CARLI, 2008, p.83). 

A tecnica desenvolvida por Lansky aperfeicoou a denominada loan-back, que significa 

"emprestar de volta" ou "emprestimo frio". Primeiro, os fundos eram movimentados para fora 

dos EUA, por meio do transporte em especie (courier cash), ou enviados na forma de titulos 

pagaveis ao portador, passagens aereas em branco, ou ainda em titulos de propriedade 

nominada. Chegando ao exterior, eram depositados em contas bancarias secretas. (DE 

CARLI, 2008). 

Feito isto, e estando protegido pelo sigilo bancario dos bancos suicos, os valores 

ilicitos, doravante maquiados de licitude, estavam aptos a voltar ao pais de origem. O 

criminoso que havia transferido o dinheiro ilicito "tomava emprestado" o mesmo dinheiro 

diretamente ao banco suico, ou a alguma companhia de fachada, pagando juros a si mesmo e 

declarando-os ao fisco como despesas de negocio: 

Depois de estar seguro, escondido atraves da tela formada pelas leis de sigilo 
bancario dos bancos suicos, o dinheiro estava pronto para voltar para casa com suas 
origens e natureza criminosa disfarcadas. Em alguns casos, ele parava em 
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Liechtenstein, em uma Anstalt (companhia anonima com um unico proprietario 
secreto). No estagio final, o iniciador do ciclo "tomava emprestado" o dinheiro da 
Anstalt ou diretamente do banco suico, pagando juros (a si mesmo) pelo emprestimo 
e abatendo o pagamento desses juros como custo despesa de negocio, podendo 
inclusive declard-lo ao fisco. A operac3o de loan-back (emprestimo "frio") e 
considerada, por muitos, a primeira tecnica tipica de lavagem de dinheiro. (DE 
CARLI, 2008, p. 83). 

Foi neste contexto que o governo norte-americano adotou um pacote de medidas 

legais, com vistas a combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. "O Bank 

Secrecy Act de 1970 passou a exigir dos bancos e de outras instituicoes financeiras a 

comunicacao das transacoes em especie (cash) superiores a U$ 10,000 (dez mil dolares norte-

americanos), a serem feitas atraves dos chamados 'CTR' (Currency Transaction Report)". 

(DE CARLI, 2008, p. 84). Esta medida era facilmente burlada, uma vez que as transacoes em 

moeda passaram a ser feitas de forma parcelada, de modo que varias operacoes de valores 

inferiores a U$ 10,000 eram efetuadas e nao rastreadas. 

A norma que efetivamente criminalizou a lavagem de dinheiro foi a denominada 

Money Laundering Control Act, inclusa no Anti-Drug Abuse Act, editado pelo Congresso 

Norte-americano em 1986. Tal norma inseriu no Codigo dos Estados Unidos da America os 

dispositivos do The Federal Money Laundering Statutes, os quais, ate hoje, sao considerados 

como o principal instrumento legal de repressao ao crime de lavagem dinheiro naquele pais. 

A nova legislacao foi revolucionaria, uma vez que veio combater de forma direta um 

problema que ate entao estava fora de controle: a lavagem de dinheiro havia se tornado a 

principal ferramenta das organizacoes criminosas, possibilitando a manutencao de uma elite 

de criminosos intocaveis e cada vez mais influentes. 

Diante disso, percebe-se que o surgimento das primeiras legislacoes incriminadoras da 

conduta de lavagem de dinheiro esta relacionado a necessidade de combate e repressao a 

criminalidade organizada que se estabelecia. Frente ao poderio economico das organizacoes 

criminosas e ao aparecimento de novas tecnicas de lavar dinheiro, a pratica da lavagem 

ganhou importancia no ambito do Direito Penal, das politicas criminals e dos debates 

legislativos em diversos ordenamentos juridicos. 

3.2 CONCEITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO 
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Em face da progressividade do fenomeno da lavagem de dinheiro, diversos paises 

incluiram em seus ordenamentos juridicos a tipificacao da conduta de encobrir, ocultar ou 

disfarcar a origem de bens ou valores ilicitos provenientes de praticas criminosas, adotando 

diversas terminologias. 

Nos Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Austria e Suica foi empregado o mesmo 

termo, lavagem de dinheiro. Na Alemanha tem-se Geldwdsche; na Argentina, lavado de 

dinero; nos Estados Unidos, money laundering e na Austria e Suica, Geldwascherei. A 

expressao branqueamento de capitals e utilizada em Portugal, na Espanha (blanqueo de 

capitales), Franca (blanchiment de Vargent) e em algumas regioes da Suica que tern por 

idioma o frances. A Italia adota o termo riciclaggio. (BRAGA, 2007). 

O legislador brasileiro achou por bem adotar a denominacao lavagem de dinheiro, 

"tomando como referenda a experiencia estadunidense e alema". (BRAGA, 2007). Conforme 

o item 13 da exposicao de motivos n° 692 da lei que trata da materia, a escolha do termo deu-

se em razao da "expressao 'lavagem de dinheiro' ja esta consagrada no glossario das 

atividades financeiras e na linguagem popular." Recusou-se o emprego da expressao 

branqueamento, no entendimento de que "[ . . . ] a denominacao 'branqueamento', alem de nao 

estar inserida no contexto da linguagem formal ou coloquial em nosso pais, sugere a 

inferencia racista do vocabulo [.. .]". 

Os estudiosos do crime de lavagem de dinheiro tambem divergem no emprego da 

terminologia, fazendo uso das expressoes reintroducao, normalizacao, reconversao, 

legitimacao de capitals, encobrimento financeiro, entre outras, revelando a ausencia de um 

rigor tecnico-juridico na denominacao do crime (BRAGA, 2007). 

Feitas essas consideracoes, adentra-se na conceituacao do crime de lavagem de 

dinheiro. De acordo com o GAFI (Grupo de Acao Financeira Internacional), lavagem de 

dinheiro e o processo que tern por objetivo disfarcar a origem criminosa dos proveitos do 

crime. 

De Carli (2008, p.l 16) conceitua o crime de lavagem como "o processo de legitimacao 

de capital espurio, realizado com o objetivo de torna-lo apto para uso, e que implica, 

normalmente, em perdas necessarias." Rodrigues, entao Presidente do COAF (Conselho de 

Atividades Financeiras), em artigo publicado na revista juridica Consulex (2007, p.29), 

preleciona: 

Lavar dinheiro nada mais e" do que ocultar a origem criminosa de recursos. Isso pode 
se dar por complexas operacOes transnacionais ou pela realizacao de operates 
financeiras normais, como um simples deposito bancario, ou na aquisicao de 
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imoveis, joias ou metais preciosos. Ao vender um bem adquirido com recursos 
ilicitos, o criminoso estara obtendo uma explicacao licita (a venda), que antes nao 
dispunha, para seus recursos. 

Goncalves, em trabalho apresentado no ambito do I I Curso de Pos-Graduacao em 

Direito Penal da Empresa, realizado na Faculdade de Direito da Universidade Catolica 

Portuguesa (2007, p. 5), empregando o termo branqueamento de capitais, concebe o crime de 

lavagem de dinheiro como "o comportamento de encobrimento ou dissimulacao, atraves de 

operacoes financeiras, da origem ilicita ou criminosa dos rendimentos". 

Prado (2007, p. 407) entende por lavagem de dinheiro o "processo ou conjunto de 

operacoes mediante o qual os bens ou dinheiros resultantes de atividades delitivas, ocultando 

tal procedencia, sao integrados no sistema economico e financeiro". 

Dos conceitos transcritos, verifica-se que a maioria dos especialistas prefere identificar 

a lavagem de dinheiro como um processo, haja vista o seu desdobramento em fases, as quais 

serao abordas no proximo topico. Consiste em uma especie de processo depurador, capaz de 

transformar o "dinheiro sujo", proveniente da pratica de crimes, em "dinheiro limpo", apto a 

ser reinvestido nas organizacoes criminosas. 

E relevante destacar uma peculiaridade posta no conceito de De Carli, ao referir-se a 

lavagem de dinheiro como um processo que implica, normalmente, em perdas necessarias. 

Estas aparecem em razao de o crime de lavagem nao se orientar por uma otica economica, no 

sentido de que alguns negocios que sao estabelecidos com o fim de conferir aparencia licita ao 

"dinheiro sujo" geram prejuizos. Empresas, cujas atividades nao geram lucros, ou empresarios 

que declaram mais renda do que recebem, para pagar mais impostos, sao exemplos do custo 

do processo depurador. (DE CARLI, 2008). 

A Lei n° 9.613/98, que dispoe sobre os crimes de lavagem de dinheiro no ordenamento 

juridico patrio, traz a definicao do tipo penal em seu art. 1°: 

A r t . l 0 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizacao, disposicao, 
movimentacao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de crime: 
I - de trafico ilicito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 
I I - de terrorismo e seu financiamento; 
I I I - de contrabando ou trafico de armas, municoes ou material destinado a sua 
producao; 
IV- de extorsao mediante sequestra; 
V- contra a Administracao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condic2o ou preco para a 
pratica ou omissao de atos administrativos; 
V I - contra o sistema financeiro nacional; 
V I I - praticado por organizacao criminosa. 
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Da leitura do dispositivo legal, atesta-se que as condutas tipicas consistem em ocultar 

ou dissimular a natureza, a origem, localizacao, disposicao, movimentacao ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de algum dos crimes 

taxativamente elencados pelo legislador. Nesta esteira, e importante a elucidacao de alguns 

termos legais. 

Ocultar significa o ato de esconder, encobrir, sugerindo acao direta, enquanto 

dissimular, quer dizer o ato de disfarcar, esconder ou encobrir com astucia, supondo acao 

indireta. "E de se 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". (PRADO, 2007, p.412). 

A ocultacao ou dissimulacao refere-se a natureza, origem, localizacao, disposicao, 

movimentacao ou propriedade de bens, direitos ou valores. Natureza significa a essentia, 

substantia, condicoes estruturais ou especificidades dos bens, direitos ou valores. Origem 

quer dizer procedencia, lugar de onde vieram, ou meio pelo qual foram obtidos. Localizacao 

refere-se a situacao atual, ao lugar onde se encontram. Disposicao equivale ao emprego, uso, 

qualquer forma de utilizacao, onerosa ou gratuita. Movimentacao, no sentido de circulacao, 

notadamente financeira ou bancaria; deslocamento, aplicacao. Propriedade no entendimento 

de dominio, titularidade, poder sobre a coisa. (MAIA, 2007). 

Nesse diapasao, e importante analisar o significado das expressoes bens, direitos ou 

valores. Bern vem a ser toda especie de ativos, corporeos ou incorporeos, moveis ou imoveis, 

ou qualquer beneflcio que tenha valor economico ou patrimonial, expresso em documentos ou 

instrumentos juridicos. Direitos, por sua vez, referem-se a creditos, desde que possivel a sua 

instrumentalizacao, a exemplo dos cheques e titulos de credito em geral. Por valores entende-

se tanto o dinheiro, como o papel moeda ou traveler cheque (possui o mesmo valor nominal e 

de troca por mercadorias que o dinheiro), ou ainda a importancia abstratamente atribuida a um 

bem (MENDRONI, 2006). 

Esclarecidos os termos presentes no caput do artigo, para a devida compreensao do 

tipo penal e exigida a observacao de seus incisos. Nas palavras de Braga (2007, p. 13), "o 

conceito extraido da Lei n° 9.613/98 nao e esclarecedor, nem possui uma adequada estrutura, 

por nao estar tipicamente conceituado, ou seja, sua disposicao depende da analise dos crimes 

que antecedem a conduta de lavagem". 

O legislador brasileiro estabeleceu um rol fechado dos crimes que antecedem a pratica 

da lavagem, distanciando-se do exemplo seguido por outros paises, como a Belgica, Espanha, 
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Estados Unidos, Franca, Italia, Mexico e Suica, cujas legislacoes consideram que o crime 

antecedente a lavagem pode ser qualquer delito. (BRAGA, 2007, p. 13). 

Destarte, e imprescindivel que os referidos bens, direitos ou valores sejam 

provenientes, direta ou indiretamente, da pratica anterior de um dos seguintes crimes: trafico 

ilicito de substantias entorpecentes ou drogas afins; terrorismo e seu financiamento; 

contrabando ou trafico de armas, municoes ou material destinado a sua producao; extorsao 

mediante seqiiestro; crimes contra a Administracao Publica, inclusive a exigencia, para si ou 

para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condicao ou preco para a 

pratica ou omissao de atos administrativos; contra o sistema financeiro; praticado por 

organizacao criminosa. 

Assim, o objeto material do crime de lavagem e constituido pelos produtos de um dos 

crimes mencionados, abrangendo os ganhos, beneficios ou vantagens obtidos pela pratica 

delitiva, ou ainda, o preco do crime, a exemplo do valor pago em forma de recompensa, desde 

que suscetiveis de trafego comercial (PRADO, 2007, p. 413). 

Neste diapasao, De Carli (2008, p. 233) esclarece que a lavagem de dinheiro "e um 

crime que remete a um crime anterior, e um meta-crime." Prado (2007, p. 415), no mesmo 

sentido, preleciona que "a lavagem de capitals, dinheiro ou bens e delito referente ou de 

conseqiiencia, visto que exige a pratica de um delito anterior (delito-base, referido ou de 

referenda) inserto no catalogo legal [. . .]". 

Ao elencar um rol taxativo de crimes antecedentes, a lei deixou de alcancar a conduta 

daquele que pela pratica anterior de outro delito, obtem bens, direitos ou valores ilegitimos, e 

a estes confere natureza licita. "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." (PRADO, 2007, 

p. 415). 

Na tentativa de corrigir essa falha, e objetivando tornar mais eficiente a persecucao 

penal, foi elaborado o Projeto de Lei n° 3.443/2008, de iniciativa do Senador Antonio Carlos 

Valadares. Entre as alteracoes constantes no referido Projeto, encontra-se a exclusao do rol 

fechado dos crimes antecedentes, conferindo a condicao de objeto material do crime de 

lavagem de dinheiro aos bens, direitos e valores provenientes de qualquer infracao penal. 

Explorado o conceito do crime de lavagem de dinheiro, identificando-o com um 

verdadeiro processo de transformacao do dinheiro sujo em dinheiro licito, faz-se 

imprescindivel a abordagem de cada uma das fases desse processo. 
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3.3 FASES DA LAVAGEM E AS TECNICAS MAIS UTILIZADAS 

Dentro do processo de lavagem de dinheiro sao sistematizadas tres fases ou etapas 

principals, a saber, colocacao ou placement; estratificacao ou layering e a integracao ou 

integration. Essa sistematizacao, elaborada pelo GAFI, tern carater meramente didatico, uma 

vez que as referidas fases nao ocorrem obrigatoriamente em momentos distintos, podendo 

aparecer ate mesmo superpostas. 

A colocacao ou "placement" e a etapa inicial da lavagem de dinheiro, que objetiva o 

distanciamento dos valores ilicitos de sua fonte. E nesta fase que o "dinheiro sujo" e inserido 

no sistema financeiro ou economico. Maia (2007, p.37), preferindo o emprego do termo 

conversao para referir-se a esta primeira fase, preleciona : 

A primeira etapa 6 a do "placement" ou conversao: tendo como momentos 
anteriores a captacao de ativos oriundos da pratica de crimes e sua eventual 
concentracao, nesta fase busca-se a escamoteac3o (ocultac3o) inicial da origem 
ilicita, com a separacao fisica entre os criminosos e os produtos de seus crimes. 

Os montantes de "dinheiro sujo" sao introduzidos em atividades comerciais e em 

instituicoes financeiras, bancarias ou nao bancarias. Os valores em especie sao comumente 

aplicados em atividades comerciais e, depois de misturados com os recursos licitos da 

atividade desenvolvida, sao depositados nos bancos; ou, sao divididos em pequenas somas, a 

fim de serem introduzidos nos bancos sem levantar suspeitas. 

A insercao dos valores ilicitos no sistema financeiro e economico pode ocorrer de 

diversas formas, abrangendo desde complexas operacoes transnacionais a simples depositos, 

aquisicao de instrumentos monetarios ou de mercadorias legitimas, entre outras alternativas. 

Maia (2007, p.37) elenca diversos exemplos de operacoes que promovem a separacao fisica 

entre os criminosos e os produtos de seus crimes: 

Esta e obtida atraves da imediata aplicacao destes ativos ilicitos no mercado formal 
para lograr sua conversao em ativos licitos (e. g.: por interm^dio de inst i tutes 
financeiras tradicionais, com a efetivac3o de depositos em conta corrente ou 
aplicacOes financeiras em agendas bancarias convencionais; pela efetivacSo de 
operacSes de swap etc.; atraves da troca de notas de pequeno valor por outras de 
maior denominacao, reduzindo o montante fisico de papel-moeda; mediante a 
utilizacSo de intermediaries financeiros atipicos, com a conversao em moeda 
estrangeira atraves de "doleiros"; atraves da utilizacao de "mulas" para o transporte 
de divisas para o exterior; remetendo estes lucros para fora do pais, atraves de 
dep6sitos ou transferencias eletronicas em "paraisos fiscais"; ou, ainda, diretamente 
no sistema economico, com a aquisicao de mercadorias legitimas, inclusive, via 
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"importacao" de mercadorias que sao superfaturadas ou inexistentes, para lograr a 
remessa do dinheiro para o exterior, ate mesmo mediante pagamentos de faturas de 
cartoes de credito internacionais creditados para empresas de fachada). 

