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RESUMO 

Os Crimes de Lavagem de Dinheiro sao definidos pela Lei N° 9.613, de 03 de marco 
de 1998, apesar de parcela relevante da sociedade considerar que delitos dessa 
natureza fazem parte de uma realidade distante da dela, nao e bem o que ocorre, 
pois direta ou indiretamente este tipo de crime acaba tendo urn maior numero de 
sujeitos passivos. Foi abordado o crime organizado internacional e no Brasil, 
algumas organizagoes criminosas que agem no pais, e as formas de controle 
bancario para inibir a atuagao dessas organizagoes. A problematica consiste em 
avaliar qual o poder da Lei 9.613/98 no combate ao Crime Organizado e a Lavagem 
de Dinheiro verificando se seus mecanismos sao eficazes no combate aos crimes 
em tela e o grau de comprometimento das Instituigoes Financeiras e do governo 
brasileiro. Pretende-se mostrar, atraves desse estudo, que inibindo a Lavagem de 
Dinheiro nos termos da Lei 9.613/98, combatem-se tambem as agoes do Crime 
Organizado. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica direta e indireta, 
como tambem o metodo comparativo e dedutivo. Foram efetuadas pesquisas em 
livros e sites da Internet sobre o tema. Constatou-se que o Sistema Financeiro 
Brasileiro possui programas eficientes de controle de suas transagoes e operagoes 
financeiras e os indicios de lavagem de dinheiro detectados sao encaminhados para 
os orgaos competentes para apuragao e punigao dos culpados nos termos da Lei 
9.613/98. Este trabalho nao objetiva exaurir o tema, mas evidenciar suas principais 
partes, alertar sobre a importancia do tema, e despertar o senso critico para essa 
problematica. 

Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Eficacia da Lei 9.613/98. Instituigoes 
financeiras. 



ABSTRACT 

The Crimes of Money Laundering is defined by Law No. 9613 of 03 March 1998, 
these concerns need to be the occurrence of a previous crime and the law brings the 
list of previous crimes, which are increasingly present in everyday Brazilian shares 
through Organized Crime. Despite significant portion of society considers that such 
crimes are part of a reality far from it, is not quite what happens, because directly or 
indirectly these types of crime end up having a greater number of taxpayers. Was 
approached and international organized crime in Brazil, some criminal organizations 
who act in the country and ways of banking control to inhibit the activities of these 
organizations. The issue is to assess what the power of the Law 9613/98 in 
combating organized crime and Money Laundering sure their arrangements are 
effective in combating the crimes in question and the degree of financial institutions 
and the Brazilian government. It is intended to show, through this study that inhibiting 
the Money Laundering Act in terms of 9613/98, is also fighting the actions of 
organized crime. The methodology used was literature. Searches were made in 
books and web sites on the subject. It appeared that the Brazilian financial system 
has effective programs for control of their transactions and financial transactions and 
the evidence of money laundering identified are directed to the relevant bodies for 
investigation and punishment of the guilty in accordance with Law 9613/98. This work 
aims not exhaust the subject, but highlight its main parties, warning about the 
importance of the issue, and arouse the sense for this problem. 

Keywords: Money Laundering. Effectiveness of Law 9613/98. Financial 
Institutions. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho objetiva mostrar que acoes efetivas de prevencao e 

combate a lavagem de dinheiro podem reduzir e ate inibir o crime organizado. A 

motivaeao para cometer atos ilicitos em sua grande maioria, e o dinheiro. Entretanto, 

o dinheiro proveniente do crime nao tern utilidade a menos que sua origem sordida 

seja apagada. A maneira de apagar a origem do capital ilicito e dando-lhe aparencia 

de dinheiro licito, ou seja, utilizando-se do processo de Lavagem de Dinheiro. 

A Lavagem de Dinheiro viabiliza a pratica das mais variadas atividades 

criminosas como: trafico de drogas, sequestra, terrorismo, corrupcao, prostituicao, 

fraudes, contrabandos e inumeras outras. Essas atividades sao sempre carregadas 

de muita tragedia e sofrimento o que as transform a em responsaveis por grande 

parte dos problemas sociais existentes no mundo. 

Em sintonia com a tendencia mundial, a lavagem de dinheiro e "globalizada". 

Isso significa que qualquer acao contra essa pratica requer a cooperacao 

internacional. A Financial Action Task Force on Money Laundering Grupo de Agao 

Financeira Contra Lavagem de Dinheiro - FATF/GAFI foi institufda pela reuniao de 

cupula do Grupo dos sete paises mais ricos do mundo (G-7) realizada em Paris em 

julho de 1989. O objetivo era analisar medidas de combate a lavagem de dinheiro. A 

FATF/GAFI emitiu quarenta recomendacoes com medidas de controle a serem 

adotadas pelos paises que serao abordadas nesse trabalho. 

Esse trabalho abordara o crime organizado internacional e no Brasil, algumas 

organizacoes criminosas que agem no pais, e as formas de controle bancario para 

inibir a atuacao dessas organizacoes criminosas no Brasil. Finalmente, mostrar-se-

ao as medidas ja adotadas no Brasil no ambito bancario para a Prevencao e 

Combate a Lavagem de Dinheiro, a lei 9.613/98 que criminaliza a Lavagem de 

Dinheiro e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, alem das 

medidas objetivas tomadas pelo Governo para dificultar o processo de Lavagem de 

Dinheiro, que tambem serao mostradas nesse trabalho. Praticando as 

recomendag5es da FATF/GAFI, a lei antilavagem e outras acoes, o crime 

organizado perdera forca que hoje possui. 

O presente Trabalho de Conclusao de Curso originou-se a partir da 

problematica consistente em avaliar qual o poder da Lei 9.613/98 no combate ao 

crime organizado e a Lavagem de Dinheiro. Se a Lei 9.613/98 possui mecanismos 
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eficazes de combate aos crimes em tela e o grau de comprometimento das 

Instituicoes Financeiras e do governo brasileiro alinhado ao direcionamento 

internacional do assunto. 