Nesta fase inicial do processo, o "dinheiro sujo" nao foi efetivamente "limpo", ou seja, 

totalmente desvinculado de sua origem ilegal, por conseguinte, maiores sao as possibilidades 

de serem descobertos os esquemas de lavagem. Neste sentido, explica Braga (2007, p. 17): 

Por isto, esta etapa e, segundo as autoridades competentes, a fase onde se pode obter 
maior sucesso por parte da policia, das autoridades competentes e especialistas em 
detectar ou descobrir o processo de lavagem de dinheiro, verificado basicamente 
atraves de tres canais para retirar a ilicitude do capital: a) por meio das instituicoes 
financeiras tradicionais (bancos, caixas de credito, cooperativas de credito, etc.); b) 
das instituicoes financeiras nao tradicionais (casas de cambio, cassinos, etc.); ou c) 
por meio da introducao na economia diaria (restaurantes, hoteis, bares, empresas 
aereas, etc.). 

A segunda etapa do processo e a estratificacao ou "layering", na qual sao realizadas 

diversas transacoes financeiras no pais e no exterior, envolvendo multiplicidade de contas 

bancarias de diversas empresas nacionais e estrangeiras, com o escopo de dissimular ou 

ocultar a origem ilicita dos bens e valores. E nesta fase que "o agente desassocia o dinheiro de 

sua origem- passando-o por uma serie de transacoes, conversoes e movimentacoes diversas." 

(MENDRONI, 2006, p. 60). Destarte, dificulta-se o rastreamento do dinheiro proveniente das 

praticas criminosas, bem como a identificacao da fonte ilicita dos bens: 

A estratifica?ao e" a criacao de multiplas camadas de transacoes que distanciam, 
ainda mais, os fundos de sua origem ilegal. O objetivo e dificultar o rastreamento do 
dinheiro e a sua ligacao com o crime antecedente. Depois que o dinheiro entrou no 
sistema financeiro, o 'lavador' efetua uma seYie de movimentacoes ou de 
transformacoes. Pode ser efetivada por meio de transferencia de fundos a varias 
contas de bancos diferentes, em outros paises, mediante o uso de sociedades 
ficticias; ou igualmente, pela compra e venda de valores, metais preciosos ou bens; 
ou ainda, varias dessas tecnicas combinadas.(DE CARLI, 2008, p.l 18). 

Conforme o pensamento de Maia (2007, p.39), "nesta etapa e que surgem os maiores 

riscos de vulneracao aos sistemas financeiros nacionais", os quais decorrem da crescente 

sofisticacao dos meios ciberneticos e de telecomunicacao, permitindo uma celere 

movimentacao dos ativos financeiros em rede mundial. Complementando este raciocinio, 

expoe Braga (2007, p. 18): 

[...] As novas tecnologias e os novos produtos tern permitido o alcance do objetivo 
de legitimar os cap has, alcancadas com a segunda fase do processo, utilizando 
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especialmente das compensacoes financeiras, mediante cheques, subfaturacao nas 
exportacSes, por meio do mercado bursatil ou de forma eletronica por meio de 
transferencia de ativos para contas bancarias anonimas, onde o envio de capitais 
pode ser realizado para qualquer lugar do mundo com uma simples operacao 
informatica, como se fosse um verdadeiro processo de «alquimia telematica», 
principalmente para os paises que nao tern um rigoroso sistema de identificacao, de 
protecao mais ampla ao sigilo bancario ou que desprovido de normas mais rigidas, 
mais conhecidos como "paraisos fiscais" ou territorios "nao-cooperantes". 

A ultima etapa e a integracao ou integration. Nesta fase os valores lavados 

anteriormente retornam a economia legal. Aqui nao ha que se falar em lavagem do dinheiro, o 

qual ja se encontra limpo, o que ocorre e uma reciclagem dos valores por meio de sua 

legitimacao. Esta se da por intermedio da aquisicao ou investimento em negocios licitos, o 

que dificulta a distincao entre os valores legais e ilegais. Bern exemplifica De Carli (2008, 

p. 118): 

[...] O dinheiro pode ser investido em propriedade imobiliaria, artigos de luxo ou 
negocios comerciais. Pode-se, ainda, estabelecer uma atividade baseada 
intensamente em efetivo, como um restaurante ou locadora de veiculos, de forma 
que os fundos ilegais possam ser injetados e reaparecam como lucros ficticios ou 
renda de locacao. Tambem e possivel criar uma rede de empresas fantasmas com 
negocio ficticios de importacao e de exportacao e utilizar faturamento 'frio' para 
integrar os ativos como ganhos normais do comercio. 

0 objetivo desta fase e possibilitar ao agente do crime antecedente a utilizacao do 

"dinheiro lavado", sem levantar suspeitas que possam culminar em uma investigacao 

criminal. Resta extremamente dificultosa a acao de detectar os valores ilicitos, uma vez que, 

apos a passagem pelas duas fases anteriores, encontram-se com aparencia significativamente 

limpa. Os valores limpos tornam-se aptos para o investimento em outras atividades ilicitas e 

para a manutencao e enriquecimento das organizacoes criminosas. Oportuna a observacao de 

Braga (2007, p. 19): 

[...] O agente lavador passa a dispor de ativos perfeitamente contabeis, facilitando a 
realizacao de outras atividades igualmente criminals, produzindo-se uma cadeia 
onde os mais prejudicados sao a ordem socio-economica e a Administracao de 
Justica do pais ou paises implicados. 

E na fase da integracao, segundo o pensamento de Maia (2007, p.40), que se 

potencializa "a possibilidade de lesao a ordem economica, quer na faceta da livre 

concorrencia, quer na vertente da economia popular". Braga (2007, p.21) complementa esse 

entendimento ao tratar das conseqiiencias acarretadas pelas atividades desenvolvidas na 

referida etapa do processo de lavagem: 
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[...] contaminam a normalidade do contexto economico do pais, produzindo uma 
situacao que possibilita uma intensa desigualdade entre os inversores licitos 
(legalmente estabelecidos) e aqueles que buscam seu poderio nos capitais de origem 
criminal ou desconhecido. Este quadro acarreta um profundo desconhecimento da 
realidade economica comprometendo com isto a estabilidade economica e financeira 
do pais. 

Para o desenvolvimento das fases do processo de lavagem de dinheiro os "lavadores" 

utilizam diversas tecnicas. Algumas foram citadas quando da abordagem das etapas da 

lavagem, no entanto em carater meramente exemplificativo. Agora, tratar-se-a do seu modo 

de realizacao. E importante ressaltar que, diante da grande variedade de tecnicas empregadas 

pelos lavadores, esta abordagem restringir-se-a apenas a algumas delas. 

De inicio, faz-se necessario observar que as tecnicas sao modificadas na medida em 

que sao estabelecidas novas formas de prevencao ao crime de lavagem, bem como de acordo 

com a velocidade e as maneiras pelas quais o capital circula. (DE CARLI, 2008). 

A estruturacao ou smurfing e a tecnica atraves da qual o agente divide o montante sujo 

obtido pela pratica criminosa, para, logo em seguida, deposita-lo em diversas contas de 

diferentes instituicoes financeiras. Os valores ilicitos sao repartidos em varias parcelas, 

distribuidas em diversas contas com datas de deposito diferenciadas para, em um dado 

momento posterior, serem remetidos a um fluxo convergente. "Por esse metodo o agente que 

dispoe, por exemplo, de R$ 1.000.000,00 ganho atraves da pratica de atividade criminosa, 

dividi-o em tantas quantias quantas forem as que nao geram suspeita [ . . . ]" (MENDRONI, 

2006, p.62). 

Outra tecnica e a mescla ou commingling, empregada pelos lavadores de dinheiro para 

a mistura dos recursos ilicitos com os de origem legitima. Na maioria das vezes, o dinheiro 

licito provem de empresa devidamente constituida, cuja receita aumenta de volume com o 

acrescimo do dinheiro ilicito. Este geralmente e empregado para o pagamento de pessoal, 

compra de materia-prima, dentre outros investimentos, de modo que e aplicado na propria 

empresa. 

A mistura do valor ilicito nao se da apenas em sede de receitas de empresas, podendo 

ocorrer "em uma mesma conta corrente ou aplicacao financeira, em forma de somatoria para a 

compra de acoes ou qualquer outro ativo, bens, como imoveis, automoveis, barcos, avioes, 

etc. [. . .]" (MENDRONI, 2006, p.63). Esta tecnica dificulta a identificacao dos valores 

advindos das praticas criminosas, uma vez que os confundem com os valores ilegitimos. 

A constituicao de empresa de fachada ou empresa ficticia tambem e tecnica de 

lavagem de dinheiro. E oportuno ressaltar, que tais empresas se enquadram em modalidades 
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distintas de pessoa juridica. A primeira e legalmente constituida e ocupa imovel adequado a 

atividade a que se propoe, enquanto a segunda existe apenas no papel, no endereco indicado 

para a localizacao de seu predio, nao existe imovel, ou havera outra empresa, ou ainda imovel 

residencial. (MENDRONI, 2006). Essas empresas sao constituidas pelos agentes lavadores 

com o unico proposito de utilizacao de suas firmas para a abertura de contas bancarias e 

realizacao de transacoes. Assim, viabilizam a circulacao do dinheiro sujo. 

A compra de bens constitui-se em outro metodo de lavar dinheiro. O agente entra em 

acordo com o vendedor do bem, de forma que este fornece recibo com valor inferior ao preco 

pelo qual o mesmo foi vendido, posteriormente o referido agente o vende a um terceiro pelo 

preco que pagou no negocio anterior, recuperando todo o valor aplicado no bem. Em termos 

praticos, "o agente compra um veiculo por 100- declara haver pago 20, tendo obtido recibo 

naquele valor, e posteriormente o vende por 100, recuperando o dinheiro aplicado no bem 

integralmente". (MENDRONI, 2006, p. 64). O mesmo ocorre com a venda de propriedade 

imobiliaria, constituindo-se a venda fraudulenta de propriedade imobiliaria em outra tecnica 

de lavagem. O agente, apos declarar o valor do imovel em quantia inferior a que pagou pelo 

bem, realiza neste algumas reformas que supoe valorizar o imovel, vendendo-o, em seguida, 

pelo valor aplicado inicialmente. 

A lavagem de dinheiro da-se, ainda, por meios de jogos e sorteios, a exemplo de 

bingos e loterias. Os lavadores comumente compram o bilhete premiado ou realizam grande 

quantidade de apostas a fim de fechar as combinacoes de determinada modalidade de jogo. 

No primeiro caso, beneficiam-se pelo fato de que nos bilhetes premiados nao ha identificacao 

do ganhador. Assim, ofertam ao premiado um valor maior do que o do bilhete. "Por exemplo, 

em relacao ao premio de R$ 1 milhao, o agente oferece R$ 1,1 milhao. Tera um prejuizo de 

R$ 100 mil. Entretanto, aquele R$ 1,1 milhao era produto de crime. Este valor de R$ 1 

milhao, ele podera declarar como ganho na loteria [. . .]". (MENDRONI, 2009, p. 189). 

Na segunda hipotese, os agentes encontram facilidades diante da ausencia, nos boletos 

de jogos, do registro do jogador, de maneira que realizam quantos jogos queiram. 

Normalmente, contam com a ajuda de um expert matematico para apontar as possiveis 

combinacoes. Acertando o jogo, o lavador declara em sua receita os valores provenientes dos 

crimes, como se fosse ganho de uma loteria federal, tornando-os legitimos. (MENDRONI, 

2006). 

O dinheiro sujo pode ser lavado tambem pela aquisicao de antiguidades e objetos de 

arte, haja vista a dificuldade de avalia-los. Assim, o lavador pode adquirir uma determinada 

obra de arte por um valor, declarando outro bem menor e, posteriormente, vende-a pelo real 
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valor que adquiriu. Tal qual ocorre na compra de bens e na venda fraudulenta de propriedade 

imobiliaria. 

Outro meio utilizado e o setor de seguros. Atraves do resgate do seguro lava-se o 

dinheiro sujo. "O cliente faz pagamentos substanciais para uma apolice de seguro de vida [...] 

Pouco tempo depois de sua constituicao, a apolice e resgatada. Havera, evidentemente, 

desconto pelo cancelamento antecipado [...]. Contudo, o dinheiro que recebe esta, agora, 

legitimado [.. .]" (DE CARLI, 2008, p. 121). 

Mais uma alternativa para lavar dinheiro sao os paraisos fiscais e os centros off-shore, 

que apesar de apresentarem finalidade legitima e um certa justificacao comercial, podem ser 

utilizados pelas organizacoes criminosas diante das facilidades que oferecem para a realizacao 

de praticas ilegais. 

Paraisos fiscais sao paises que ofertam incentivos aos investidores por meio da isencao 

ou consideravel reducao da carga tributaria. Inicialmente, apenas eram utilizados no circuito 

da evasao fiscal, passando a constituir posteriormente meio de pratica da lavagem de dinheiro. 

Conforme Barros (2004, p. 82): 

Em tese, a utilizacao 'dos paraisos fiscais' como instrumento de investimento e de 
transferencia de recursos, nao constitui ilicito penal. Desde que a operacao realizada 
encontre amparo legal, prevalece o principio da liberdade empresarial de conduzir os 
negocios, de modo que, os tributos que se deve recolher sejam os mais baixos 
possiveis, pois a ninguem se impoe a obrigacao de adotar medidas que se tornem 
mais gravosas as prestacOes tributarias. Todavia, a adocao do principio de liberdade 
empresarial nao e aceita quando o objetivo que move a aplicacao financeira e o de 
atingir especificamente a conversao dos ativos ilicitos (dinheiro sujo) em licitos. No 
vasto campo da lavagem, 'os paraisos fiscais' sao utilizados com frequencia pelos 
criminosos, sendo que estimativas nao comprovadas apontam que, nas lavanderias 
do planeta, circulam aproximadamente lA (um quarto) das financas mundiais. 

Nos dias hodiernos os paraisos fiscais sao muito utilizados nas etapas de colocacao, 

estratificacao e integracao de valores ilicitos, devido, entre outros motivos, ao alto grau de 

protecao ao sigilo bancario. Deomar de Moraes, em palestra proferida no ambito do 

Seminario International sobre Lavagem de Dinheiro, realizado no auditorio do Superior 

Tribunal de Justica, afirmou: 

[...] o que faz um paraiso fiscal um lugar atraente e o sigilo bancario impenetravel, a 
lavagem de dinheiro nao ser considerada um crime, a capacidade reduzida de 
investigacao e de coibicao da pratica de lavagem de dinheiro, a falta de identificacao 
no fechamento de uma operacao financeira, pouco controle de cambio, uso de 
instrumentos monetarios pagaveis ao portador [.. .], nao existem mais essas 
transacoes em nosso Pais -, falta de controle na entrada ou na saida de recursos do 
Pais, sistemas financeiros estranhos a pratica bancaria com legislacao falha, 
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estabilidade economica e politica do paraiso fiscal, revogacao dos controles de 
cambio ou das restric5es de circulacao internacional de moedas, ausencia de 
impostos ou reduzidas aliquotas, liberdade de remessas financeiras de renda ou 
capital, legislacao favoravel para os ativos ocultos a trust legislation, boa estrutura 
de profissionais, adequada infra-estrutura de operacoes bancarias, adequada posicao 
geografica e avancada estrutura em telecomunicacOes. 

Outrossim, a legislacao favoravel aos ativos ocultos torna os paraisos fiscais campo 

fertil para o desenvolvimento de modalidades societarias, que protegendo o anonimato dos 

seus titulares, voltam-se para a lavagem do dinheiro sujo. Diante disto, os agentes lavadores 

criam sociedades para investir o capital ilicito, para depois faze-lo retornar ao pais de origem 

com o aspecto de valores licitos, como provenientes de "emprestimos" realizados no exterior. 

As referidas sociedades sao os centros off-shore. 

Os centros off-shore, "empresas em paraisos fiscais", sao constituidos de acordo com a 

lei de um determinado pais, desenvolvem suas atividades em paises distintos e, por proibicao 

legal, muitas vezes nao estabelecem vinculo comercial com empresas constituidas na mesma 

jurisdicao. (HARAD, 2005). Dai decorre o emprego do termo off-shore, cuja traducao literal 

significa "litoral" ou "fora da costa", remetendo a pratica das atividades das empresas para 

fora do pais em que sao estabelecidas. Ademais, prestam-se a administracao de 

"investimentos" financeiros e fundamentam-se no principio da confidencialidade, o qual 

resguarda a nao identificacao de seus titulares, como antes mencionado. 

Um dos paraisos fiscais bastante utilizado para a constituicao de off-shores sao as Ilhas 

Cayman. "Quarenta e cinco mil companhias off-shore estao estabelecidas nas Ilhas. Sua 

populacao e da ordem de 36 mil habitantes, o que nos da uma relacao de 1,25 empresas por 

habitante." (VIEIRA, 2006, p.56). 

Gira em torno de 70 (setenta) o numero de paises considerados paraisos fiscais, dos 

quais sao exemplos Antigua, Antilhas Holandesas, Austria, Bahamas, Bermudas, Bulgaria, 

Chipre, Dubai, Emirados Arabes Unidos, Gibraltar, Hong Kong, Ilhas Canal, Ilhas Virgens 

Britanicas, Irlanda, Libano, Luxemburgo, Monaco, Panama, Suica, Singapura, Uruguai, 

Vanuatu, Liechtenstein, alem da ja referida Ilhas Cayman. (LYMAN; POTTER, 1997, p. 175 

apud MAIA, 2007). 