Pretende-se mostrar, atraves desse estudo, que inibindo a lavagem de 

dinheiro nos termos da Lei 9.613/98, nao se coibe apenas mais urn crime que a 

sociedade repudia. A tipificacao desse crime e uma ferramenta na luta contra varios 

outros crimes que dao origem a operacoes financeiras ilicitas para ocultar seus 

ganhos e desfrutar dos resultados obtidos com o delito cometido. Evidenciando a 

cooperagao das Instituigoes Financeiras, vitais para a efetividade da lei, ja que essas 

instituicoes sao mais visadas para os lavadores. Ressaltar a importancia do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, criado pela Lei 9.613/98 

em seu artigo 14, orgao fiscalizador e regulador, sem prejuizo da eompetencia de 

outros orgaos e entidades. Abordar a Lei 10.701/2003 que aperfeicoa a anterior. 

Tambem se pretende aduzir que a lei e abrangente e seus paragrafos 9, 10 e 

11 sao claros no que diz respeito as pessoas fisicas e juridicas que cumulativamente 

ou nao, movimentam valores em suas varias modalidades. A lei obriga essas 

pessoas a manterem cadastros atualizados de seus clientes, registro de transacoes 

em moeda nacional ou estrangeira alem de informar aos orgaos competentes sobre 

qualquer operacao suspeita. 

Existem, evidentemente, varias outras atividades que favorecem a lavagem 

de dinheiro e estao fora do alcance da lei. Ha varias empresas como restaurantes, 

bingos, empresas de aviagao, concessionaries de automoveis, etc. que devido ao 

grande fluxo de clientes fica muito dificil monitorar as movimentagoes. Os orgaos 

reguladores ainda nao possuem mecanismos para fiscalizar essas empresas. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica. Foram efetuadas 

pesquisas em livros e sites da Internet sobre o tema. A primeira etapa foi a pesquisa 

de todo o material disponivel sobre o assunto e em seguida a leitura e compreensao 

de todas as informagoes. Na segunda etapa dividiu-se o assunto em varios topicos 

relevantes da pesquisa para facilitar a formagao das ideias. Finalmente efetuou-se o 

desenvolvimento das argumentagoes para compreensao e defesa do problema 

proposto. A pesquisa bibliografica permite o desenvolvimento do trabalho com base 

em fundamentos teoricos de varios autores, com enfoques diferentes sobre o 

mesmo tema. 

O primeiro capitulo tratara os aspectos gerais da Lavagem de Dinheiro como 
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origem e definicao desse crime, as fases da lavagem de dinheiro e as atividades 

mais vulneraveis de serem utilizadas para essa pratica criminosa. 

No segundo capitulo sera abordado o crime organizado no Brasil e no mundo, 

as acoes mundiais e do governo brasileiro no combate a Lavagem de Dinheiro, o 

tratamento dado pela Lei 9.613/98 a esse crime e a atuacao do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF) como orgao de gestao e controle. 

O terceiro capitulo abordara o papel e a importancia das Instituigoes 

Financeiras na gestao do controle e as tecnicas e mecanismos utilizados e 

desenvolvidos pelas mesmas para garantir o cumprimento da Lei. 



CAPITULO 1 ASPECTOS GERAIS ACERCA DA PRATICA CRIMINOSA DA 
LAVAGEM DE DINHEIRO 

1.1 Origem e definicao da lavagem de dinheiro 

A utilizacao de metodos que ocultassem valores ou bens remonta ha tempos 

em que nem falavamos em dinheiro, moeda, circulacao de capitals e, muito menos, 

em comercio eletronico, segundo Lilley (2001) a lavagem de dinheiro nasceu na 

China a cerca de 3.000 anos atras, quando mercantes adotavam, para proteger os 

proprios patrimonios das garras dos govemantes da epoca, tecnicas muito parecidas 

as usadas hoje pelos lavadores. Outros referenciam as primeiras praticas de 

lavagem de dinheiro a urn periodo nao tao remoto e muito mais popular, tendo a 

mafia americana de 1920 como precursores das mesmas. 

A origem deste delito e as primeiras formas de organizacoes criminosas que 

comecaram a despontar no mundo foram as mafias. As primeiras a existirem em 

grande escala foram as mafias norte-americanas, la no ano de 1920, quando o 

contrabando ilegal de bebidas estava tendo impacto similar na repressao ao crime, 

da mesma maneira que o crime de trafico de drogas viria representar a partir do ano 

de 1960. Gangues de operadores independentes seriam logo organizadas por uns 

poucos criminosos criativos que usariam a corrupcao e a extorsao para preservarem 

suas organizacoes criminosas. 

Conforme Lilley (2001), o termo lavagem de dinheiro pode ter surgido nos 

Estados Unidos na decada de 20. Os criminosos daquela epoca adquiriam 

lavanderias de roupas ou lava - rapidos para desvincular os recursos obtidos em 

atividades nefastas e misturar aos ganhos obtidos em atividades legais, dificultando 

assim, a sua identificacao. Nos anos sessenta, momento historico em que as drogas 

se apresentaram pela primeira vez como fonte de grande lucratividade fortaleceu 

ainda mais as tecnicas de lavagem de dinheiro e, nesse momento, tomou uma 

amplitude muito maior, abrangendo inicialmente o Continente Americano e logo apos 

o restante do globo. 

A imensa maioria dos atos ilegais e cometida com o objetivo de conseguir 

dinheiro. Entretanto, o dinheiro ganho com atividades ilicitas nao tern utilidade a 

menos que sua origem sordida seja apagada. A lavagem de dinheiro e, segundo 

Bouzas (1999, p. 01): 
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O processo atraves do qual um indivfduo esconde a existencia, a fonte 
ilegitima ou a aplicacao ilegal de renda e dai disfarca ou transforma essa 
renda para fazer com que ela pareca legftima. Processo de conversao de 
renda originaria de uma atividade criminosa, em fundos de origem 
aparentemente Ifcita. Processo de aplicacao dos lucres obtidos nas diversas 
modalidades do crime organizado em atividades legais e o seu retorno ao 
financiamento de acoes criminosas. 