O Brasil passou a identificar como paraisos fiscais os paises que nao tributam a renda 

ou que a tributam a aliquota inferior a 20%, ou cuja legislacao interna oponha sigilo a 

composicao societaria de pessoas juridicas ou a sua titularidade, elencando 65 jurisdicoes, nos 

termos da Instrucao Normativa n° 1.037, de 4 de junho de 2010, da Secretaria da Receita 

Federal: 
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Art. 1° Para efeitos do disposto nesta Instrucao Normativa, consideram-se paises ou 
dependencias que nao tributam a renda ou que a tributam a aliquota inferior a 20% 
(vinte por cento) ou, ainda, cuja legislacao interna n3o permita acesso a informacoes 
relativas a composicao societaria de pessoas juridicas ou a sua titularidade, as 
seguintes jurisdicoes: 
I - Andorra; I I - Anguilla; I I I - Antigua e Barbuda; IV- Antilhas Holandesas; V-
Aruba; V I -Ilhas Ascens3o; V I I - Comunidade das Bahamas; V I I I - Bahrein; IX-
Barbados; X- Belize; X I - Ilhas Bermudas; X I I - Brunei; X I I I - Campione D'ltalia; 
XIV- Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, Jersey e Sark); XV- Ilhas Cayman; X V I -
Chipre; X V I I - Cingapura; X V I I I - Ilhas Cook; XIX- Republica da Costa Rica; XX-
Djibouti; X X I - Dominica; X X I I - Emirados Arabes Unidos; X X I I I - Gibraltar; XXIV-
Granada; XXV- Hong Kong; X X V I - Kiribati; X X V I I - Lebuan; X X V I I I - Libano; 
XXIX- Liberia; XXX- Liechtenstein; X X X I - Macau; X X X I I - Una da Madeira; 
X X X I I I - Maldivas; XXXIV- Ilha de Man; X X X V - Ilhas Marshall; X X X V I - Ilhas 
Mauricio; X X X V I I - Monaco; X X X V I I I - Ilhas Montserrat; XXXIX- Nauru; XL -
Ilha Niue;XLI - Ilha Norfolk;XLII - Panama;XLIII - Ilha Pitcairn;XLIV - Polinesia 
Francesa; XLV- Ilha Queshm; X L V I - Samoa Americana; X L V I I - Samoa Ocidental; 
X L V I I I - San Marino; XLIX- Ilhas de Santa Helena; L- Santa Lucia; L I - Federacao 
de S3o Crist6v3o e Nevis; L I I - Ilha de S3o Pedro e Miguelao; L I I I - S3o Vicente e 
Granadinas; LIV- Seychelles; LV- Ilhas Solomon; L V I - St. Kitts e Nevis; L V I I -
Suazilandia; LVIII— Suica; LIX -Sultanato de Om3; LX- Tonga; L X I - Trist3o da 
Cunha; L X I I - Ilhas Turks e Caicos; L X I I I - Vanuatu; LXIV- Ilhas Virgens 
Americanas; LXV- Ilhas Virgens Britanicas. 

Nao obstante a pressao de organismos internacionais, bem como dos paises cujas 

economias tern sido atingidas pela lavagem de dinheiro, ainda existe muita resistencia por 

parte das autoridades dos paraisos fiscais no sentido de combater ou auxiliar no combate e 

repressao ao crime de lavagem de capitais. Isso ocorre, notadamente, pela grande quantia de 

dinheiro sujo movimentada em seus sistemas financeiros. A medida que dificuldades sejam 

impostas a pratica da lavagem por meio de uma intensificada fiscalizacao dos recursos, menos 

dinheiro sera recebido pelos paraisos fiscais. 

Feita esta exposicao, nas proximas linhas serao transcritos casos reais de dissimulacao 

e ocultacao de bens ou valores provenientes de praticas criminosas, com vistas a tornar mais 

claro o processo de lavagem de dinheiro e o modo de realizacao de algumas tecnicas aqui 

apresentadas. 

3.4 CASOS PRATICOS 

Os casos reais de lavagem de dinheiro elencados nesta parte do trabalho foram 

extraidos do Livro "100 Casos de Lavagem de Dinheiro", que resultou da compilacao de cem 

casos, ocorridos em diferentes partes do mundo. A compilacao simplificada dos casos foi 

realizada pelo Grupo Egmont, grupo internacional informal criado para promover o 
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intercambio entre as Unidades de Inteligencia Financeira estabelecidas em varios paises. A 

definigao destes organismos, a estrutura international na qual estao inseridos e o papel que 

desempenham no combate ao crime de lavagem de capitals serao abordados em momento 

oportuno. 

O livro foi traduzido para o portugues pelo Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF, que e a Unidade de Inteligencia Financeira estabelecida no Brasil, 

estando disponivel em seu site. 

Em todos os casos os recursos lavados estao quantificados em dolares dos Estados 

Unidos, nao obstante nos casos reais grande variedade de moedas tenha sido empregada. 

Conforme justificacao do COAF isso se deu com fundamento em tres razoes: para 

homogeneizar o trabalho e evitar a identificacao do pais em que ocorreu a pratica da lavagem; 

para permitir a comparacao de volumes de recursos e para facilitar a compreensao das 

Unidades de Inteligencia Financeira quanto a magnitude das operacoes, tendo em vista que 

normalmente conhecem o valor, em dolares, dos crimes cometidos em sua moeda. 

Ademais, os nomes de pessoas juridicas e entidades juridicas citados sao todos 

ficticios e a sigla FIU, representativa da expressao Financial Intelligence Unit, 

constantemente empregada, refere-se as ja mencionadas Unidades de Inteligencia Financeira. 

Esclarecidas estas questoes, parte-se para o primeiro caso real, que configura o 

emprego da tecnica de estruturacao ou smurfing. 

Uma FIU da Europa ocidental conduziu uma importante investigacao financeira 

durante 1997 e 1998. Ela havia recebido comunicados sobre um grupo de pessoas que 

trocavam moeda national em varias outras moedas. As transacoes cambiais eram efetuadas 

em diversas agendas de uma mesma instituicao financeira e os valores eram sempre inferiores 

a US$ 3.000 - um procedimento classico de 'smurfing', destinado a evitar a declaracao 

obrigatoria da transacao. 

A instituicao financeira havia conseguido identificar essas transacoes cambiais gracas 

a um programa de computador capaz de detectar transacoes que eram efetivamente 

relacionadas apesar de serem estruturadas de forma a parecerem nao relacionadas. Quando a 

FIU examinou os registros dos clientes, descobriu que eles eram de fato intermediarios e que 

haviam trocado mais de US$ 1.800.000 em 1997. Em 1998, o valor trocado havia subido para 

mais de US$ 2.700.000. 

Alem das transacoes cambiais, os intermediarios tambem haviam efetuado uma serie 

de remessas para o exterior. Um exame dos registros associados as remessas financeiras 
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revelou que os beneficiarios nos outros paises eram todos parentes. A famflia em questao era 

dona de um restaurante na Europa ocidental e tinha vindo originalmente da Europa oriental. 

A FIU decidiu informar a policia sobre as transacoes financeiras e, como resultado, a 

policia iniciou uma investigacao. No decorrer da investigacao, a policia descobriu que os 

intermediarios e os membros daquela familia eram todos integrantes de um esquema de 

lavagem de dinheiro para um grupo de crime organizado. Esse grupo desenvolvia uma 

variedade de atividades ilegais, mas as atividades principals eram os arrombamentos e os 

furtos. 

O grupo usava tecnicas de comunicacao e comando (command) bem organizadas e 

controlava as operacoes a partir de carros e propriedades alugadas. Os assaltantes trabalhavam 

a noite. Arrombavam as casas entrando por janelas ou portas e invadiam predios industriais e 

lojas descendo do telhado com cordas. Uma vez dentro da casa ou do predio, os assaltantes 

procuravam cofres ou caixas fortes na esperanca de encontrar dinheiro ou joias. 

O grupo tambem era muito atuante no trafico de heroina, de modo que a obtinha de 

um determinado pais europeu e a distribuia para outros paises europeus. Por fim, o grupo 

fazia a lavagem do produto de seus crimes. Os criminosos usavam intermediarios, que nao 

tinham ficha na policia, para inserir o dinheiro no sistema financeiro. Trocavam o dinheiro em 

outras moedas e depois transferiam esses recursos eletronicamente para contas em toda a 

Europa. A partir dai, o grupo fazia ele mesmo a lavagem do dinheiro. Para tanto, usava 

identidades falsas, de modo a ter acesso a uma variedade de opcoes de investimento. 

Embora as identidades falsas tenham dificultado a identificacao dos criminosos, a 

analise financeira realizada pela FIU permitiu expor todo o grupo. Em junho de 1998, cerca 

de 130 pessoas dos diferentes gruposja haviam sido detidas pela policia em varios paises. 

O segundo caso envolve a constituicao de empresa de fachada a fim de legitimar os 

valores provenientes de praticas criminosas. 

Alan, um residente europeu, ajudou seu irmao a trocar divisas numa determinada 

instituicao financeira. Seu irmao gerenciava uma empresa num pais vizinho, no ramo de 

fotocopias e cambio. Alan confirmou a legitimidade da empresa apresentando documentos da 

junta comercial do pais europeu onde a empresa estava registrada. Entretanto, o grande valor 

das transacoes em moeda e o fato de que os recursos estavam cruzando a fronteira 

desnecessariamente, despertou a desconfianca do funcionario do banco. Ele informou a 

gerencia sobre suas preocupacoes e esta resolveu informar a FIU nacional. 

Apos a FIU ter recebido essa denuncia da instituicao financeira, investigacoes no 

banco de dados da unidade nacional nao produziram evidencias contra Alan e seu irmao. No 
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entanto, ao trocar informacoes com FIUs estrangeiras, a FIU nacional verificou que os dois 

irmaos eram alvo de investigacoes por trafico de drogas em outros paises europeus. 

A loja de fotocopias e cambio servia apenas como fachada para operacoes de lavagem 

de dinheiro proveniente do trafico de drogas. Alem disso, parece que a empresa nao havia 

sido autorizada a funcionar como agenda de cambio e, inclusive, nem havia feito tal 

solicitacao. O dinheiro apresentado na instituicao financeira nao poderia, portanto, ser 

proveniente da atividade de cambio. E o volume de dinheiro e o tipo de moeda tambem nao 

tinham qualquer relacao com o negocio de fotocopias. 

A FIU encaminhou a analise integral da denuncia e outros dados da area de 

inteligencia para as autoridades judiciais. A investigacao judicial revelou que Alan estava 

atuando como mensageiro para uma organizacao criminosa. Ele foi detido e a policia o 

confrontou com as alegadas transacoes de cambio. Alan confirmou as transacoes, mas disse 

que os recursos tinham uma origem legal. Segundo ele, os recursos provinham da empresa de 

fotocopias de seu irmao. 

Durante o julgamento, contudo, o tribunal rejeitou a defesa apresentada por Alan. 

Conforme salientado na analise feita pela FIU, o tipo de moedas envolvidas e o valor em 

questao - mais de US$ 600.000 em duas semanas - nao pareciam compativeis com o 

faturamento esperado de uma empresa de fotocopias. Alem disso, nao havia explicacao logica 

para Alan ter feito as transacoes com cambio em outro pais e nao no pais onde a empresa 

funcionava. O juiz considerou Alan culpado e o condenou a dois anos de detencao por 

lavagem de dinheiro. 

O terceiro caso real configura a realizacao de transferencias de recursos ilicitos ao 

exterior e a utilizacao de centros off-shore. 

A policia de um pais da America pediu ajuda a FIU nacional na investigacao criminal 

de Giorgio e Benedetto. Acreditava-se que eles estivessem envolvidos na ocultacao de 

recursos ilicitos provenientes de acoes corruptas num pais do sul da Europa. A FIU nao tinha 

recebido comunicados de instituicoes financeiras a respeito desse caso, mas, mesmo assim, 

iniciou uma investigacao financeira. 

Em 1981, Giorgio comecou a trabalhar para Benedetto como consultor financeiro. 

Atendendo a ordens, Giorgio abriu uma conta corrente em nome de Benedetto num pais da 

Europa central, usando o nome de uma empresa americana offshore. De 1981 a 1987, a conta 

foi creditada com recursos oriundos de corrupcao, com a ajuda de um funcionario de banco 

chamado Ugo. Parte do dinheiro foi depois transferida para uma conta corrente aberta num 
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banco de um pais da Europa central. Mais uma vez, foi usado o nome de uma empresa num 

centro americano offshore. 

Algum tempo depois, os recursos foram novamente transferidos para outra conta 

corrente no mesmo pais europeu, usando o nome da mesma empresa. Isso porque Ugo passara 

a trabalhar para outra instituicao bancaria e queria continuar prestando seus servicos para 

Giorgio. Em fevereiro de 1993, seguindo ordens de Benedetto, Giorgio transferiu os direitos 

sobre a empresa para Gabriel, um cidadao americano. 

A partir de fevereiro de 1993, a conta da empresa passou a ser usada por Maurizio (de 

mesma nacionalidade que Giorgio, Benedetto e Ugo) e Gabriel. Eles transferiram metade do 

dinheiro da empresa americana para um banco num pais da Europa central e a outra metade 

para um banco em outro pais da America. Em marco de 1993, a conta estava zerada. Gabriel, 

Maurizio e Adriana, todos cidadaos americanos, e Augusta, uma mulher europeia, sabiam que 

o dinheiro era produto de atividades criminosas. 

De julho de 1993 ate maio de 1994, eles transferiram mais de US$ 1.200.000 para 

contas abertas num banco em outro pais da America. Em marco de 1993, Gabriel e Maurizio 

criaram uma empresa no pais americano acima citado, para poderem transferir os recursos da 

empresa americana offshore. Gabriel e Maurizio transferiram, juntos, 5.000 acoes no valor 

total de US$ 50.000. Depois de depositado o dinheiro nas contas, entre os anos de 1993 e 

1994, novas transferencias foram feitas entre as contas, para encobrir ainda mais a origem do 

dinheiro e dificultar qualquer investigacao posterior por parte das forcas de repressao ao 

crime. 

Apesar dessa tentativa de despistar as autoridades, a FIU analisou todas as 

movimentacoes de recursos e conseguiu que o dinheiro que havia sido transferido para a 

empresa offshore fosse confiscado pela policia do pais em que Gabriel e Maurizio tinham 

suas contas. Esse exito foi possivel gracas a um alto grau de cooperacao com o governo 

daquele pais do sul da Europa. Nao houve cooperacao com a FIU daquele pais, mas houve 

estreita colaboracao entre as Procuradorias Gerais de ambos os paises. O pais americano 

tambem pode extraditar dois dos suspeitos responsaveis pelo esquema no pais europeu. 

O quarto, e ultimo caso real aqui elencado, traz o emprego da tecnica de investimento 

do dinheiro sujo na aquisicao de propriedade imobiliaria. 

A familia criminosa Jameson, que operava num pais europeu, decidiu fazer a lavagem 

de seus recursos comprando um predio no sul da Europa, avaliado em cerca de US$ 

1.500.000. Eles financiaram o investimento com um emprestimo bancario, dando como 

garantia duas apolices de seguro de vida valendo mais de US$ 200.000. Esses contratos de 
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seguro haviam sido pagos com cheques de um representante legal (notary) e de uma agenda 

europeia de cambio, nao pelos individuos envolvidos. 

Como a empresa de seguros considerou estranha essa transacao, decidiu informar a 

FIU nacional. Ao receber o relatorio, a FIU iniciou uma investigacao financeira e os analistas 

financeiros designados para o caso descobriram que os recursos usados para cobrir os cheques 

utilizados na compra das apolices haviam sido depositados em dinheiro, no mesmo dia, em 

dois outros paises europeus. Alem disso, o individuo que depositara o dinheiro era conhecido 

da policia de um dos paises, pois tinha ligacoes com um criminoso que estava cumprindo 

pena por lavagem de dinheiro para uma organizacao europeia criminosa muito envolvida com 

o trafico de drogas. 

Durante a investigacao os analistas tambem descobriram que, nos ultimos anos, os 

Jamesons haviam feito uma serie de outros investimentos imobiliarios semelhantes, 

totalizando mais de US$ 17.000.000. Haviam comprado um castelo e outros edificios na 

mesma regiao do sul da Europa. Esses investimentos nao haviam sido financiados por um 

banco e sim por 'Speedy Inc', uma empresa controlada pelos Andersons, uma familia que 

vinha do mesmo pais dos Jamesons. A familia Jameson tambem ja havia submetido as 

autoridades locais uma solicitacao para transformar o castelo em cassino. Os custos de 

construcao desse cassino estavam orcados em US$ 3.500.000. 

Um dos membros da familia Jameson tambem estava atuando em nome de uma 

empresa americana envolvida com a recompra de dividas garantidas por propriedades nessa 

area do sul da Europa. Os Andersons haviam recentemente comprado na Franca duas lanchas 

(speedboats) pelo preco de US$ 17.000.000. As lanchas haviam sido vendidas por um 

estaleiro europeu controlado por um membro da familia Jameson. Esse estaleiro havia 

recentemente aberto uma filial nessa mesma regiao do sul da Europa e um banco local havia 

enviado a FIU nacional um relatorio de transacao suspeita, em virtude do grande volume de 

dinheiro em especie que estava passando pelas contas da empresa. 