Os Bancos eram a melhor forma de insergao de valores oriundos de ilicitos no 

mercado financeiro, buscando evitar tal fato, em 1970, os Estados Unidos 

promulgaram a Lei do Sigilo Bancario, estabelecendo uma obrigacao aos bancos e 

outras instituicoes financeiras de informar ao governo federal sobre todas as 

transaeoes em dinheiro acima de $ 10.000 (dez mil dolares). Ocorre que somente 

em 1986 a lavagem de dinheiro foi criminalizada naquele pais. 

Na Europa, principalmente na Italia, realizava-se um trabalho no mesmo 

sentido, tendo o governo italiano se empenhava para desvendar praticas que 

ocultavam os produtos dos crimes organizados. Nao so o exemplo Norte Americano 

e o Italiano podem ser citados para expor o desenrolar historico dos sistemas de 

lavagem de dinheiro, apos a Segunda Guerra Mundial pode-se perceber um esforco 

muito maior do que o ate entao visto para a internacionalizagao dos capitals. O fim 

da Guerra Fria (1946-89) estabeleceu um marco para a intensificacao da 

internacionalizagao do capital. O mundo socialista estava desagregado e 

representava um novo territorio a ser conquistado pelo capital, uma vez que 

constituia fronteiras de negocios, espago perfeito para a transferencia de capitals 

excedentes e de tecnologias, intensificando a generalizacao dos movimentos de 

capital em escala mundial. Nas duas ultimas decadas, a lavagem de dinheiro e os 

crimes correlatos tornaram-se delitos cujo impacto nao pode mais ser medido em 

escala local, seus efeitos perniciosos hoje se espalham para alem das fronteiras 

nacionais. 

A configuragao do crime de lavagem de dinheiro ocorreu pela primeira vez nos 

anos 80 com a Convencao de Viena, visando o combate aos narcotraficantes. O 

FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering), um dos principals 

organismos internacionais de referenda nesse trabalho, e o principal agente de 

integracao e coordenagao das politicas internacionais neste sentido foi criado em 

1989 por iniciativa dos paises do G-7 (Grupo dos Sete paises mais ricos do mundo) 

e da Uniao Europeia. O combate a lavagem de dinheiro passou a ser tema de 

encontros, convengoes de Chefes de Estado e de Governo, bem como organismos 
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internacionais, passaram a dispensar mais atengao a questao. Poucas pessoas 

param para pensar sobre a gravidade do problema, principalmente porque a 

lavagem de dinheiro parece distante de nossa realidade. 

Essa necessidade tao expressiva levou diversos paises do mundo a aderirem 

a Convencaode Viena de 1988, onde foram deliberadas as bases a serem seguidas 

para um combate internacional a lavagem de dinheiro, intitulada como Convengao 

das Nagoes Unidas Contra o Trafico llicito de Entorpecentes e Substantias 

Psicotropicas. Um fato marcante na historia do combate a lavagem de dinheiro foi o 

encontro da ONU (Organizacao das Nagoes Unidas) realizado em Napoles em 1994, 

na Italia, momento em que foi dada grande atengao a uma necessidade cada vez 

mais crescente em identificar grupos empresariais que aplicam o dinheiro do crime, 

movimentando milhoes de dolares todos os anos sem ter que justificar tal 

movimentagao, sendo que o sequestra dos bens adquiridos com o dinheiro do crime 

e o congelamento das fortunas seriam pontos a serem abordados para um 

tratamento legal mais intensificado. 

O Brasil aderiu a Convengao de Viena, aprovada pelo Congresso National 

por meio do Decreto Legislativo n° 162, de 14 de junho de 1991 e pelo Decreto n° 

154, de 26 de junho de 1991, tendo somente em 1998, aprovado a Lei de Lavagem 

de Dinheiro ou Lei n° 9.613, posteriormente alterada pela Lei n° 10.467, de 11.06.02. 

1.2 As fases da lavagem de dinheiro 

A lavagem de dinheiro viabiliza as acoes do crime organizado, pois alem de 

garantir o lucro com o negocio escuso, ainda garante o refinanciamento dos mesmos 

formando assim, um cfrculo vicioso. Tal procedimento criminoso obedece a tres 

etapas que, salvo algumas variacoes, sao utilizadas no mundo inteiro: colocacao do 

dinheiro, ocultacao e integragao. A fase da colocagao e a mais vulneravel para o 

criminoso, pois e quando ele corre maiores riscos de ser detectado pelas 

autoridades e pelo fisco e cujo objetivo e desvincular o dinheiro sujo do crime que o 

originou. As estrategias sao as mais variadas possiveis: deposito em contas 

espalhadas por varias instituigoes financeiras, compra de ativo financeiro liquido, 

compra de obras de arte, etc. Esses recursos, se mantidos em especie, podem ser 

perdidos, roubados, destruidos, ou destinados a diversos fins. Em paises de moedas 

fortes, como os da Eurapa e nos Estados Unidos, o dinheiro obtido com atividades 
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ilicitas sao contrabandeados para o exterior e depositados em instituicoes 

financeiras localizadas em paraisos fiscais. 

A grande maioria das atividades criminosas, principalmente o trafico de 

drogas, movimenta grande quantidade de dinheiro em especie de pequeno valor. O 

volume do dinheiro, muitas vezes, e maior do que a mercadoria vendida, tal como 

ilustra Powis (1993) ao informar que duzentos mil em notas de dez pesam algo em 

torno de dezoito quilos. 

Na fase de ocultacao, o criminoso processa uma serie de manobras para 

inibir o rastreamento contabil do dinheiro, por exemplo, a efetuacao de varias 

transacoes financeiras que incluem transferencias eletronicas dentro do proprio pais 

ou para o exterior. Normalmente esse dinheiro e investido em bancos situados em 

paises com leis rigidas de sigilo bancario, com leis antilavagem deficientes, os 

famosos paraisos fiscais. As operacoes mais comuns nesses paises sao a compra 

de empresas Off-shore abertas em nome de sociedades de fachada com acoes ao 

portador. 

Ha mais de quinhentas mil operacoes de transferencia eletronica por dia -

representando mais de trilhao de dolares, em todo o mundo. Dado o grande volume 

e ao fato de que a grande maioria dessas remessas sao de fontes licitas, fica 

praticamente impossivel separar o "job do trigo". Isso facilita a movimentagao do 

dinheiro sujo. Segundo dado do Ministerio da Fazenda de 2008, disponivel em sua 

cartilha sobre Lavagem de Dinheiro, estima-se que cerca de US$ 500 bilhoes em 

"dinheiro sujo" - cerca de 2% do PIB mundial - transitam anualmente na economia. 

Portanto, vale ressaltar que nessa fase o sistema financeiro e as economias dos 

paises, podem ser seriamente afetados devido ao grande volume de evasao de 

divisas. 

A fase de integragao e a atividade fim do processo de lavagem, e quando o 

dinheiro que foi adquirido em atividades ilicitas reintegra-se ao sistema economico ja 

limpo. A partir dessa fase, o criminoso ja pode utilizar sem receio o dinheiro do crime 

como se o tivesse adquirido honestamente, inclusive podendo investi-lo em 

empresas legais que servem de fachada para justificar as grandes somas 

movimentadas. Entretanto, o que mais preocupa as autoridades do mundo inteiro e 

que esse dinheiro volta sempre ao seu ciclo inicial, isto e, o refinanciamento do 

crime organizado. 
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1.3 Atividades vulneraveis de serem utilizadas para a pratica do crime de lavagem 
de dinheiro 

Algumas das atividades economicas ou sujeitos mais vulneraveis ao crime de 

lavagem de dinheiro sao: Bancos, Seguradoras, Empresas Financeiras ou de 

Factoring, Casas de Cambio e Transmissores de Dinheiro, Cassinos, Bingos e 

Loterias, comerciantes de antiguidades ou artes e de pedras preciosas, joalheiros, 

restaurantes e comercios de massa, Companhias Aereas e de Transporte. 

Os Bancos sao os setores mais procurados pelos criminosos, pois 

possibilitam a primeira fase do processo de lavagem de dinheiro que e a colocagao. 

Essas instituigoes oferecem sofisticacao e tecnologia avancada que favorecem 

transferencias via internet para varios pontos do mundo principalmente para 

paraisos fiscais, alem de oferecem taxas atraentes para investimentos e liquidez 

imediata dos ativos ilicitos. Sao essenciais em um setor de risco, principalmente no 

que diz respeito a abertura e movimentagao de contas. Entretanto, os criminosos 

muitas vezes contam com a cumplicidade de acionistas e/ou funcionarios e grande 

numero de seus correntistas, tambem conhecidos como laranjas. No Brasil, existem 

leis rigidas de prevencao e combate a lavagem de dinheiro, por isso, e muito remota 

a possibilidade de lavagem de grandes quantias de dinheiro em bancos brasileiros. 

Acrescente-se a isso a existencia de sistemas de controles bancarios para detectar 

e rastear operacoes e movimentacoes financeiras que por suas caracteristicas e 

naturezas possam estar relacionadas com crime de Lavagem de Dinheiro. 

Apesar do grande esforgo de cooperagao internacional, atraves da 

formalizacao de Tratados Internacionais e Acordos de Cooperagao, principalmente 

depois da Convengao de Viena de 1988, existem paises que nao possuem leis 

efetivas de combate a lavagem de dinheiro, alem de proteger seus clientes com leis 

de sigilo bancario, sao os chamados paraisos fiscais. As seguradoras sao tambem 

vulneraveis ao crime de lavagem de dinheiro. Possuindo o controle de uma 

seguradora ou a cumplicidade de seu controlador, forja-se algum sinistra e recebem-

se grandes quantias de indenizagao. Para se capitalizarem, as seguradoras 

recorrem a contratos de resseguros com empresas resseguradoras localizadas em 

paraisos fiscais ligadas ou controladas pelos criminosos. Esse caso tambem e 

remoto no Brasil, devido a existencia de leis especificas de controle. 
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As empresas financeiras ou de factoring, assim como os bancos e as 

seguradoras estao sujeitas ao cumprimento da lei, entretanto, e muito comum a 

utilizagao das mesmas para a lavagem de dinheiro, principalmente na etapa de 

colocagao. Os criminosos depositam grandes quantias de dinheiro a titulo de 

pagamento de emprestimos. Os diretores e funcionarios dessas empresas devem 

estar atentos as mudangas incomuns nos habitos de seus clientes, como o 

pagamento da divida efetuado mais rapido do que a renda ou os recursos do cliente 

permitirem. A renda do cliente deve ser comprovada no momento da liberagao dos 

recursos. Assim e possivel saber se a movimentagao e compativel com sua situagao 

economico-financeira. 

As Casas de Cambio e Transmissores de Dinheiro oferecem varios servigos 

que podem ser utilizados pelos lavadores de dinheiro. O principal e a venda de 

dolares em especie ou traveller cheques, alem de venda de passagens de 

companhias aereas, transferencias eletronicas de dinheiro. O anonimato do cliente e 

o principal atrativo. Os Cassinos, Bingos e Loterias sao tambem bastantes atrativos 

para os criminosos. Eles gastam grandes quantias na compra de fichas e moedas e 

apos algumas rodadas, recebem um cheque de valor elevado que pode ser 

depositado em sua conta. Outro metodo bastante comum e a compra de bilhetes 

premiados de ganhadores legitimos que apostaram em instituigoes autorizadas, 

afirmando depois, que o lavador de dinheiro foi contemplado. 