Outro aspecto interessante levantado pelos analistas foi o fato de os Jamesons nao 

terem um padrao de vida compativel com os investimentos que tinham na Europa. Pareciam 

ter rendas relativamente baixas e viviam em casas simples financiadas quase que totalmente 

por hipotecas. Alem disso, de acordo com os orgaos locais antidrogas, a familia estava ligada 

a um criminoso conhecido por seu envolvimento com o trafico de drogas. Todas essas 

informacoes, acrescidos de dados recebidos de duas outras FIUs, levaram os analistas a 

concluir que estavam lidando com as transacoes financeiras de uma grande organizacao 

criminosa. 
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Eles entao resolveram encaminhar o caso ao promotor publico. As duas outras FIUs 

resolveram fazer o mesmo em seus respectivos paises. O promotor publico instaurou um 

processo judicial (started legal proceedings on charges) por lavagem de dinheiro. Durante as 

investigacoes realizadas pela policia e pela promotoria, descobriu-se que os Jamesons tambem 

eram conhecidos por contrabandear carros de luxo no initio da decada de 90. Os lucros 

gerados por essa atividade provavelmente constituiram o capital inicial que serviu de base 

para sua riqueza atual e para as atividades criminosas. 

3.5 AUTOR, VITIMAS E DANO SOCIAL 

Quando da abordagem do conceito de lavagem de dinheiro, mencionou-se que a 

conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizacao, disposicao, movimentacao 

ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de crimes, configura um delito 

referente ou meta-crime, uma vez que a sua pratica remete a um crime anterior. Destarte, a 

razoavel certeza da existencia do crime anterior, do qual se originou o bem lavado, e 

pressuposto minimo da imputacao do crime de lavagem. 

Nesta esteira, apenas podera enquadrar-se como autor do delito de lavagem o sujeito 

que praticar a ocultacao ou dissimulacao de bens provenientes dos crimes especificados no rol 

taxativo do art. 1° da Lei n° 9.613/98. Disto decorre a tipificacao da conduta apenas quando 

estiver presente o dolo, ou seja, "a consciencia do agente de que o bem, direito ou valor sao 

provenientes, direta ou indiretamente, de crime (procedencia delitiva dos bens), e pela 

vontade de ocultar ou dissimular sua natureza, origem, localizacao, disposicao, movimentacao 

ou propriedade". (PRADO, 2007, pag. 417). 

O dolo podera ser direto ou eventual. O dolo direto esta presente na vontade livre e 

consciente do agente de realizar o tipo penal, nao havendo qualquer especial fim de agir. O 

dolo eventual, por sua vez, verifica-se na hipotese de ocorrer duvida quanto a origem 

criminosa do bem, direito ou valor a ser lavado, no entanto, o agente permanece indiferente 

quanto a incerteza da existencia do crime anterior, assumindo o risco de realizar a conduta 

tipica de lavar dinheiro. Na compreensao de Maia (2007, p. 87), apenas e cabivel o dolo 

eventual, no tipo basico da lavagem de dinheiro, quando possivel o seu reconhecimento 

pratico: 
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Destarte, por tratar-se de um momento subjetivo, que se processa exclusivamente no 
intelecto do agente, apenas pode-se contar com eventuais elementos indicadores da 
real configuracSo deste processo mental (e. g., se o agente verbaliza seu piano 
comentando-o com terceiros, se e o unico a beneficiar-se com sua conduta, se 
conhece o titular do bem e este e notadamente tido por criminoso, se o titular aceita 
pagar taxas acima das vigentes no mercado, se recusa ou reluta em fornecer dados 
cadastrais necessarios a operacao etc.). 

A lavagem de dinheiro pode ser executada por qualquer pessoa, nao havendo 

exigencia de qualidade especial para o sujeito ativo. Freqtientemente, identificam-se como 

agentes do crime de lavagem pessoas que detem poder politico, prestigio social e/ou alto 

poder economico, pois sao estas as titulares de grandes somas de dinheiro sujo que precisam 

ser lavadas. "Profissionalizam-se" no processo de lavagem e o desenvolvem em grande 

escala. (DE CARLI, 2008). 

E sujeito ativo do crime de lavagem aquele que realize quaisquer das condutas 

previstas no caput do art. 1° da Lei n° 9.613/98, bem como nos seus §§ 1° e 2°. Quanto as 

condutas de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizacao, disposicao, movimentacao 

ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de crimes, presentes no caput do 

referido artigo, as consideracoes necessarias j a foram feitas na oportunidade da conceituacao 

do crime de lavagem. Aqui cabera a apreciacao das hipoteses de ampliacao do delito basico, 

constantes nos §§ 1° e 2°. 

O § 1° tipifica as conduta de ocultar ou dissimular a utilizacao dos produtos advindos 

dos crimes previstos no rol taxativo. Por utilizacao compreende-se o uso, o emprego, a 

aplicacao dos proveitos de crimes. A ocultacao ou dissimulacao da utilizacao dos proveitos 

criminosos podera ocorrer atraves sua da conversao em ativos licitos (inciso I); da realizacao 

de operacoes (inciso II) e do subfaturamento ou sobrefaturamento de mercadorias (inciso III). 

As referidas hipoteses, na realidade, configuram uma antecipacao da valoracao tipica para 

condutas que muitas vezes serao meios executivos da conduta prevista no caput do artigo. 

(MAIA, 2007). 

O inciso I incrimina as condutas que objetivam ocultar ou dissimular a utilizacao de 

produtos de crimes por meio da conversao destes ativos ilicitos em ativos licitos. Com a 

conversao ocorre a insercao do dinheiro sujo no mercado dos negocios licitos, e por 

conseguinte, da-se a separacao entre o criminoso e o produto do seu crime. Este passa a 

apresentar-se sob a forma de capital social, investimentos, ativos societarios, bens moveis e 

imoveis, ou quaisquer outros bens, valores e direitos que compoem o patrimonio de uma 

pessoa fisica ou juridica. 
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O inciso I I estabelece diversas atividades que possibilitam a "limpeza" dos produtos 

dos crimes, ao mesmo tempo em que impede a reconstrucao da trilha de vestigios materiais 

que vinculam o produto do crime a atividade criminosa que o gerou (MAIA, 2007). O tipo 

objetivo incrimina a aquisicao, o recebimento, a troca, a negociacao, o dar ou receber em 

garantia, a guarda, o ter em deposito, a movimentacao ou a transferencia dos produtos dos 

crimes. Trata-se de tipo penal misto alternative, bastando apenas a realizacao de uma das 

condutas apontadas para a configuracao do crime de lavagem de dinheiro. 

O inciso I I I tipifica o subfaturamento ou sobrefaturamento, o que se da atraves da 

importacao ou exportacao de bens com valores nao correspondentes aos verdadeiros. Aqui, o 

agente lavador age de maneira artificiosa, atribuindo aos bens importados ou exportados, 

valores discrepantes de seu efetivo valor de mercado, a fim de encobrir os produtos ilicitos 

para depois inseri-los nos sistemas economicos e financeiros: 

[...] para a remessa de ativos ilicitos para o exterior (o importador brasileiro aquiesce 
em pagar um valor sobrestimado para as mercadorias adquiridas e recebe, no 
exterior, do exportador- quase sempre uma firma de fachada-, a diferenca entre o 
valor nominal dos bens importados e seu efetivo valor de mercado) ou para a 
internacao de produtos de crimes (o exportador brasileiro, para internar valores 
ilegais que mantem no exterior, "recebe" de empresas conluiadas ou geridas por 
"testas-de-ferro" valores superiores aos precos de mercado das mercadorias por ele 
vendidas ao exterior) (MAIA, 2007, p.98-99). 

O que distingue as condutas previstas no §1° das contidas no caput do art. 1° e o dolo 

especifico presente nas primeiras. O agente age com o fim especifico de ocultar ou dissimular 

a utilizacao de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes referidos no rol 

taxativo. 

O § 2° criminaliza as condutas de integracao dos ativos ilicitos na atividade economica 

legitima, bem como a associacao para a pratica de lavagem. O inciso I tipifica a conduta de 

quern utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes dos 

crimes antecedentes. A pratica do ilicito e caracterizada pela mera utilizacao do produto do 

crime, sem a exigencia do objetivo de ocultar ou dissimular a origem dos bens, direitos ou 

valores. Busca-se aqui, a protecao do sistema financeiro e da ordem economica, impedindo-se 

a realizacao da integracao do dinheiro sujo: 

Para proteger o sistema financeiro e a ordem economica, criou-se o presente inciso 
com o intuito de encobrir a etapa da integracao e concomitantemente obstaculizar 
quaisquer outras variantes de utilizacao (aproveitamento, aplicacao, emprego etc.) 
de produtos (bens, direitos e valores) resultantes dos ilicitos penais elencados no 
caput deste artigo, quer na esfera de producao, distribuicao e circulacao de bens 
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(atividade economica), quer no ambito da captacao, intermediacao ou aplicacao de 
valores (atividade financeira) [...] (MAIA, 2007, p. 99-100). 

O inciso I I tipifica a conduta de participar de grupo, associacao ou escritorio, sabendo 

que sua atividade principal ou secundaria e dirigida a pratica de crimes previstos na Lei n° 

9.613/98. Para a configuracao do tipo penal nao e exigida a pratica de atos que integram o 

processo de lavagem, basta que o sujeito participe de grupo, associacao ou escritorio que atue 

com este fim, caracterizando delito de mera atividade. 

O legislador nao estabeleceu criterios objetivos para a identificacao dos elementos 

normativos grupo, associacao e escritorio, o que dificulta a aplicacao do tipo penal. Exige-se, 

no entanto, a estabilidade ou permanencia do grupo, associacao ou escritorio, nao sendo 

suficiente um simples acordo de vontades. Ademais, os membros nao precisam conhecer uns 

aos outros, nem tampouco viver no mesmo local, o conhecimento da existencia dos demais ja 

e o suficiente (PRADO, 2007). 

Um aspecto que tern gerado polemica em ambito doutrinario e o referente a 

punibilidade pelo crime de lavagem do envolvido tambem no crime antecedente (autor, co-

autor e participe). Entende a corrente doutrinario-jurisprudencial hegemonica, em se tratando 

de receptacao, que o aproveitamento do produto do crime antecedente constitui mero 

exaurimento impunivel. Nao obstante a semelhanca existente entre a receptacao e a lavagem 

de dinheiro, haja vista que ambas as condutas delitivas retiram proveito de pratica criminosa, 

esta ultima apresenta algumas peculiaridades, das quais resulta conclusao diversa da apontada 

para o crime de receptacao. 

Diante da sofisticacao da lavagem de dinheiro, das conseqiiencias relevantes e 

socialmente danosas que acarreta e da diversidade de objetos juridicos e sujeitos passivos 

existente entre o crime antecedente e o de lavagem, o melhor entendimento e no sentido de 

ampliar o espectro subjetivo do tipo penal de lavagem, possibilitando a punicao do envolvido 

no crime antecedente. (MAIA, 2007). Assim, entende-se perfeitamente possivel a 

caracterizacao do concurso de delitos, respondendo o agente pelo crime antecedente e pela 

conduta de lavagem de capitals. 

Apontados os sujeitos ativos do crime de lavagem de capitals, parte-se para a 

identificacao das vitimas de suas condutas. Nao ha unanimidade na indicacao do(s) sujeito(s) 

passivo(s) do delito de lavagem, ora sendo apontada a sociedade ou comunidade local, 

atingida em suas bases socials e economicas pelo processo de lavagem, ora o proprio Estado, 

que sofre abalo em sua seguranca e soberania. Decerto, nao ha possibilidade de individualizar 
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as vitimas, uma vez que os danos ocasionados sao de ordem coletiva, de modo que todos os 

cidadaos sao prejudicados com a circulacao dos recursos lavados. 

No crime de lavagem de dinheiro nao figura a acepcao tradicional de vitima, restrita a 

pessoas individualizadas, em razao do processo de despersonalizacao, anonimato e 

coletivizacao do agente passivo, que se produz nesta especie de crime. Disso resulta a 

limitacao da visibilidade social do crime, o que gera, muitas vezes, a indiferenca da sociedade 

diante de sua pratica. 

A lavagem de dinheiro gera efeitos perniciosos para a sociedade e para os sistemas 

economico e financeiro em decorrencia de sua alta rentabilidade, da elevada sofisticacao dos 

meios de circulacao dos valores de origem ilicita, do dominio de importantes meios de 

producao de bens e servicos e da sua transnacionalizacao. (CAEIRO, [20-] , apud DE CARLI, 

2008, p. 104-105). 

O Fundo Monetario International (FMI) estimou, em 1998, que as transacoes de 

lavagem de dinheiro representariam entre 2 a 5 % do PIB mundial, o que atesta a sua alta 

rentabilidade. Devendo-se atentar para o fato de que a lavagem de dinheiro nao se presta a 

analises estatisticas fieis, tendo em vista que o nucleo do tipo e ocultar ou dissimular a 

natureza criminosa do dinheiro, de forma que a cifra do dinheiro sujo pode ser ainda mais 

elevada. (BRAGA, 2007). 

A evolucao dos meios tecnologicos e ciberneticos facilitou as transacoes dos valores 

ilicitos, ao mesmo tempo em que dificultou o seu rastreamento. O dinheiro sujo inseriu-se nas 

economias nacionais misturado aos valores licitos de empresas legalmente constituidas e 

ultrapassou as fronteiras nacionais por meio do sistema financeiro international. 

Neste diapasao, De Carli (2008) elenca quatro implicacoes principals na lavagem de 

dinheiro, a saber, distorcoes economicas; risco a integridade e a reputacao do sistema 

financeiro; diminuicao dos recursos governamentais e repercussoes socioeconomicas. 

As distorcoes economicas surgem em face dos investimentos realizados em atividades 

ineficientes que prejudicam o crescimento economico. Como mencionado anteriormente, a 

lavagem de dinheiro nao se fundamenta em principios economicos, pois as aplicacoes sao 

realizadas no interesse de disfarcar a origem criminosa dos rendimentos e favorecer a 

permanencia da atividade criminosa. Diante disto, as empresas que lavam dinheiro ofertam os 

seus produtos a precos inferiores aos do mercado, prejudicando a concorrencia: 

O prejuizo ao desenvolvimento do setor privado decorre do fato de que as decisSes 
de investimento nao decorrem de uma motivacao economica normal, mas visam 
apenas misturar o rendimento da atividade ilicita com dinheiro legitime Em razao 
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disso, quem lava dinheiro oferece produtos inferiores aos de mercado, ou ate mesmo 
inferiores ao custo de fabricacoes, prejudicando enormemente a concorrencia (em 
especial, aos negocios que cumprem com suas obrigac5es tributarias, trabalhistas e 
sociais). (DE CARLI, 2008, p. 105). 

O risco a integridade e a reputacao do sistema financeiro resulta da grande soma de 

dinheiro sujo movimentada nos bancos e instituicoes financeiras, a qual nao corresponde aos 

fatores de mercado. Sao valores que chegam e rapidamente saem, podendo provocar crises 

financeiras e a quebra de bancos e de outras instituicoes. Estes, vistos como meios de lavar o 

dinheiro ilicito, perdem a credibilidade e a confianca do publico, alem de sofrerem outros 

prejuizos como a imposicao de multas altas e a inabilitacao temporaria. 

A diminuicao dos recursos governamentais da-se em razao da dificuldade na 

arrecadacao de impostos e da diminuicao da receita tributaria, tendo em vista que as 

transacoes relacionadas a lavagem de dinheiro geralmente ocorrem no ambito da economia 

informal ou ilegal. 

Por ultimo, a pratica da lavagem de dinheiro apresenta repercussoes socioeconomicas, 

uma vez que causa desestabilidade nas bases sociais e economica dos Estados. A lavagem de 

capitais alimenta as organizacoes criminosas, gerando graves problemas, revelados 

notadamente no aumento da pobreza e no descredito das instituicoes publicas e privadas. 

Aqui se percebe um elo forte entre a lavagem de dinheiro e a pratica da corrupcao e fraudes 

diversas. Funcionarios de bancos e demais instituicoes financeiras recebem "beneficios" dos 

agentes lavadores para a realizacao da movimentacao dos valores ilicitos. Agentes publicos, 

por sua vez, desviam recursos publicos, transferindo para as suas contas bancarias o dinheiro 

que deveria ser aplicado em programas sociais. 

Nos termos da informacao prestada por Eluf (2008, p.31), entao Procuradora de 

Justica do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, em artigo publicado na revista juridica 

Consulex, "a grande maioria dos recursos lavados em nosso pais provem da corrupcao e da 

concussao, nao do trafico ilicito de armas e drogas, como se supunha". 

Por meio da pratica da lavagem, as organizacoes criminosas reinvestem os proveitos 

dos crimes em suas atividades, aumentando o seu poder economico e de ingerencia nas bases 

dos paises. Em alguns, o poder das organizacoes criminosas concorre com o do proprio 

Estado. Neste sentido, Braga (2007, p.21): 

Em alguns paises como Colombia e Russia, a riqueza e o poder das organizacoes 
criminals rivalizam com o poder do proprio Estado. Na Russia, as atividades 
criminals chegaram a manipular um assombroso capital do Produto Interno Bruto 
(PIB) deste pais, em aproximadamente um terco. Com esta situac§o e inquestionavel 
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que a economia do Estado resulta comprometida e vulneravel, se suas instituicoes 
estao sobre o controle ou influencias das organizacSes que levaram a cabo 
transacoes suspeitas. Neste contexto, 10 dos 25 maiores bancos russos tern conexao 
com as organizacSes criminosas. Ademais, estas atividades passaram a controlar 
35% dos bancos comerciais, 40% da industria e 80% da sociedade mista do pais. 

As cifras de dinheiro sujo lavado pelas organizacoes criminosas sao alarmantes, o que 

decorre da existencia da delinquencia, que representa, em nivel mundial, 20% do comercio, 

valor 40 vezes maior do que o necessario para erradicar problemas como a saude e a nutricao 

no mundo. (BRAGA, 2007). 