O comercio de antiguidades ou artes e as joalherias tambem precisam ser 

monitorados, pois movimentam grandes quantias em dinheiro. O criminoso adquire 

um objeto de alto valor e paga em dinheiro vivo, depois exporta facilmente esse 

objeto para outro pais e o vende para algum museu internacional e o deposito e 

efetuado em sua conta corrente de qualquer lugar do mundo, dando-lhe aparencia 

licita. No Brasil, essas atividades estao sujeitas ao cumprimento da lei 9.613/98. A 

empresa deve observar as normas legais, sob pena de seus dirigentes e 

funcionarios serem enquadrados no crime de lavagem de dinheiro. 

Outra tecnica relevante de lavagem de dinheiro e adquirir restaurantes, bares, 

discotecas ou qualquer estabelecimento comercial de massa. Devido ao grande 

movimento nesse tipo de negocio, e praticamente impossivel mensurar a quantidade 

de clientes atendidos nesses estabelecimentos. O proprietario pode afirmar que 

recebeu 100 clientes, quando recebeu apenas 10. Com isso ele da aparencia licita 

ao dinheiro ganho em atividades paralelas ilegais. 
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As Companhias Aereas e Transporte sao atividades tambem muito 

vulneraveis para o crime de lavagem de dinheiro. Em virtude do grande fluxo de 

clientes e o valor relativamente elevado das passagens, devido ao fato de nao haver 

ainda uma maneira confiavel de monitoramento do numero de passageiros, e facil 

adulterar a quantidade real de passageiros transportados. 



CAPITULO 2 CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O CRIME ORGANIZADO 

2.1 Definigao de crime organizado 

Definir crime organizado e tarefa diffcil ja que cada grupo possui forma de 

operagao variada e nao existem formas pre-estabelecidas. Entretanto existem 

algumas caracteristicas que diferenciam um bando comum do crime organizado: 

atuacao transnational, organizagao e planejamento empresarial, hierarquia entre os 

integrantes, responsabilidades definidas, procedimentos rigidos, divisao territorial, 

interaeao com agentes do estado, poder economico, uso de violencia, pratica de 

atividades ilicitas e presenca da lei do silencio. 

O crime organizado movimenta cerca de dois trilhoes de dolares ano, sendo 

que um trilhao e quatrocentos bilhoes circulam no sistema financeiro. A corrupcao e 

o crime que mais movimenta a lavagem de dinheiro. Dos dois trilhoes, um trilhao sao 

da corrupcao, trezentos a quatrocentos bilhoes sao das drogas e tambem entre 

trezentos e quatrocentos bilhoes sao do trafico de armas. O restante esta dividido 

entre trafico de seres humanos e contrabando e roubo de cargas, segundo dados da 

ONU. 

As acoes do crime organizado vem crescendo significativamente no mundo 

inteiro. Esse problema global nao se refere a pequenos criminosos, mas a grandes 

grupos, organizados e muito poderosos. Entre eles, estao: A Mafia Italiana, a 

Yakuza Japonesa, os Carteis Colombianos, a Mafia Russa, os Carteis Mexicanos e 

no Brasil, varias faccoes criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o 

Comando Vermelho (CV), grupos comandados pelos Chefoes das favelas. Todos 

esses grupos sao extremamente profissionais, dominam as mais modernas 

tecnologias, com situacao economico-financeira invejavel conseguem camuflar suas 

atividades e angariar respeitabilidade. 

Esses grupos sao muito poderosos, e esse poder nao se restringe a forca 

bruta, mas tambem a influencias sobre autoridades de seus paises atraves da 

corrupcao de politicos e infiltracao de seus membros nos altos escaloes do governo. 

Conseguem expulsar as forcas policiais, manipular o sistema financeiro, corromper 

as instituigoes democraticas e com isso abalar a credibilidade e a estabilidade 

economica de seus paises. Segundo Lilley, (2001) em alguns paises como a 

Colombia e a Russia, a riqueza e o poder das organizagoes criminosas rivalizam 
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com a riqueza e o poder do governo do pais. 

O crime organizado atua em uma enorme e crescente variedade de 

atividades, tal como se descrevera nas secoes seguintes. 

2.1.1 O crime organizado e o trafico de drogas 

Essa atividade criminosa nao se restringe a pequenos traficantes que 

comercializam nas periferias urbanas, trata-se, disto sim, de grandes grupos 

produtores de substantias ilegais em escala industrial. 

Conforme Lilley (2001), avalia-se que existam mais de 200 milhoes de 

usuarios de drogas no mundo; o comercio ilegal de narcoticos foi calculado em 400 

bilhoes de dolares em 1995. Esse total equivale a 8% de todo o comercio mundial, 

acima do total representado pelo comercio de veiculos, ferro e ago, e 

aproximadamente no mesmo nlvel da industria de petroleo e gas natural. Em 1999, 

assim informa Lilley (2001, p. 38): 

Uma pesquisa indicou que 90% das notas de dinheiro que circulam nos 
Estados Unidos estao contaminadas por narcoticos; uma analise 
semelhante, realizada em Londres em 1999, revelou que 99% de todas as 
notas que circulam na cidade estao impregnadas por cocafna, e tambem 
que uma nota em cada 20 apresenta altos nfveis de drogas, sugerindo seu 
manuseio por traficantes ou seu uso para inalacao de drogas. 

Os principals fornecedores de cocaina sao os carteis colombianos, que numa 

conexao entre varios paises da America do Sul, entre eles o Brasil, distribui seus 

produtos para o mundo inteiro. Alem da cocaina, os colombianos tambem visam o 

mercado europeu para a heroina. Entretanto, a base de poder das drogas desloca-

se para o Mexico na cidade de Tijuana. Avalia-se que passe pelo Mexico 70% da 

heroina consumida no mundo. Vale ressaltar a importancia da Bolivia na produgao 

de coca, onde 300 mil cidadaos estao envolvidos direta ou indiretamente nesse 

negocio. A eliminacao de metade das culturas da planta contribuiu significativamente 

para o aumento do desemprego e da pobreza no pais. 

Como qualquer corporacao, a industria das drogas possui imperios 

financeiramente poderosos, domina alta tecnologia de informacao, esta bem 

equipada em termos de transports e armamentos de primeira linha, conta com 

profissionais altamente capacitados e comprometidos com a organizagao, e com a 
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globalizagao dos mercados, promove parcerias e negocia com organizacoes 

criminosas do mundo inteiro. Se o crime organizado tivesse apenas essa atividade, 

isso ja seria extremamente catastrofico, devido ao grande prejuizo social causado 

em todo o mundo. 

2.1.2 O crime organizado e a venda de armas 

O trafico e venda de armas requer tambem muita atengao. E muito comum 

um pais comprar licitamente armas e elas acabarem nas maos do crime organizado, 

porque algum lote foi desviado por traficantes com a ajuda de agentes do estado. 

Em marco de 2004 houve a 1 a Conferencia da Convengao Interamericana contra a 

Fabricagao e o Trafico llicito de Armas de Fogo, Munigoes e Explosivos (CIFTA), em 

Bogota na Colombia. Participaram do encontro, representantes de vinte e dois 

paises do continente, entre autoridades policiais, judiciais e militares, da 

Organizagao dos Estados Americanos (OEA) e da Organizagao das Nagoes Unidas 

(ONU) que, ao final, assinaram a Declaragao de Bogota. O documento reitera a 

necessidade urgente de impedir, combater e erradicar a fabricagao e o trafico de 

armas de fogo, munigoes e explosivos, devido aos efeitos nocivos dessas atividades 

para a seguranga de cada pais. 

Segundo dados da Policia Nacional, a Colombia e o pais Sul Americano que 

mais sofre com o trafico de armas, devido ao fortalecimento das guerrilhas de 

esquerda, a expansao dos esquadroes paramilitares de direita e dos grupos de 

narcotraficantes. Um estudo do Senado Colombiano (dados de LILLEY, 2001) diz 

que a maioria das armas entra no pais pelas fronteiras selvaticas com o Peru e 

Panama, ou atraves de voos clandestinos pela Amazonia Colombiana e Brasileira. 

As armas vem principalmente de paises como a Bulgaria, Republica Tcheca, 

Nicaragua, Peru e Estados Unidos. Apesar do grande controle em escala mundial, 

essa pratica continua crescente e diariamente nos surpreendemos com noticias de 

que grupos de criminosos utilizam em suas agoes, armas de alta tecnologia 

proveniente do exercito de varios paises. 

2.1.3 O crime organizado e a prostituigao 

E tambem crescente e assustador o trafico de seres humanos no mundo 
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inteiro. Mulheres e criangas que sao vendidas, aprisionadas e obrigadas a fazer 

sexo por dinheiro. No Brasil, mais de 75 mil mulheres ja foram levadas para o 

exterior, o que o torna lider no ranking Sul Americano. No Nordeste Brasileiro, onde 

o fluxo de turista e acentuado, as mulheres sao abordadas por estrangeiros e com a 

promessa de emprego ou casamento, mulheres e adolescentes sao atraidas para o 

exterior e so depois descobrem que foram enganadas. Na verdade, esses turistas 

sao agentes de grupos, cuja atividade e o trafico de mulheres para a industria do 

sexo. 

Alem do trafico para o exterior, existe tambem o aliciamento interno de 

menores, geralmente moradoras de regioes carentes muitas vezes com a conivencia 

da propria familia, sao levadas pelos criminosos para casas de prostituigao e 

obrigadas a toda sorte de atos imorais. A ONU avalia que a cada ano mais de 

quinhentas mil mulheres tornam-se prisioneiras desses criminosos. Apesar de ser 

um dos crimes que mais movimenta dinheiro ilegal, nao e considerado como 

antecedente da Lavagem de Dinheiro pela Legislagao Brasileira, ou seja, o 

criminoso que for condenado por trafico internacional de pessoas nao respondera 

pelo crime de lavagem de dinheiro como consequencia desse tipo de trafico. 

2.1.4 O crime organizado e a pratica de terrorismo 

Atualmente, quase todos os dias tem-se noticia de mais um ataque terrorista 

em algum lugar do planeta. Em onze de setembro de 2001, houve uma das maiores 

agoes terroristas que se tern noticia que foi o ataque as Torres Gemeas do Word 

Trade Center em Nova York, quando dois avioes colidiram com as torres e as 

destruiram. O numero de vitimas foi assustador: tres mil e dezesseis pessoas. O ato 

terrorista foi assumido por Osama Bin Laden, lider do grupo terrorista Al Qaeda. 

Outro episodio terrorista de grande repercussao foi um ataque na escola de Beslan 

na republica Russa de Ossetia do Norte, onde mais de 330 pessoas morreram, 

sendo que mais da metade eram criangas. O terrorista cheeheno Samil Basayev 

assumiu a autoria da invasao e assumiu tambem a responsabilidade por atentados 

suicidas cometidos contra avioes de passageiros e uma estagao de metro em 

Moscou, que mataram uma centena de pessoas. 
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2.1.5 O Crime Organizado e a Corrupcao 

E um crime muito comum e sempre presente no mundo inteiro. A corrupcao e 

praticada por altos funcionarios e autoridades que deveriam defender o interesse 

publico, promover o bem-estar da populacao e gerir com honestidade os recursos 

sob suas responsabilidades. Constitui-se em um obstaeulo para o desenvolvimento 

humano, inviabiliza a eficiencia e a qualidade do atendimento a populacao e e 

responsavel pela sedimentacao da pobreza e da injustiga. Causa serios prejuizos 

financeiras e de imagem para um pais. A corrupgao mina a credibilidade 

internacional, cujas consequencias sao desastrosas: perda de mercado, aumento do 

risco pais e a consequente alta de juros internos. Os recursos desviados e 

depositados em paraisos fiscais podem abalar a estabilidade economiea do pais, 

devido ao grande volume de evasao de divisas. 