Diante da danosidade ocasionada pela lavagem de dinheiro, pode-se afirmar que a sua 

pratica viola bens juridicos tutelados pela norma penal, notadamente a ordem socioeconomica 

e a administracao da justica. Inegavel o impacto provocado na ordem socieconomica, haja 

vista a enorme quantidade de dinheiro sujo lavado no mundo inteiro, como ja demonstrado. A 

administracao da justica tambem e violada, uma vez que o processo de lavagem objetiva 

disfarcar a origem criminosa de bens, direitos ou valores, encobrindo a realizacao dos delitos 

precedentes e prejudicando a eficiencia da justica na apuracao e punicao desses crimes. 
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4 R E L A C A O E N T R E C R I M E ORGANIZADO E L A V A G E M DE DINHEIRO 

Este capitulo remetera as elucidacoes trazidas nos dois capitulos precedentes, uma vez 

que se propoe a demonstrar a inter-relacao existente entre o crime organizado e a lavagem de 

dinheiro, de modo que serao levantados argumentos no sentido de comprovar que o combate e 

repressao ao crime de lavagem sao formas eficientes de combater e reprimir a criminalidade 

organizada. Ademais, abordar-se-a o regime global e local antilavagem, a fim de apresentar a 

sua estrutura, forma de atuacao e mecanismos empregados. 

4.1 LAVAGEM DE DINHEIRO: FATOR NECESSARIO AO CRIME ORGANIZADO 

Em face do que ja foi exposto sobre o crime organizado, percebe-se que este consiste 

em um fenomeno criminologico internacional que se revela desde os seculos passados atraves 

da atuacao das Mafias Italianas, da Yakusa japonesa e das Triades chinesas, entre outras 

organizacoes criminosas, firmando bases tambem no territorio nacional. 

Ao lado da atuacao das organizacoes criminosas desenvolveu-se o processo de 

lavagem do dinheiro sujo obtido com as praticas delitivas. Da leitura atenta do capitulo 

anterior, na parte concernente ao surgimento das primeiras leis incriminadoras da conduta de 

ocultar os proveitos dos crimes, chega-se a constatacao de que o nascimento do crime de 

lavagem de dinheiro esta associado ao aparecimento de grupos terroristas na Italia, e ao 

trafico de drogas comandado pelas organizacoes criminosas norte-americanas. E antes disso, o 

processo de lavagem ja era desenvolvido junto as organizacoes criminosas mais primitivas, 

embora ainda nao fosse criminalizada a sua pratica, a exemplo da atuacao dos piratas no 

encobrimento das mercadorias saqueadas. 

Com o estabelecimento da sociedade pos-moderna, somado a globalizacao, ao 

aparecimento de novas tecnologias, a liberalizacao dos mercados e a integracao da economia, 

incrementaram-se as formas de organizacoes criminosas ate entao existentes. O 

aperfeicoamento de suas estruturas, a variedade de seus empreendimentos, as conexoes 

internacionais e locais intensificaram o poderio economico do crime organizado. 

A grande soma de dinheiro sujo passou a exigir a aplicacao de novas tecnicas de 

lavagem de dinheiro, que possibilitaram a insercao dos valores ilicitos no sistema financeiro e 
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o seu posterior reinvestimento nas atividades criminosas. Destarte, fortaleceu-se o vinculo de 

dependencia entre o crime organizado e a lavagem de dinheiro, de maneira tal, que o processo 

de lavagem passou a ser o mantenedor das organizacoes criminosas e o responsavel pela sua 

permanencia e crescimento. Isso decorre do fato de as organizacoes criminosas operarem 

"sobre o eixo dinheiro-poder. O dinheiro atrai o poder e vice-versa. Assim, pode-se dizer que 

toda organizacao criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro." 

(MENDRONI, 2006, p. 10). 

Por meio da lavagem de dinheiro as organizacoes criminosas acumulam riquezas, e 

por conseguinte, poder economico e politico. Diante disso, passam a influenciar no 

funcionamento do meio em que estao inseridas, infiltram-se nas bases dos Estados e, com 

alguns, concorrem em pe de igualdade. 

Pode-se afirmar que na atuacao da criminalidade organizada fecha-se um ciclo que 

gira em torno da acumulacao dos valores ilicitos obtidos nos empreendimentos criminosos; da 

sua transformacao em ganhos de aparencia licita e do investimento, dos valores maquiados de 

legitimidade, nas organizacoes criminosas. Este ciclo identifica-se diretamente com as fases 

do processo de lavagem de dinheiro. 

A primeira fase, a colocacao, da-se em razao do acumulo de dinheiro sujo e da 

necessidade de distancia-lo da fonte criminosa atraves da sua insercao no sistema financeiro 

ou economico; a segunda etapa, a estratificac&o, e a transformacao dos valores ilicitos em 

valores legitimos, por meio da realizacao de diversas transacoes financeiras; a terceira fase, a 

integracao, possibilita que o dinheiro lavado retorne a economia legal, permitindo a sua 

utilizacao pelos criminosos sem levantar suspeitas, que em se tratando de crime organizado, e 

investido nas proprias organizacoes criminosas. 

Deste modo, percebe-se que o crime organizado necessita realizar o processo de 

lavagem para que o seu ciclo de atuacao seja completo e gere os resultados pretendidos. Nisto 

baseia-se a afirmacao de ser a lavagem de dinheiro fator necessario ao fenomeno 

criminologico organizado: 

Crime de lavagem de dinheiro e fator absolutamente necessario a qualquer 
organizacao criminosa, que, de uma forma ou de outra precisa processar os ganhos 
ilicitos, revestindo-lhes de aparencia licita. E o unico presente em todas, 
necessariamente. E possivel afirmar que toda organizacao criminosa pratica crime de 
lavagem de dinheiro. (MENDRONI, 2009, p. 26). 

Como mencionado no primeiro capitulo deste trabalho, quando se tratou das atividades 

que caracterizam o crime organizado, o crime de lavagem de dinheiro e o crime de terceiro 
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nivel, dentre os praticados pelas organizacoes criminosas, sendo verificada a sua pratica em 

todas elas. Assim, nao ha como desassociar a existencia das organizacoes criminosas do crime 

de lavagem: 

As organizacSes criminosas e a lavagem de dinheiro nao coexistem separadamente. 
Nao e" possivel imaginar uma organizacao criminosa que nao pratique a lavagem de 
dinheiro obtido ilicitamente, como forma de viabilizar a continuidade dos crimes, 
sempre de maneira mais aprimorada. Exemplificando, o dinheiro conseguido com o 
trafico de drogas e utilizado para a estruturacao de meios cada vez mais sofisticados 
de esconderijo para o transporte de mais entorpecentes para a viabilizacao de pratica 
de corrupcao de funcionarios de escaldes mais altos, para a aquisicao de negocios 
licitos que servem de escudo para a obtencao de outros fundos, de forma a 
proporcionar a dissimulacao de origem ilicita daqueles, para "contratar" mais 
funcionarios dispostos a se exporem e testas-de-ferro que viabilizem a ocultacao dos 
verdadeiros "chefes", para o aprimoramento da distribuicSo. E utilizado como 
verdadeiro investimento servindo, evidentemente, para proporcionar vida luxuosa 
aos "donos do neg6cio" (MENDRONI, 2006, p.9-10). 

A ligacao entre o crime organizado e o crime lavagem de dinheiro tambem sucede da 

natureza deste ultimo, haja vista configurar-se em um crime que remete a outro, do qual se 

origina o dinheiro sujo a ser lavado. Os delitos praticados pelas organizacoes criminosas 

destacam-se entre os crimes precedentes a lavagem, pois rendem grandes somas de dinheiro 

sujo, tanto e que o legislador brasileiro incluiu no rol taxativo da Lei n° 9.613/98 os crimes 

praticados por organizacoes criminosas. Esta previsao legislativa veio a ampliar de forma 

implicita o rol de crimes antecedentes, uma vez que podera enquadrar-se dentro dele, qualquer 

outro crime, desde que praticado por organizacao criminosa: 

[...] atraves deste conceito, permite-se que qualquer grupo de pessoas destinado a 
praticar outros delitos nao relacionados na Lei n° 9.613/98, possa tambem ser 
condenado por crime de lavagem de dinheiro, em razao de essas pessoas serem 
integrantes de uma organizacao criminosa (BELTRAO, 2007, p.61). 

Muito embora nao fosse a intencao do legislador ampliar o rol taxativo da Lei n° 

9.613/98 por meio da previsao dos crimes praticados por organizacoes criminosas, e nitido o 

reconhecimento de que junto a estas encontra-se a lavagem de dinheiro, independentemente 

dos crimes que executem. 

Outrossim, a referida Lei, no §4° do art. 1°, estabeleceu punicao mais severa aos casos 

em que a lavagem de dinheiro seja praticada por organizacao criminosa, devendo o juiz da 

causa aumentar a pena de um a dois tercos. Isto demonstra o objetivo da Lei de reprimir com 

maior vigor a atuacao das organizacoes criminosas no emprego do processo de lavagem, uma 

vez que os empreendimentos do crime organizado geram a maior parte do dinheiro sujo 
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circulante, o qual estimula o desenvolvimento de uma infinidade de tecnicas de lavagem, 

ocasionando graves danos as ordens social, economica e politica. 

Resta demonstrada a relacao intima existente entre o crime organizado e a lavagem de 

dinheiro, de modo que a existencia, permanencia e aperfeicoamento das organizacoes 

criminosas dependem do dinheiro lavado reinvestido no proprio crime organizado. Diante 

disso, nas linhas que se seguem defender-se-a a ideia de que os meios de combate e repressao 

ao crime de lavagem constituem meios de combate e repressao a criminalidade organizada. 

4.2 COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO: REPRESSAO AO CRIME ORGANIZADO 

Mediante as consideracoes feitas no primeiro capitulo sobre os elementos 

caracterizadores das organizacoes criminosas, ficou evidenciada a complexidade que envolve 

o crime organizado. A estrutura organizada do crime dificulta a desestabilizacao das 

organizacoes criminosas, a variedade dos seus empreendimentos aliada ao desenvolvimento 

de novas tecnologias aumenta o seu poderio economico, ao mesmo tempo em que torna 

obsoletos os instrumentos legais e obstaculiza a atuacao dos orgaos de persecucao, de modo 

que o enfrentamento do crime organizado constitui tarefa que desafia o Poder Publico. 

Considerando os danos resultantes da atuacao das organizacoes criminosas, os quais 

atingem um numero indeterminado de vitimas e provocam abalo nas economias dos Estados e 

em suas bases politicas e sociais, surge a premente necessidade de juntar esforcos para 

combater e reprimir o crime organizado. 

Em se tratando do ambito nacional, percebeu-se quando da abordagem da definicao de 

organizacao criminosa, que a Lei 9.034/95, ao dispor sobre a utilizacao de meios operacionais 

para a prevencao e repressao de acoes praticadas por organizacoes criminosas, nao trouxe a 

definicao de organizacao criminosa, o que tern dificultado a sua aplicacao. Outrossim, o poder 

economico do crime organizado tern possibilitado a neutralizacao dos orgaos de combate e 

repressao, notadamente pela pratica da corrupcao, de forma que e possivel encontrar membros 

do crime organizado dentro das corporacoes policias, do Ministerio Publico e nas casas 

parlamentares, entre outras instituicoes publicas. 

O crime organizado move-se pelo eixo dinheiro-poder. Quanto mais dinheiro a 

organizacao possua, maior o seu poder de comando interno e de intimidacao, bem como 

maior a sua influencia sobre a sociedade na qual se estabelece. Alem disso, o dinheiro das 
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praticas delitivas serve para incrementar os empreendimentos criminosos e as proprias 

organizacoes criminosas. E o dinheiro sujo, que legitimado pelo processo de lavagem, 

concede forca e poder ao fenomeno criminologico organizado. 

Diante das dificuldades postas para o enfrentamento do crime organizado atraves da 

identificacao das organizacoes criminosas, e levando-se em consideracao que e o dinheiro 

lavado o mantenedor da criminalidade organizada, proporcionando as organizacoes 

criminosas o poder que precisam, vislumbra-se no combate e repressao ao crime de lavagem 

de dinheiro, meio idoneo de combate e repressao ao crime organizado: 

Qualquer estrategia de controle da criminalidade organizada deve necessariamente 
mover-se no seio de sua analise economica para se conhecer a partir de qual ou quais 
metodos provem o seu rendimento (licitos e ilicitos), e a partir de entao promover a 
viabilizacSo de estrategias de atuacao da justica, com medidas processuais penais e 
civis capazes de neutraliza-la ou ao menos diminuir a intensidade de sua atuacao 
criminosa, atenuando o seu grande poder economico e politico (MENDRONI, 2009, 
P-31). 

Assim, atraves do conhecimento das tecnicas de lavagem empregadas pelas 

organizacoes criminosas e, posterior aplicacao das medidas legais cabiveis, privando-as da 

utilizacao dos proveitos dos crimes praticados, e possivel combater e reprimir o crime 

organizado. 

Aqui, basta relembrar o ciclo de atuacao das organizacoes criminosas, que circula em 

volta da acumulacao de riquezas ilicitas, da legitimacao desses valores por meio do processo 

de lavagem e da obtencao de poder economico e politico. Trata-se de um ciclo consequential, 

ao passo que os valores ilicitos auferidos sao lavados, nova riqueza, agora legitima e sem 

levantar suspeitas de sua fonte criminosa, e gerada e reinvestida no proprio crime organizado. 

Sem a lavagem do capital espurio, as organizacoes criminosas ficam impossibilitadas de 

investi-lo sem erguer indicios das condutas criminosas precedentes. Destarte, para reprimir e 

combater o crime organizado e imprescindivel juntar esforcos para a desestruturacao dos 

mecanismos de lavagem de dinheiro: 

Assim que, a partir da constatacao das complexas estruturas que envolvem a 
existencia de uma organizacao criminosa, torna-se imperioso concluir pela 
impossibilidade de eficiente investigacao de todos os participantes e de todas as suas 
atividades. Sera preciso realizar a analise global preliminar para o conhecimento das 
estruturas, atividades e identificacao dos agentes envolvidos. Na segunda etapa, sera 
absolutamente imprescindivel delimitar o campo de atuacao, voltando os esforcos 
em primeiro lugar para a desestruturacao dos mecanismos de lavagem de dinheiro, e 
em seguida para a neutralizacao das acSes principals (crimes principals) da 
organizacao criminosa. As medidas processuais devem ser direcionadas 
especialmente contra as acOes dos chefes- se ja houver a sua identificacao e, na 
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impossibilidade, contra aqueles agentes de maior nivel hierarquico no ambito da 
organizacao. Os orgaos de persecucao deverao priorizar e optimizar os seus 
esforcos, concentrando-os nas acOes contra a lavagem de dinheiro, pessoas e 
atividades principals (MENDRONI, 2009, p.45). 

Como antes referido, o crime organizado, em sua condicao de verdadeira empresa 

criminosa, precisa do dinheiro lavado para a sua manutencao e desenvolvimento. Sem os 

valores legitimados pela lavagem de dinheiro, o crime de terceiro nivel, as organizacoes 

criminosas perdem o seu poder de comando e de intimidacao, bem como seu poder de 

operacionalizacao dos crimes principais e secundarios, perdendo a sua expressao no meio em 

que estao inseridas. 

O crime de terceiro nivel- lavagem de dinheiro, sempre. E por ai que devem ser 
voltados os maiores esforcos e concentrada a maior atencSo por parte dos orgaos de 
persecucSo. E exatamente sensibilizando, atenuando ou neutralizando os ganhos 
ilicitos da organizacao criminosa que se logra exito para o enfraquecimento da 
empresa criminosa. A falta de dinheiro diminui o poder da empresa externo e 
interno. Diminui conseqiientemente a forca intimidatoria e a capacidade de 
operacionalizacao dos delitos principais e secundarios. Enfraquece o proprio 
respeito e obediencia internos da organizacao e acaba gerando a corrosao de suas 
estruturas. (MENDRONI, 2009, p. 25). 

Isto posto, verifica-se que o combate e repressao a lavagem de dinheiro sao tambem 

formas de combate e repressao ao crime organizado, haja vista a inter-relacao existente entre 

ambas as praticas criminosas, de maneira que as organizacoes criminosas coexistem com o 

processo de lavagem. Nesta esteira, as proximas consideracoes deste trabalho serao voltadas 

para o regime global e local antilavagem, com vistas a apresentar a estrutura internacional e 

nacional de combate e repressao ao crime de lavagem. Para tanto, serao abordados os 

principais organismos que a compoe, bem como serao trazidos a baila os principais aspectos 

da Lei n° 9.613/90. 

4.2.1 Regime global e regime local de proibicao 

O crime de lavagem de dinheiro surgiu na decada de setenta do seculo XX, com a 

edicao, pelo governo italiano, do Decreto-lei n° 59. Como mencionado no capitulo anterior, o 

aparecimento das organizacoes criminosas e o desenvolvimento de novas tecnicas de 
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lavagem, motivaram diversos paises a inserirem em seus ordenamentos a tipificacao da 

conduta de ocultar ou dissimular os proveitos dos crimes. 

Diante do fenomeno da globalizacao, da facilidade de locomocao e dos rapidos 

avancos nas areas da tecnologia e comunicacao, a lavagem de dinheiro tornou-se ameaca 

global crescente e, por conseguinte, as medidas unilaterais dos Estados restaram insuficientes 

para fazer frente ao seu combate e repressao. 