2.2 O crime organizado no Brasil 

No Brasil, existem varias modalidades de atuagao do crime organizado: As 

quadrilhas do trafico de drogas, de sequestradores, de contrabandistas de armas, de 

corruptos, que desviam o dinheiro publico. Na maioria das vezes, esses grupos 

envolvem-se simultaneamente em mais de uma atividade ilicita e nao raro, formam 

uma especie de economia paralela, onde existe uma especie de associagao, ou 

seja, troca de arma por toxico, mercadoria roubada pela soltura de algum bandido 

preso ou mesmo o pagamento em especie para que algumas autoridades nao 

enxerguem atos ilicitos praticados bem diante de seus olhos. Os crimes que mais 

alimentam a lavagem de dinheiro sao contra a administracao publica, cujos valores 

sao superiores ao do trafico de drogas e contrabando de armas e munigoes. 

Nota-se que em nosso pais o crime organizado se mantem por meio de 

praticas ilicitas, como o exemplo do trafico de drogas que e um crime antecedente 

do crime de lavagem de capitais. O traficante ao se apropriar desse dinheiro ilicito 

provido do trafico, utiliza-se desse dinheiro para compra de bem licito. Esse meio de 

obtengao de lucro e ocultagao de bens, por isso as Leis 9613/98 e 10701/03 vem 

para se ter um maior combate a esse tipo de crime. 

Pode-se destacar o Brasil hoje como sendo um pais que abriga organizagoes 

criminosas com um potencial ofensivo de grande porte, como por exemplo, o PCC 
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(Primeiro Comando da Capital), que conseguiu parar o Estado de Sao Paulo, com 

uma especie de gerenciamento de seus meios precisa e disciplinada. Os membros 

se subdividem ate por classes de acordo com a influencia de cada um dentro do 

grupo. A sociedade se ve a merce destes infratores, pois as ocorrencias de seus 

atos podem afetar ate um Estado inteiro e levar a populacao ao medo e a 

desconfianca ate de nossos orgaos de protecao, como a policia. 

Assim ve-se que no Brasil ha muita lavagem de dinheiro praticado por 

organizacoes criminosas, pois e um pais fertil para a conclusao deste tipo de crime. 

O Brasil e um pais onde se tern uma sensagao de impunidade devido a pouca 

agilidade da justica e o alto grau de poder aquisitivo e de influencia dos agentes 

causadores do crime. Ivlas e de suma importancia as agoes da policia federal que 

combate com eficiencia estes crimes. Se, nao fosse o grande trabalho de 

investigagao da policia federal, com certeza a sociedade iria sofrer amargamente 

com a amplitude deste tipo de crime que pode retirar milhoes dos cofres publicos. 

Destarte, no final das contas e sempre a sociedade que acaba levando o prejuizo, 

destes desvios de verba, dos danos que decorrem desta pratica e das seqiielas que 

deixam na sociedade. Enfim, entende-se que para se ter um maior combate do 

crime de lavagem de dinheiro deve-se ter uma maior cooperacao dos orgaos 

publicos e da sociedade como um todo. 

2.2.1 O Crime organizado no Brasil e o trafico de drogas 

O trafico de drogas tern sido um dos grandes responsaveis pelo aumento da 

violencia no pais. A pratica desse crime nao se concentra apenas nas grandes 

cidades, esta disseminada pelo pais inteiro. As grandes organizacoes do 

narcotrafico concentram-se normalmente nas favelas das grandes cidades, cujos 

chefoes ameacam e aterrorizam a comunidade que acaba contribuindo na 

distribuigao das drogas por medo de represalias. E muito comum se ver criangas e 

adolescentes trabalhando para traficantes, seja como distribuidores ou como 

espioes. 

Todos os dias se tern noticia de confrontos entre grupos de traficantes e a 

policia. Diariamente ocorrem conflitos no Rio de Janeiro em que traficantes descem 

os morros e aterrorizam a populagao. Esta cidade vive um clima de quase guerra 

civil, em que a policia tern muita dificuldade para controlar os criminosos e muitas 
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pessoas inocentes acabam feridas ou perdendo a propria vida no confronto armado. 

Os chefoes do trafico quando presos, comandam o crime de dentro dos presidios 

atraves de contatos via celular. Existem os bloqueadores desses aparelhos, 

entretanto, o poder de alcance desses bloqueadores e insuficiente para inibir a 

comunicacao de todos os bandidos com seus comparsas. Esses comparsas estao 

de fora da cadeia, executando as ordens de seus lideres. 

2.2.2 O crime organizado no Brasil e a corrupcao 

A corrupcao e um dos grandes males do Brasil, responsavel inclusive pela 

imagem negativa que temos de nossas autoridades no exterior. Essa antiga 

modalidade de crime tern crescido muito. O ataque aos cofres publicos e o crime 

preferido dos grupos organizados, ja que sua pratica nao requer violencia fisica, o 

que evita o risco de confronto direto com as forgas policiais. Segundo Cintra (2005), 

um levantamento de transparencia internacional analisou o indice de corrupcao em 

146 nagoes, o Brasil aparece em 59° lugar e paises como Chile, Uruguai, El 

Salvador e Suriname sao considerados menos corruptos que o Brasil. 

A corrupgao e responsavel pelo maior volume de dinheiro lavado no pais, 

aproximadamente 70%, conforme Cintra (2005). Os recursos que deveriam reduzir 

as desigualdades sociais, melhorar a educagao e a saude e contribuir para o 

desenvolvimento do pais, sao desviados para contas particulares dos criminosos. 