Nesta conjuntura, firmou-se um regime global de proibicao, composto por um grupo 

de normas, procedimentos e organismos internacionais de cooperacao, com vistas a enfrentar 

a pratica da lavagem. Em decorrencia disto, as normas das sociedades dominantes 

(notadamente Europa e Estados Unidos) passaram a ser internacionalizadas e internalizadas, 

especialmente por meio de Tratados e Convencoes. (DE CARLI, 2008). Dentre os diversos 

Tratados e Convencoes que conformam o regime global antilavagem, serao explicitados 

aqueles em que o Brasil e parte. 

O primeiro tratado internacional a ser abordado e a Convencao das Nacoes Unidas 

Contra o Trafico Ilicito de Entorpecentes e Substantias Psicotropicas, concluida em Viena, 

em 1988. A Convencao de Viena, como ficou conhecida, "e o marco internacional que 

fornece a primeira definicao mundialmente aceita sobre o crime de lavagem de dinheiro" (DE 

CARLI, 2008, p. 139). Nela foram adotadas as primeiras medidas para o combate ao 

narcotrafico e a lavagem de dinheiro: 

Os Estados que subscreveram o acordo se comprometeram a tipificar penalmente a 
organizacao, gestao ou financiamento do trafico ilicito, bem como as operacoes de 
lavagem de dinheiro, consequencia direta dessa pratica delituosa. Esse foi o primeiro 
instrumento juridico internacional a tipificar as condutas de operacoes de lavagem 
de dinheiro (MENDRONI, 2006, p. 15). 

A Convencao de Viena preve a criminalizacao da conversao ou transferencia de bens 

provenientes de delitos relacionados ao trafico internacional de drogas, bem como a ocultacao 

ou o encobrimento de sua natureza, origem, localizacao, destino, movimentacao e 

propriedade. Pune ainda, a aquisicao, a posse ou a utilizacao dos bens frutos daqueles crimes, 

quando o sujeito que o adquire, tern a sua posse ou o utiliza, sabe de sua procedencia 

criminosa. 

O Brasil promulgou a Convencao de Viena em 26 de junho de 1991, atraves do 

Decreto n° 154/91, assumindo, a partir de entao, o compromisso de criminalizar a lavagem de 

dinheiro em seu ordenamento juridico. 
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A Convencao das Nacoes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, 

denominada de Convencao de Palermo por ter sido elaborada nesta cidade italiana, tambem 

impoe aos Estados-parte o dever de criminalizar a conduta de lavar dinheiro. Foi assinada por 

ocasiao da Assembleia Geral do Milenio, realizada no ano de 2000, em Nova Iorque, 

apresentando como objetivo a promocao da cooperacao para prevenir e combater mais 

eficazmente a criminalidade organizada transnacional. 

A referida Convencao nao altera a descricao da tipificacao do crime de lavagem 

constante na Convencao de Viena, apenas amplia o crime antecedente a participacao em 

organizacao criminosa, a corrupcao, a obstrucao da justica e a todos os crimes graves, 

entendidos estes como todos os delitos com pena maxima igual ou superior a quatro anos. 

Outrossim, estabelece a possibilidade de serem enquadrados como crimes antecedentes a 

lavagem de dinheiro os cometidos em outro pais, desde que observado o principio da dupla 

incriminacao. (DE CARLI, 2008). 

O Brasil aprovou a Convencao de Palermo atraves do Decreto Legislativo n. 231, de 

29 de maio de 2003, e a promulgou pelo Decreto n° 5015/04, em 12 de marco de 2004. 

Nos mesmos termos das Convencoes de Viena e de Palermo, a Convencao das Nacoes 

Unidas contra a Corrupcao (Convencao de Merida), criminalizou a conduta de lavar dinheiro 

nas modalidades de conversao e transferencia de bens, bem como de ocultacao ou 

dissimulacao de sua natureza, origem, localizacao, destino, movimentacao e propriedade. Tal 

qual a Convencao de Palermo, adotou a definicao mais ampla de delitos antecedentes, 

admitindo tambem que estes sejam praticados fora do territorio do Estado interessado, 

respeitada a dupla incriminacao. 

A Convencao de Merida trouxe de novidade o detalhamento das medidas que devem 

ser empregadas pelas instituicoes financeiras para incluir informacao exata e valida sobre o 

remetente do dinheiro nos formularios de transferencia eletronica de fundos e de mensagens 

conexas e a exigencia, de analise mais minuciosa, das transferencias de fundo que nao 

contenham informacoes detalhadas sobre o remetente (DE CARLI, 2008). 

A mencionada Convencao foi assinada por 95 paises, entre eles o Brasil, que a 

promulgou em 31 de Janeiro de 2006, atraves do Decreto n° 5.687/06. 

Por ultimo, a Convencao Internacional das Nacoes Unidas para a Supressao do 

Financiamento do Terrorismo, assinada em 1999, em Nova Iorque, acrescentou em seus 

dispositivos as medidas ja desenvolvidas na prevencao e na repressao da lavagem de dinheiro, 

tendo em vista que os fundos que financiam o terrorismo podem ser tanto ilicitos quanto 

licitos. (DE CARLI, 2008). Destarte, a adocao de meios de combate e repressao a lavagem 
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dos valores provenientes de aqoes de grupos terroristas, impede que os mesmos venham a ser 

reutilizados nas praticas terroristas, colocando em risco a seguranca publica e nacional. 

Esta Convencao foi promulgada pelo Brasil em 26 de dezembro de 2005, atraves do 

Decreto n° 5.640/05. 

O regime global antilavagem nao se limita aos Tratados ou Convencoes internacionais, 

pois apresenta uma estrutura que compreende diversas organizacoes internacionais e 

regionais, as quais revelam uma construcao institucional necessaria para a comprovacao da 

(i)licitude do dinheiro, uma vez que a sua natureza fungivel nao permite, de per si, a 

identificacao de sua origem. (MACHADO, 2004). 

O organismo de maior relevancia dentro da estrutura do regime de proibicao e o FAFT 

ou GAFI (Financial Action Task Force ou Grupe d'action flnanciere), Grupo de Acao 

Financeira sobre Lavagem de Dinheiro. Trata-se de um grupo de trabalho criado em 1989 

pelos chefes de Estado ou de Governo do G-7 (grupo formado pelos sete paises mais ricos a 

epoca), e pelo Presidente da Comissao das Comunidades Europeias, com o escopo de 

examinar, desenvolver e promover politicas de combate a lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo. "Esse organismo intergovernamental trabalha para gerar a 

vontade politica necessaria a promocao de reformas legislativas e regulatorias nos direitos 

internos dos paises nessas areas." (DE CARLI, 2008, p. 153). 

E um orgao temporario cuja atuacao foi estendida ate o ano de 2012, sendo composto 

por trinta e dois paises e territorios e duas organizacoes internacionais. Em setembro de 1999, 

por oportunidade da X I Reuniao Plenaria do GAFI/FATF, o Brasil passou a integrar esse 

organismo como membro observador, tornando-se membro efetivo em 2000. (MINISTERIO 

DA FAZENDA, 2010). 

Seu trabalho e desenvolvido em cooperacao com diversos orgaos internacionais e 

regionais, consistindo no exame das tecnicas e tendencias de lavagem de dinheiro, na revisao 

das medidas ja tomadas em ambito internacional e no levantamento de outras medidas que 

precisam ser adotadas no combate a lavagem. (DE CARLI, 2008). 

Visando proteger o sistema financeiro dos valores de origem ilicita, o GAFI tern 

atribuido aos profissionais desse setor o dever de comunicar as operacoes suspeitas. Para isto, 

estabeleceu regras para a identificacao do cliente; um regime de comunicacao de operacoes 

suspeitas e a criacao de unidades financeiras de inteligencia. Ao serem detectadas operacoes 

suspeitas as instituicoes financeiras tern a obrigacao de comunica-las a autoridade central 

nacional ou estrangeira, a qual e responsavel por receber, analisar e distribuir as informacoes 
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concernentes as mencionadas operacoes para as autoridades competentes, a exemplo do 

Ministerio Publico (MACHADO, 2004). 

Durante a decada de 1990, o GAFI direcionou as suas atividades para a propagacao 

das "Quarenta Recomendacoes" entre os seus membros, documento publicado em 1990, com 

foco em tres areas centrais, a saber, melhora nos sistemas legais nacionais, aumento do papel 

do sistema financeiro e fortalecimento da cooperacao internacional. As "Quarenta 

Recomendacoes" foram revistas em 1996 e em 2003, a fim garantir que permanecam 

atualizadas e relevantes na luta contra a lavagem de dinheiro. Neste sentido, complementa De 

Carli (2008, p. 155): 

As recomendacoes fixam principios de acao, permitindo aos Estados usar de 
flexibilidade na implementacao das medidas, de acordo com as caracteristicas de 
cada pais e de sua moldura constitucional. Elas foram revisadas pela primeira vez 
em 1996 e, depois, em 2003, para acompanhar as mudancas verificadas nas 
tendencias de lavagem de dinheiro. Alem das RecomendacOes, o GAFI elabora 
notas interpretativas que ajudam a esclarecer a aplicacao de cada Recomendacao e 
proporcionam uma direcao adicional, ale"m do Glossario, que define conceitos-
chave. 

Em outubro de 2001, somaram-se as "Quarenta Recomendacoes" outras oito, versando 

sobre o desenvolvimento de padroes internacionais para o combate e repressao ao 

financiamento do terrorismo, e em outubro de 2004 foi expedida a nona recomendacao sobre 

a mesma materia. 

Imperioso observar que as 40+9 Recomendacoes vinculam todos os Estados e 

territorios do mundo e nao apenas os paises membros. Quanto a estes, o GAFI vem 

desenvolvendo dois sistemas de avaliacao, a auto-avaliacao e a avaliacao mutua, a fim de 

verificar a aplicacao das regras relacionadas a lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo. 

A auto-avaliacao e realizada atraves de um questionario elaborado anualmente aos 

paises membros, para que informem o grau de implementacao das 40+9 Recomendacoes. 

Com as informacoes obtidas o GAFI toma ciencia da situacao de cada membro. Na avaliacao 

mutua, por sua vez, o GAFI visita o pais membro por meio de um time de avaliadores dos 

governos de outros paises membros, especialistas nas areas legal e financeira. "O grupo 

verifica, pessoalmente, em que medida o pais avaliado avancou na implementacao de um 

sistema efetivo contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e quais setores 

ainda necessitam de um maior progresso" (DE CARLI, 2008, p. 157). 
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No tocante aos paises nao membros que nao se adequem ao regime antilavagem, o 

GAFI tern empregado um procedimento que pode ser dividido em quatro etapas: 

identificacao, avaliacao e elaboracao de uma lista contendo o nome dos paises e territorios 

nao-cooperadores; implementacao da chamada "acao para colocar um fim as praticas e 

regulamentos prejudiciais", que compreende medidas destinadas a encorajar essas jurisdicoes 

a adotar leis em conformidade com as "Quarenta Recomendacoes"; aplicacao de 

contramedidas, a fim de proteger as economias contra o dinheiro de origem ilicita (ex. terem 

os paises integrantes do GAFI especial atencao ou comunicar transacoes conduzidas com 

individuos ou entidades legais que tenham suas contas em uma instituicao financeira 

estabelecida em uma jurisdicao nao-cooperadora); proibicao ou restricao de realizacao de 

transacoes financeiras com os paises nao-cooperantes (MACHADO, 2004). 

Outros organismos e organizacoes tern levantado esforcos ao lado do GAFI no 

combate e repressao a lavagem de dinheiro, dentre eles, destaca-se as Organizacoes das 

Nacoes Unidas (ONU). Grande parte dos tratados internacionais aplicados na luta contra a 

lavagem foram produzidos no ambito dessa organizacao. Alem disso, em 1997 a ONU criou 

uma agenda ou escritorio, o UNDCP (United Nations International Drug Control 

Programme) ou Programa das Nacoes Unidas para o Controle Internacional de Drogas, cujo 

mandato consiste em articular o controle internacional de drogas e crimes correlatos, 

monitorando as tendencias de producao, consumo e trafico ilicito. Nas atividades de controle 

de drogas estao incluidas medidas de combate ao crime organizado e a lavagem de dinheiro. 

(MINISTERIO DA FAZENDA, 2010). 

A atuacao do UNDCP envolve a promocao do cumprimento dos tratados 

internacionais relacionados ao tema; o apoio ao fortalecimento institucional dos governos; o 

auxilio na formulacao de leis e politicas, de acordo com os compromissos assumidos pela 

comunidade internacional; o suporte tecnico a programas nacionais ou projetos especificos e o 

monitoramento e avaliacao dos projetos implementados. 

Ainda no seio da ONU foi desenvolvida uma rede baseada na internet com vistas a 

auxiliar governos, organizacoes e individuos no combate a lavagem de dinheiro. O IMoLIN e 

um site que "inclui uma base de dados com legislacao e regulacao de todo o mundo (AMLID) 

e uma biblioteca virtual" (DE CARLI, 2008, p. 160). 

Um outro autor internacional engajado na luta contra a lavagem de dinheiro e o Grupo 

Egmont. Trata-se de um organismo internacional informal, criado em 1995 por iniciativa das 

Unidades de Inteligencia Financeira belga (CTIF) e norte-americana (FINCEN) para 

promover a cooperacao internacional no combate a lavagem de dinheiro, possibilitando, em 
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nivel mundial, a troca de informacoes, o recebimento e o tratamento de comunicacoes 

suspeitas provenientes de organismos financeiros ou nao-financeiros. 

Com a criacao do Grupo Egmont foi estabelecido um forum de ajuda mutua, composto 

por um banco de dados, no qual constam informacoes sobre operacoes financeiras suspeitas 

detectadas por instituicoes publicas ou privadas, podendo ser acessado pelos membros do 

grupo por meio de uma rede de seguranca maxima, a Egmont Secure Web. Destarte, tornou-

se possivel um intercambio de informacoes entre as Unidades de Inteligencia Financeira de 

cada pais, em uma rede de cooperacao: 

A cooperacao desenvolve-se em quatro pianos: sistematizac3o e expansao de 
informacSes de inteligencia financeira; treinamento de pessoal especializado; 
melhoria das comunicacoes entre as FIU (Financial Inteligence Unit) atraves da 
aplicac2o de tecnologias de ponta e ajuda para a elaboracao das legislacSes 
nacionais (MENDRONI, 2006,p. 21). 

As Unidades de Inteligencia Financeira (UIFs ou FIUs, em ingles) sao as "agendas 

governamentais especializadas responsaveis pelo recebimento e analise de informacoes 

provenientes de instituicoes financeiras e nao financeiras relativamente a transacoes suspeitas 

[. . . ]" (DE CARLI, 2008, p. 161). As informacoes recebidas que apontam indicios de pratica 

de crimes sao direcionadas as autoridades competentes para a instauracao do procedimento 

cabivel. 

As UIFs estao presentes em mais de cem paises, desenvolvendo um mecanismo de 

prevencao e controle do delito de lavagem de dinheiro atraves da protecao dos setores 

financeiros e comerciais passiveis de serem utilizados em manobras ilegais. Inicialmente 

atuavam de forma isolada, limitando-se ao enfrentamento da lavagem de capitals dentro dos 

paises em separado. Com o surgimento do Grupo de Egmont passaram a apresentar maior 

eficiencia no desempenho de suas funcoes, haja vista a pratica da lavagem ultrapassar as 

fronteiras nacionais, exigindo uma acao integrada dos paises. 

Ainda dentro da composicao do regime global antilavagem, destaca-se a Comissao 

Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD), criada pela Organizacao dos 

Estados Americanos (OEA) no intuito de desenvolver uma estrategia continental de combate 

ao narcotrafico. O trabalho realizado consiste "na definicao de uma pauta de alcance 

hemisferico que possibilite a implementacao de pianos e programas capazes de fortalecer os 

esforcos nacionais no combate as praticas ligadas ao trafico de drogas, entre as quais a 

lavagem de dinheiro" (MENDRONI, 2006, p. 17). 
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A CICAD elaborou, em 1991, o Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem 

Relacionados com o Trafico Ilicito de Drogas e Delitos Conexos, aprovado em 23 de maio de 

1992, por ocasiao da X X I I Assembleia Geral da OEA. O Regulamento Modelo abarca 

medidas de harmonizacao das legislacoes dos 35 (trinta e cinco) paises independentes das 

Americas que integram a OEA, referentes a lavagem de dinheiro, ao financiamento do 

terrorismo, as tecnicas especiais de investigacao, de apreensao e perda de produtos e de 

proveitos dos crimes, as medidas preventivas aplicaveis as instituicoes bancarias e financeiras 

e de cooperacao internacional. Outrossim, importou-se com a questao da prevencao do crime 

e a criacao de um orgao central para combate-lo. 

Desde a sua edicao, o Regulamento Modelo vem sofrendo alteracoes para acompanhar 

os avancos legislatives em materia internacional e as novas facetas do crime organizado, do 

trafico de drogas e da lavagem de dinheiro. 

O ultimo orgao do regime internacional de proibicao a ser abordado e o Comite de 

Supervisao Bancaria da Basileia (Basle Committee on Banking Supervision), estabelecido 

pelos Presidentes dos bancos centrais dos paises do Grupo dos Dez (G-10), em 1975, a fim de 

fortalecer a solidez do sistema financeiro por meio da supervisao das atividades bancarias. As 

reunioes normalmente acontecem no Banco de Compensacoes Internacionais, na Basileia, 

Suica, onde se localiza sua Secretaria permanente. 

O trabalho do Comite de Supervisao Bancaria da Basileia vem sendo realizado ha 

muitos anos, e tern buscado expandir-se a paises fora do G-10. Neste intuito, foram 

elaborados dois documentos de divulgacao: um conjunto abrangente de Principios Essenciais 

para uma supervisao bancaria eficaz (Os Principios Essenciais da Basileia); e um Compendio 

(a ser atualizado periodicamente) das recomendacoes, orientacoes e normas do Comite da 

Basileia. 

Participaram do desenvolvimento dos Principios, autoridades de supervisao de paises 

nao-membros do G-10, a exemplo do Chile, da China, da Republica Checa, de Hong Kong, 

do Mexico, da Russia e da Tailandia. O trabalho contou tambem com a estreita colaboracao 

de nove outros paises: Argentina, Brasil, Hungria, India, Indonesia, Coreia do Sul, Malasia, 

Polonia e Cingapura. 

Sao apresentados 25 (vinte e cinco) principios basicos para um sistema de supervisao 

eficaz, os quais se referem aos objetivos, independencia, poderes, transparencia e cooperacao 

- principio 1; a autorizacoes e estrutura - principios 2 a 5; aos regulamentos e requisitos 

prudenciais - principios 6 a 18; aos metodos de supervisao bancaria continua - principios 19 a 

21; a contabilidade e informacao - principio 22; aos poderes formais dos supervisores e acoes 
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coletivas - principio 23; a supervisao consolidada e entre paises - principios 24 e 25. 

Apresentam-se como referenda basica para orgaos supervisores e outras autoridades publicas 

em todos os paises, constituindo-se em verdadeiros instrumentos para a estabilidade do 

sistema financeiro, interno e internacional (COMITE DE SUPERVISAO BANCARIA DA 

BASILEIA, 2006). 

Feitas as devidas consideracoes a respeito do regime global de proibicao, adentra-se 

no regime local, que abrange a Lei n° 9.613/98, com as alteracoes posteriores; a atuacao da 

Unidade de Inteligencia Financeira Brasileira, o COAF (Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras); e a politica criminal desenvolvida pela ENCCLA (Estrategia Nacional de 

Combate a Corrupcao e a Lavagem de Dinheiro) e pelos orgaos e instituicoes que a compoem. 

A Lei n° 9.613/98 foi o primeiro diploma legal brasileiro a versar, de forma especifica, 

sobre o delito de lavagem ou ocultacao de bens, direitos e valores, possibilitando a 

conformacao do ordenamento juridico brasileiro ao regime internacional de combate e 

repressao ao crime de lavagem. Originou-se do Projeto de Lei da Camara n° 66, de 1997, de 

autoria do Poder Executivo, contando com a contribuicao de especialistas internacionais e de 

setores privados nacionais. 

Os principais aspectos da referida lei serao tratados no proximo item deste capitulo, 

cabendo aqui a mencao de que foi a Lei n° 9.613/98, que criou, no ambito do Ministerio da 

Fazenda, o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com a finalidade de 

disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrencias 

suspeitas de atividades ilfcitas. 

O COAF e a Unidade de Inteligencia Financeira Brasileira, cuja principal tarefa e 

promover a cooperacao e o intercambio de informacoes entre os setores publico e privado, de 

modo a prevenir a utilizacao dos setores economicos para a pratica da lavagem de dinheiro e o 

financiamento do terrorismo. 

Trata-se de orgao multidisciplinar, composto, nos termos do art. 16 da referida lei, por 

servidores publicos de reputacao ilibada e reconhecida competencia, escolhidos pelo Ministro 

de Estado da Fazenda dentre os integrantes do quadro efetivo do Banco Central, da Comissao 

de Valores Mobiliarios, da Superintendencia de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de orgao de inteligencia do Poder 

Executivo, do Departamento de Policia Federal, do Ministerio das Relacoes Exteriores e da 

Controladoria-Geral da Uniao, sendo estes quatro ultimos, indicados pelos correspondentes 

Ministros de Estado. 
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Dentre as funcoes elencadas no art. 14 da Lei n° 9.613/98, destaca-se a de receber e 

examinar as comunicacoes de operacoes suspeitas, encaminhando-as, quando revelam 

indicios da pratica de crime, ao Ministerio Publico e a Policia, para a devida apuracao. Disto 

decorre a obrigacao imposta aos agentes economicos de identificar clientes e manter cadastros 

atualizados, registrar todas as transacoes com valor igual ou superior a R$ 10.000,00, e de 

comunicar as operacoes suspeitas. 

O intercambio de informacoes ocorre em ambito nacional e internacional. O 

intercambio realizado com as Unidades de Inteligencia Financeira internacionais da-se atraves 

da rede de seguranca do Grupo Egmont, enquanto para a comunicacao com os agentes 

economicos nacionais, foi criado o Sistema de Informacoes do COAF (SISCOAF), veiculo 

rapido e eficaz de captacao, tratamento e guarda dos dados, servindo ainda para facilitar a 

comunicacao com o publico. 

O COAF e ainda responsavel por elaborar as auto-avaliacoes, remetidas anualmente ao 

GAFI, e pelo recebimento dos processos de avaliacoes mutuas. Elabora, desde a sua criacao, 

relatorios anuais com o resultado de suas acoes na luta contra a lavagem de dinheiro (DE 

CARLI, 2008). 

Todas as acoes do COAF sao direcionadas para o cumprimento de sua missao como 

agente eficiente no enfrentamento da lavagem de dinheiro, a fim de contribuir com a eficacia 

global das medidas de repressao e prevencao a este crime, que tern ameacado as bases sociais 

politica e economica dos Estados. 

Por ultimo, integra o regime local de proibicao a ENCCLA (Estrategia Nacional de 

Combate a Corrupcao e a Lavagem de Dinheiro), que consiste em uma politica criminal 

brasileira, criada no seio do Ministerio da Justica no ano de 2003, com vistas a aprofiindar a 

coordenacao dos agentes publicos envolvidos no combate e repressao a lavagem de dinheiro e 

a corrupcao. 

E coordenada pela Secretaria Nacional de Justica e envolve a acao integrada de 

diversos orgaos do governo, do Judiciario e do Ministerio Publico, nos ambitos federal e 

estadual. O orgao responsavel pela articulacao entre as instituicoes governamentais e o 

Gabinete de Gestao Integrada de Prevencao e Combate a Lavagem de Dinheiro (GGI-LD). 

As atividades da ENCCLA, conforme informacoes constantes na pagina eletronica do 

Ministerio da Justica, sao desenvolvidas em tres areas: estrategica, de inteligencia e 

operacional. Entre as suas acoes, destacam-se, atualmente, as medidas contra as milicias nos 

estados; o uso de offshores (paraisos fiscais) como destino de dinheiro ilicito; a formacao de 

quadrilhas a partir de fontes dentro dos sistemas prisionais; a corrupcao associada a servicos 
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terceirizados e as irregularidades nas licitacoes e contratacdes de obras para a Copa 2014 e a 

Olimpiada de 2016. 

Ademais, realiza reunioes anuais com a participacao de orgaos publicos e 

representantes do setor privado, engajados na luta contra a lavagem de dinheiro, a fim de 

discutir as metas a serem alcancadas no ano seguinte e conjugar esforcos na otimizacao dos 

recursos publicos e na difusao de informacoes, no intuito de tornar a estrategia uma politica 

publica eficaz no setor. 

4.2.2 Destaque a aspectos importantes da Lei n° 9.613/98 

A Lei n° 9.613/98, lei brasileira da lavagem de dinheiro, resultou de diversas reunioes 

e estudos realizados por varios paises integrantes das Nacoes Unidas, na cidade de Viena. 

Consiste, portanto, em um diploma legal cujos mecanismos foram amplamente debatidos em 

ambito internacional e elaborados no sentido de combater a criminalidade organizada, atraves 

do combate e repressao a lavagem de dinheiro. 

Nesta esteira, a referida lei estabeleceu instrumentos legais rigorosos e eficientes, 

necessarios diante da complexidade que envolve a pratica da lavagem de dinheiro e dos 

maleficios que acarreta a sociedade. Levando-se em consideracao ainda, que as organizacoes 

criminosas sao alimentadas pelo dinheiro lavado: 

Por certo que a lei e rigorosa, enfatizamos, mas nao poderia ser de outra forma. Nao 
se combate cancer com aspirina. Para crimes graves e complexos, leis rigorosas e 
eficientes. Muitas vozes alardeiam inconstitucionalidade e falta de criterios de 
protecao dos direitos individuals, mas enganam-se e se esquecem de raciocinar com 
os motivos maiores da implantacao destes mecanismos nas legislates de inumeros 
paises -todos semelhantes- a protecao da sociedade (MENDRONI, 2006, p. 126). 

Dentre esses instrumentos, neste topico serao abordadas as medidas assecuratorias de 

recuperacao dos ativos ilicitos e a insuscetibilidade de fianca e liberdade provisoria. As 

medidas assecuratorias de recuperacao dos ativos ilicitos servem para impedir o fluxo do 

dinheiro sujo na economia legal, bem como para resguardar terceiros de boa-fe da 

potencialidade lesiva da atuacao dos criminosos atraves da venda dos produtos dos crimes, 

uma vez que rompem o elo entre os agentes lavadores e o proveito dos crimes precedentes. 

Trata das medidas assecuratorias o art. 4° da Lei n° 9.613/98: 
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Art. 4° O juiz, de oficio, a requerimento do Ministerio Publico, ou representacao da 
autoridade policial, ouvido o Ministerio Publico em vinte e quatro horas, havendo 
indicios suficientes, podera decretar, no curso do inquerito ou da acao penal, a 
apreensao ou o sequestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em 
seu nome, objetos dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 
125 a 144 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941, C6digo de Processo 
Penal. 

Percebe-se que a Lei n° 9.613/98 apenas disciplina duas modalidades de medidas 

cautelares reais, a apreensao e o sequestro, entrementes a hipoteca legal e o arresto podem ser 

aplicados para os crimes de lavagem de dinheiro, uma vez que servem para garantir a 

reparacao do dano causado a vitima, a aplicacao da pena de multa e o pagamento das custas 

processuais, conforme preceitua o art. 140 do Codigo de Processo Penal. 

A apreensao e a medida assecuratoria que permite a indisponibilidade da coisa, com 

vistas a assegura-la para o processo, de modo a garantir que seja utilizada como meio de 

prova ou para posterior restituicao a vitima ou a terceiro de boa fe. Nao se confunde com o 

sequestro ou arresto, tendo em vista que sempre incide sobre o objeto direto do crime. Neste 

sentido, as palavras de Mirabete (1991, apud MAIA, 2007, p. 130): 

[...] com a apreensao, procura-se, de um lado, fazer retornar a coisa ou valor a seu 
legitimo proprietario ou possuidor, satisfazendo-se o legitimo interesse da vitima e 
restabelecendo-se o estado anterior do delito, de outro, permitir ao juiz que connect 
todos os elementos materials para a elucidac3o do crime e, portanto, meios 
probatorios. 

O sequestro, por sua vez, incide sobre os bens adquiridos com o proveito da infracao 

penal, portanto, sua finalidade e garantir o confisco de bens, direitos e valores, objetos do 

crime de lavagem, a fim de assegurar as obrigacoes civis advindas da pratica criminosa. 

Abrange tanto bens moveis quanto imoveis. A respeito da previsao da apreensao e sequestro 

de bens, na Lei de Lavagem de Dinheiro, assevera Mendroni (2006, p. 123): 

[...] a Lei n° 9.613/98, tratando de se adaptar a situacao criminol6gica atual, previu a 
"apreensao" ou "sequestro" de "bens, direitos e valores"-indeterminados-, quaisquer, 
desde que supostamente oriundos da pratica de crimes antecedentes. Isto porque, nos 
casos do Codigo de Processo Penal, dada a situacao da pratica criminosa, possivel e 
viavel ao orgao acusador diligenciar e individualizar os bens, suspeitos de origem 
daquele mesmo crime investigado. Nos casos da Lei n° 9.613/98, dadas a 
universalidade, a complexidade e a multipla origem dos bens, isso seria impossivel. 
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Neste diapasao, observa Maia (2007) que o legislador restringiu a exigencia contida no 

Codigo de Processo Penal, consoante a necessidade de que os indicios da proveniencia ilicita 

dos bens sejam veementes, sendo bastante a presenca de indicios suficientes. 

Destarte, a regra da especificacao e individualizacao dos bens, direitos e valores 

suscetiveis de busca e apreensao, fixada pelo Codigo de Processo Penal, nao constitui 

obstaculo a apreensao e sequestro dos bens, direitos e valores objetos do crime de lavagem, 

uma vez que estes podem ser indeterminados. Isso decorre da variedade de tecnicas 

empregadas na pratica da lavagem de dinheiro, que com frequencia, misturam bens e valores 

de origem ilicita com os de procedencia licita, impossibilitando o Poder Publico de comprovar 

a origem ilicita dos bens e valores arrecadados durante a rotineira atividade criminosa dos 

agentes. Tanto e que a Lei n° 9.613/98 regulou no §2° do art. 4° a inversao do onus da prova, 

de modo a permitir a apreensao de bens objeto da lavagem, durante a investigacao policial ou 

instrucao processual, mediante determinacao judicial, apenas liberando-os antes da sentenca 

final caso o requerente provar a sua origem licita. 

No que concerne a restituicao dos bens e valores apreendidos, dispoe o § 3° do art. 4° 

sobre a obrigatoriedade de o acusado apresentar-se em juizo para que o seu pedido de 

restituicao seja conhecido. Todavia, na hipotese de sequestro de bens adquiridos de boa-fe por 

terceiros, nao se aplica esta exigencia. 

Ademais, o legislador estabeleceu o prazo de validade da apreensao e do sequestro em 

120 (cento e vinte) dias, contados da realizacao da diligencia ao oferecimento da acao penal. 

Assim, correndo este prazo sem a apresentacao da denuncia, a conseqiiencia e o levantamento 

dos bens apreendidos ou seqtiestrados. 

No tocante ao arresto, trata-se de medida cautelar que recai sobre todo o patrimonio do 

agente, abrangendo ate mesmo os bens de procedencia licita. Diante do entendimento 

demonstrado em linhas anteriores, no sentido da desnecessidade de especificacao e 

individualizacao dos bens, direitos e valores objetos do crime de lavagem, atenuou-se ainda 

mais a diferenca existente entre o arresto e o sequestro, consistente no fato de o sequestro 

incidir diretamente sobre o bem adquirido com o proveito da infracao e o arresto recair sobre 

todo o patrimonio do reu, abrangendo inclusive os bens de origem licita. A distincao entre as 

medidas reside fundamentalmente na possibilidade de o sequestro alcancar bens transmitidos 

onerosamente a terceiros, enquanto o arresto atinge apenas o patrimonio do acusado. 

A hipoteca legal, como ultima medida assecuratoria, e cabivel sobre os imoveis do 

increpado, podendo recair inclusive sobre bem de procedencia licita. E apta a servir de 

garantia para a reparacao do prejuizo causado a vitima, e tambem ao pagamento das custas 
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processuais e da multa. 0 pedido de hipoteca legal pode ser requerido em qualquer fase do 

processo pelo ofendido, havendo certeza da infracao penal e indicios suficientes de autoria 

(DE CARLI, 2008). 

Interessante ainda trazer a baila o conteudo do §4° do art. 4°, referente a acao 

controlada. Trata-se de tecnica baseada no retardamento da atuacao policial, para que a 

intervencao repressiva ocorra no momento mais propicio a obtencao de provas e identificacao 

dos criminosos. Nas palavras de De Carli (2008, p. 194): 

Consiste, basicamente, no fato das autoridades policiais nao agirem imediatamente, 
permitindo que ocorra a circulacao, entrada ou saida do territorio nacional de bens 
de origem ilicita ou suspeita, para que, sob sua vigilancia e o acompanhamento, a 
intervencao se de no momento mais favoravel a obtencao da prova ou a identificacao 
dos envolvidos. Essa tecnica pode ser adequada a investigacao de crimes de lavagem 
de dinheiro, ao se permitir a movimentacao (monitorada) de recursos entre contas 
bancarias ou qualquer outro sistema de remessa de dinheiro, bem como sua entrada 
ou saida do pais, no intuito de identificar os envolvidos no delito, bem como o 
esquema utilizado para ocultar o dinheiro. 

No mencionado dispositivo legal, o legislador previu o adiamento da imediata 

efetivacao de decreto de prisao preventiva ou de prisao provisoria, ou da implementacao de 

medidas assecuratorias ja autorizadas, quando a realizacao desses procedimentos cautelares 

causar prejuizos para a investigacao dos crimes previstos na lei, exigindo-se, para tanto, 

determinacao judicial, mediante manifestacao previa do Ministerio Publico. 

Feitas as devidas consideracoes a respeito das medidas assecuratorias aplicadas a 

pratica da lavagem de dinheiro, parte-se para a abordagem concernente a insuscetibilidade de 

fianca e liberdade provisoria. Regula a materia o art. 3° da Lei n° 9.613/98, asseverando que 

"os crimes disciplinados nesta Lei sao insuscetiveis de fianca e liberdade provisoria e, em 

caso de sentenca condenatoria, o juiz decidira fundamentalmente se o reu podera apelar em 

liberdade". 

Ao fixar a insuscetibilidade de fianca e liberdade provisoria, o legislador visou 

garantir a instrucao criminal e o sucesso do processo, diante da natureza do crime e das 

condicoes da pessoa investigada, haja vista a pratica da lavagem de dinheiro envoiver 

criminosos milionarios, que sem escrupulos compram testemunhas e destroem provas. 

Decerto, a prisao nao impede que os criminosos utilizem essas estrategias, mas ao menos a 

sua acao e dificultada (MENDRONI, 2006). 

O beneficio da liberdade provisoria nao deve ser concedido ao argumento de que o seu 

indeferimento fere o principio da presuncao da inocencia, insculpido no art. 5°, inciso L V I I , 
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da Constituicao Federal, uma vez que "a referida norma nao revogou os dispositivos legais 

que permitem a prisao provisoria decorrente de flagrante, pronuncia, sentenca condenatoria 

recorrivel, decreto de custodia preventiva, ou outros atos coercitivos." (MAIA, 2007, p. 126). 

Todavia, o impedimento legal nao pode ser considerado de forma absoluta, havendo a 

possibilidade de a liberdade provisoria ser deferida em casos excepcionais, a depender da 

situacao concreta. Vislumbra essa possibilidade o proprio dispositivo legal, ao dispor que "em 

caso de sentenca condenatoria, o juiz decidira fundamentalmente se o reu podera apelar em 

liberdade". 

Outro instrumento relevante no combate e repressao a lavagem de dinheiro, que 

tambem encontra previsao na Lei n° 9.613/98 e a delacao premiada. Tendo em vista as 

peculiaridades que rodeiam a sua aplicacao ser-lhe-a reservado o proximo topico deste 

trabalho. 

4.2.3 Delacao premiada 

A lavagem de dinheiro, como tracado no capitulo anterior, ocorre por meio de um 

processo complexo, que no desenvolvimento de suas fases, distancia cada vez mais os valores 

ilicitos de sua origem criminosa e, por conseguinte, permite o encobrimento da pratica 

criminosa precedente e o aproveitamento dos seus produtos. Com os avancos nas areas da 

tecnologia e comunicacao, os quais propiciaram o surgimento de sofisticadas tecnicas de 

lavagem de dinheiro, tornou-se ainda mais dificultosa a identificacao dos agentes lavadores, 

bem como de organizacoes criminosas existentes por tras destes. 

Neste contexto, a prova da autoria e da materialidade do crime de lavagem tern 

desafiado os orgaos de persecucao penal, tendo em vista que os autores nao sao criminosos 

comuns, pois conhecem o funcionamento do sistema financeiro e as mais complexas 

operacoes, de modo que empregam artificios capazes de mante-los no anonimato. Alem disso, 

para que se configure a materialidade do delito, ha a necessidade de o orgao acusatorio provar 

que os bens ou valores lavados sao provenientes de um dos crimes previstos nos rol taxativo 

da Lei n° 9.613/98. 

Vislumbrando essas circunstancias, o legislador disciplinou o instituto da delacao 

premiada na Lei de Lavagem de Dinheiro, com vistas a facilitar a descoberta dos agentes 

lavadores e o destino dos proveitos dos crimes. Trata-se de instrumento processual importante 
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na descoberta da verdade real, possibilitando o auxilio do criminoso no trabalho da Justica, 

em beneficio de ver a sua pena extinta ou diminuida. "A garantia da Delacao Premiada e 

fornecida pela lei, ou seja, a real possibilidade de ver a pena extinta ou diminuida decorre da 

conduta de alguem que deseja, sem afirmacoes dubias ou inconsistentes, auxiliar os trabalhos 

da justica [ . . . ]" (SANCTIS, 2009, p. 161). 

Deveras, a delacao premiada viabiliza a identificacao dos lavadores de dinheiro e dos 

chefes das organizacoes criminosas, possibilitando o prosseguimento de processos que, na 

maioria das vezes, seriam arquivados por ausencia de prova da autoria do delito, contribuindo 

tambem para o resgate dos produtos dos crimes antecedentes. Ha casos em que apenas pelas 

revelacoes do co-autor ou participe do crime de lavagem, e que se conseguira compreender os 

fluxos de dinheiro, as instituicoes financeiras envolvidas e as correspondentes contas 

bancarias, a fim de se chegar ate os demais agentes lavadores. 

Impende observar que os esclarecimentos prestados pelo criminoso delator devem 

referir-se a dados concretos, indicadores dos crimes cometidos e dos envolvidos, nao se 

admitindo constatacoes abstratas e vagas. Neste sentido, as palavras de Mendroni (2006, 

p.115): 

Evidentemente que somente aqueles esclarecimentos indicadores de fatos concretos 
e que podem ser merecedores do beneficio previsto. Em outras palavras, o co-autor 
ou participe que indicar nomes, condutas, datas, locais, ou apresentar documentos 
comprobatorios etc., e isto levar a apuracao de infracoes penais por si praticadas e 
coligadas aqueles que lhe sao imputados, estes sim poderao receber o beneficio, cuja 
analise, todavia, sera levada ao crivo do Judiciario. Por outro lado, indicacoes vagas 
e abstratas, como "afirmo que ha muita corrupcao em tal reparticao publica", nao 
podem merecer o beneficio. 

Exige-se ainda que os esclarecimentos levem os orgaos investigadores a apuracao do 

crime de lavagem, de forma a desvendar as infracoes penais e a sua autoria, devendo, 

portanto, a colaboracao do criminoso ser eficaz. Alem de eficaz, a colaboracao deve ser 

espontanea, partindo a iniciativa do proprio infrator. Nestes termos e o disciplinamento da 

materia pela Lei n° 9.613/98, em seu art. 1°, § 5°: 

Art.l° 
§5° A pena sera reduzida de um a dois tercos e comecara a ser cumprida em regime 
aberto, podendo o juiz deixa-la de aplica-la ou substitui-la por pena restritiva de 
direitos, se o autor, co-autor, ou participe colaborar espontaneamente com as 
autoridades, prestando esclarecimento que conduzam a apuracao das infracoes 
penais e de sua autoria ou a localizacao dos bens, direitos ou valores objeto do 
crime. 
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Na hipotese de o autor, co-autor, ou participe do crime de lavagem de dinheiro 

cumprir com os requisitos exigidos para a concessao da delacao premiada (esclarecimentos 

concernentes a dados concretos; colaboracao eficaz e espontanea), tera a sua pena reduzida e 

comecara a cumpri-la em regime aberto, podendo ainda ser substituida por pena restritiva de 

direitos ou ser-lhe-a aplicado o perdao judicial. 

Imperioso destacar na redacao do dispositivo legal supra transcrito, o emprego da 

conjuncao aditiva "e" entre as expressoes "infracoes penais" e "autoria", logo nao basta 

apenas a apuracao de outras infracoes penais, fazendo-se necessaria a revelacao da autoria 

dessas infracoes. 

Dito isto, preenchidos os requisitos da delacao premiada, os seus beneficios serao 

concedidos de acordo com o que for legalmente possivel e na medida do merecimento do 

delator. Destarte, o juiz deve analisar o caso concreto e avaliar a qualidade das informacoes 

prestadas pelo delator, para depois decidir qual sera a reducao da pena do agente, ou se sera 

concedido o perdao judicial. 

Nesta diapasao, e mister verificar ate que momento processual deverao ser fornecidos 

os esclarecimentos referentes as infracoes penais e a sua autoria, ou a localizacao dos bens e 

valores produtos dos crimes precedentes a lavagem, de maneira que sejam eficientes a 

elucidacao dos fatos criminosos e possibilitem a concessao dos beneficios ao delator. 

Abalizado o entendimento de Mendroni (2009, p. 96): 

Como a lei nao estabelece o momento processual, as indicacOes (esclarecimentos) 
devem ainda necessariamente ser prestadas de forma que nao sirva de "tabua de 
salvacSo" aquele acusado que esteja prestes a ser sentenciado, viabilizando assim a 
devida apuracao e comprovacao por parte da policia e do Ministerio Publico, ainda 
no decorrer do processo. Consideramos momento processual razoavel, no maximo 
proximo ou no seu pr6prio interrogat6rio judicial. 

Deste modo, as informacoes deverao ser prestas pelo delator ate o seu interrogators 

judicial, haja vista a necessidade de o Ministerio Publico ou a policia averiguar a veracidade 

das mesmas, bem como a de o juiz analisar a sua eficacia para desvelar a verdade real. 

Outrossim, o estabelecimento do limite processual para a concessao dos beneficios impede 

que o instituto da delacao premiada venha a servir de joguete entre os criminosos, em prejuizo 

da administracao da justica, levando-se em consideracao que estes podem deixar correr toda a 

fase de investigacao e de instrucao processual, para apenas em momento proximo a sentenca 

condenatoria, revelarem um fato importante do qual ja tinham conhecimento, a fim de 

obterem a reducao da pena ou o perdao judicial. 
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A lei nao estabeleceu um procedimento especifico para a aplicacao do instituto da 

delacao premiada, sendo utilizado de acordo com o entendimento dos representantes do 

Ministerio Publico e dos juizes, do que decorreu a adocao de dois sistemas de aplicacao. 

O primeiro sistema emprega a delacao na forma de contrato. O advogado do indiciado 

dirige-se ao Ministerio Publico e propoe um acordo que vai desde a diminuicao da pena ao 

perdao judicial, que podera ser homologado pelo juiz em uma audiencia designada para este 

fim. Este modelo e o adotado pela Justica Federal de Curitiba - Parana, recebendo a 

denominacao de sistema paranaense, que em alguns contratos com o increpado, chegou ate 

mesmo a renunciar a recursos em um documento assinado inclusive pelo juizo responsavel 

pelo feito, alem das policias e do Ministerio Publico (Estadual e Federal). (SANCTIS, 2009). 

No segundo sistema, as partes apresentam pedido em juizo, o qual e autuado e 

distribuido de forma sigilosa ao feito em tramitacao. O juiz designa audiencia especifica para 

que o representante do Parquet e a defesa esclarecam o que pretendem com a delacao. A 

defesa normalmente compromete-se a revelar tudo o que sabe perante a policia e o Ministerio 

Publico, tantas vezes quantas forem necessarias, e o representante do Ministerio Publico a 

apresentar, em memorials, o beneficio que considera adequado diante das informacoes 

fornecidas. Por meio desse sistema, o magistrado nao firma um contrato, mas homologa o 

procedimento para os fins demonstrados. Aqui, exige-se "que o acusado convenca o juizo da 

sua efetiva colaboracao, respaldada por outros elementos de prova (como documentais etc.), 

e, por vezes, se nao os possuir, mostre o caminho que as autoridades devem perseguir para o 

esclarecimento do que e revelado" (SANCTIS, 2009, p. 180). 

E o modelo adotado pela 6 a Vara Criminal paulista, cujo juiz titular e o Doutor Fausto 

Martin de Sanctis, o qual explicita em sua obra sobre Crime Organizado e Lavagem de 

Dinheiro a razao da adocao desse sistema, no sentido de que "nao se pode, no momento da 

prolacao da sentenca, limitar a independencia judicial que confere ao magistrado poderes para 

melhor avaliar todos os elementos probatorios a fim de entregar a tutela jurisdicional mais 

adequada no caso concreto." (SANCTIS, 2009, p. 179). O eminente magistrado completando 

o seu raciocinio e posicionando-se contrariamente ao sistema paranaense, dita: 

[...] contratos iniciais firmados pelo delator transferem a este o poder de decidir o 
que vai falar, ate onde pode ir com a delacao ja no inicio, enquanto que a postura do 
magistrado que apenas homologar o procedimento com vistas a aplicar o melhor 
direito obriga o increpado a dar tudo de si para demonstrar, de forma efetiva, que faz 
e fez toda a colaboracao possivel para desvendar a trama criminosa e todos os 
integrantes da organizacao criminosa (SANCTIS, 2009, p. 179). 
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O sistema paulista e o mais plausivel, tendo em vista que para a correta aplicacao da 

delacao premiada, deve o magistrado primeiramente analisar os esclarecimentos prestados 

diante do caso concreto, no intuito de verificar se sao relevantes a solucao do processo penal, 

para, em sendo as informacoes importantes ao deslinde do caso, empregar o instituto 

processual, concedendo ao delator os beneficios devidos. Estes, como ja mencionado, podem 

ser a reducao da pena privativa de liberdade e o seu cumprimento no regime aberto, ou a sua 

substituicao por uma pena restritiva de direitos, ou ainda a concessao do perdao judicial. 

Cabe ao juiz, conforme o seu prudente criterio e com fulcro no principio da 

razoabilidade, decidir qual(is) beneficio(s) devera(ao) ser aplicado(s) ao delator, levando em 

consideracao se a colaboracao envolveu toda a trama criminosa, foi rapidamente eficaz, 

revelou o nome de todos os envolvidos e possibilitou a recuperacao dos bens. Quanto maior a 

colaboracao, mais amplo devera ser o beneficio concedido. Ademais, na hipotese de aplicacao 

do perdao judicial, o magistrado deve analisar as circunstancias do caso concreto, 

notadamente as circunstancias do art. 59 do Codigo Penal e a reincidencia, de forma que 

apenas devera ser atribuido ao agente delator se configurar medida judicial suficiente para a 

prevencao e reprovacao do crime. No tocante a aplicacao do perdao judicial como beneficio 

da delacao premiada, assevera Mendroni (2009, p. 95): 

[...] E verdadeiro desvirtuamento do instituto, criado para isentar de pena aquele 
que, com sua conduta, ocasionar dano a terceiro, mas tambem a si mesmo, de forma 
a se tornar desnecessaria outra punicao [...] Mas deixar de aplicar a pena, qualquer 
seja, a quern praticou crime de lavagem de dinheiro, e que nao sofreu qualquer 
consequencia pela sua conduta, alem da eventual, e muitas vezes apenas parcial 
recuperacao dos valores que resultaram da acao criminosa antecedente, e que 
portanto nao lhes eram de direito e jamais deveriam ter ingressado em seu 
patrimonio (ou de terceiro), e" garantir a absoluta impunidade, chegando a 
desmoralizar a propria justica se fora aplicado. 

De todo o exposto, percebe-se que a delacao premiada tern por escopo alcancar 

elementos ineditos a investigacao penal em curso, trazendo aos autos dados concernentes aos 

autores dos crimes, a outros fatos demonstratives das infracoes penais cometidas, ou ainda a 

localizacao de bens, direitos ou valores produtos do crime, ocultados em razao da pratica da 

lavagem de dinheiro. Revela-se, quando bem empregada, instrumento processual importante 

ao combate e repressao a lavagem de dinheiro, em decorrencia da modernizacao das tecnicas 

de lavagem e da conseqiiente dificuldade de identificar os agentes lavadores. Os beneficios 

legais resultantes da colaboracao espontanea e eficaz sao de aplicacao obrigatoria, 

apresentando a natureza de direito subjetivo do delator. 
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5 CONCLUSAO 

O fenomeno criminologico organizado e uma realidade que precisa ser urgentemente 

enfrentada, uma vez que compromete as bases sociais, politica e economica dos Estados. A 

diversidade das organizacoes criminosas, desde as mais tradicionais, com estrutura 

hierarquica bem definida, as temporarias, que se dissolvem apos a pratica de crimes por um 

periodo; daquelas que agem aos olhos da sociedade, as que atuam na clandestinidade, desafia 

o Poder Publico. Tais organizacoes praticam atividades criminosas lucrativas, aproveitando-se 

das falhas do Estado na fiscalizacao, na elaboracao de leis eficientes e no policiamento, 

beneficiando-se ainda dos avancos nas areas da tecnologia e comunicacao. 

As grandes somas de capital ilicito obtidas aumentam o poder economico das 

organizacoes criminosas, intensificando, por conseguinte, o poder de intimidacao dos lideres 

sobre os demais membros, de modo a garantir a estabilidade interna das organizacoes. 

Outrossim, o dinheiro sujo serve para neutralizar os orgaos de combate e repressao, por meio 

da pratica da corrupcao, infiltrando-se o crime organizado nas instituicoes publicas. Alem 

disso, os valores provenientes dos crimes sao reinvestidos nas proprias organizacoes 

criminosas, que se tornam ainda mais poderosas. 

Diante deste eixo dinheiro-poder, a lavagem de dinheiro ocupa papel importante, 

tendo em vista que e atraves do processo de lavagem que os valores ilicitos ganham aspecto 

de ganhos legitimos, ao ponto de apos inseridos no sistema economico ou financeiro, ser 

aplicados no crime organizado. Ausente o processo de lavagem, as organizacoes criminosas 

ficam impossibilitadas de empregarem o capital espurio sem que levantem suspeita de sua 

fonte criminosa. Assim, a falta do dinheiro lavado para a manutencao e desenvolvimento das 

organizacoes criminosas, desestabiliza a empresa criminosa. 

Nesta conjuntura, verificou-se a inter-relacao existente entre o crime organizado e a 

lavagem de dinheiro, figurando o crime de lavagem como fator de elevada relevancia a 

qualquer organizacao criminosa, de maneira que o combate e repressao a criminalidade 

organizada podem ser alcancados com o combate e repressao a lavagem de dinheiro. 

De igual modo, atestou-se que o aparelhamento do Estado resta insuficiente para o 

enfrentamento direto da criminalidade organizada, tanto no sentido de identificar, por meio 

dos crimes praticados, os chefes das organizacoes criminosas, quanto no estabelecimento de 

uma definicao de organizacao criminosa, ausente na Lei 9.034/95, o que obstaculiza a sua 

aplicacao. 
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Nao obstante a variedade e complexidade de tecnicas utilizadas no processo de 

lavagem do dinheiro sujo, por meio do emprego das medidas legais previstas na Lei n° 

9.613/98, bem como pela efetivacao da estrutura de orgaos de combate e repressao ao crime 

de lavagem, potencializa-se o enfrentamento a criminalidade organizada. 

Assim, o combate e repressao ao crime organizado pode ocorrer por via indireta, 

atraves da aplicacao dos mecanismos de combate e repressao ao crime de lavagem. Desta 

feita, conclui-se que as formas de combate e repressao ao crime de lavagem de dinheiro 

tambem sao formas de combate e repressao ao crime organizado. 
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