Alem dos prejuizos citados, existe a exposicao global de nosso pais, cuja imagem 

fica muito prejudicada o que nos deixa em desvantagens em transacoes comerciais 

com outros paises. Ainda existe o risco da desestabilizagao economica devido a 

grande evasao de divisas que isso acarreta, ja que os recursos em sua maioria sao 

desviados para paraisos fiscais. 

2.3 Agoes mundiais contra a lavagem de dinheiro 

Devido ao grande avango da tecnologia de informagao principalmente com o 

advento da Internet, assim como todo o mercado mundial, o Crime Organizado se 

globalizou, globalizando tambem a lavagem de dinheiro que e proveniente de atos 

ilicitos. Assim, os recursos podem dar a volta ao mundo em apenas alguns 

segundos. Diante disso, toda e qualquer agio contra a lavagem de dinheiro, deve 
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contar com a cooperagao internacional. 

A FAFT/GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering) emitiu 

quarenta recomendacoes, segmentadas em quatro areas, com medidas de controle 

a serem adotadas pelos paises: Ambito Geral, Papel dos Sistemas Juridicos 

nacionais no combate a lavagem, Papel do Sistema Financeiro na luta contra a 

Lavagem de Dinheiro e o Reforgo da Cooperagao Internacional. 

O segmento Ambito Geral indica todas as areas de abrangencia das 

reeomendacoes que sao: o cumprimento da Convengao de Viena, o papel das 

instituigoes financeiras, cujas normas nao devem impedir o cumprimento das 

recomendagoes e a Cooperagao Internacional no combate ao crime de lavagem de 

dinheiro. 

O Papel dos Sistemas Juridicos nacionais no combate a lavagem e adotar 

medidas legislativas que incriminem a lavagem de dinheiro, alem disso, adotar 

medidas legislativas que permitam a apreensao dos bens objeto da lavagem bem 

como os produtos obtidos. 

O Papel do Sistema Financeiro na luta contra a Lavagem de Dinheiro e 

manter um sistema de controle que impega que instituigoes financeiras bancarias e 

nao bancarias mantenham contas anonimas, que as obriguem, nos termos da lei, a 

identificar os seus clientes habituais ou ocasionais baseando-se em documentos 

fidedignos. Alem do que cabe ao mesmo conservar por no minimo cinco anos todos 

os documentos das transagoes realizadas tanto nacionais como internacionais e 

examinar todas as transagoes complexas nao habituais do cliente que nao 

apresentem causas licitas aparentes. 

As instituigoes financeiras devem ser obrigadas a declarar as autoridades 

todas as operacoes suspeitas de seus clientes e ser protegidas de qualquer sangao 

penal ou civil pela quebra do sigilo bancario, alem disso, os clientes nao devem ser 

avisados de tais suspeitas. As autoridades devem assegurar que os bancos e outras 

entidades disponham de programas adequados para identificar transagoes suspeitas 

e nao habituais para evitar a lavagem de dinheiro e adotar medidas legislativas ou 

regulamentares que evitem que os criminosos adquiram o controle ou participagao 

significativa em entidades financeiras. 

O Reforgo da Cooperagao Internacional recomenda a cooperagao 

internacional no sentido de manter informagoes globalizadas dos fluxos 

internacionais de numerario em quaisquer divisas, e reforga a troca de informagoes 
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entre as autoridades competentes relativas as operacoes suspeitas. Alem do que 

recomenda acordos e convencoes bilaterais baseados em conceitos juridicos 

comuns, alem de cada pais ratificar e aplicar as convencoes internacionais 

adequadas a lavagem de dinheiro. 

2.4 Agoes do governo brasileiro no combate a lavagem de dinheiro 

A preocupacao do Governo Brasileiro no combate ao crime de lavagem e 

constante. O Brasil possui atos normativos e mecanismos de controle superiores a 

maioria das outras nagoes. O conjunto de normas contra o crime organizado e 

antilavagem de dinheiro constitui-se da lei 9.613/98, a lei 10.701 que integra a 

anterior, a circular 2852/98 do Banco Central do Brasil, alem de medidas e 

resolugoes tomadas pelas autoridades que aperfeigoam a cada dia a prevengao do 

crime de lavagem de dinheiro. 

O Brasil esta comprometido com a cooperagao internacional contra o crime de 

lavagem de dinheiro. O governo brasileiro acredita que para enfraquecer o crime 

organizado, deve-se dificultar a movimentagao dos recursos dos criminosos. Todo o 

sistema financeiro brasileiro possui profissionais capacitados e tecnologia adequada 

para evitar as agoes dos lavadores de dinheiro. 

2.5 Tratamento conferido pela Lei n. 9.613, de 03 de margo de 1998, aos crimes de 
lavagem de dinheiro no Brasil 

A lei 9.613 de 03 de margo de 1998 criminaliza ocultagao, dissimulagao da 

natureza, origem, localizagao ou propriedade dos bens provenientes dos crimes de 

trafico ilicito de substantias entorpecentes ou drogas afins, de terrorismo e seu 

fmanciamento, de contrabando ou trafico de armas, munigoes ou material destinado 

a sua produgao, de extorsao mediante sequestra, contra a Administragao Publica, 

inclusive a exigencia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 

vantagem, como condigao ou prego para a pratica ou omissao de atos 

administrativos, contra o sistema financeiro national, praticado por organizagao 

criminosa. A pena para o criminoso e de tres a dez anos de reclusao e muita. A lei 

nao trata o trafico de seres humanos como crime antecedente a lavagem de 

dinheiro. 

Essa lei tambem dispoe em seu artigo 9°, que estao sujeitas aos artigos 10 e 
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11 todas as pessoas fisicas ou juridicas que operem no Brasil com intermediagao 

financeira, captacao de recursos, compra e venda de moedas estrangeiras, 

arrendamento mercantil, seguradoras, bolsas de valores, empresas que promovam 

sorteios, toda e qualquer movimentagao com valores mobiliarios, etc. 

O artigo 10° da lei dispoe sobre a obrigagao de todas as pessoas fisicas e 

jurfdicas citadas no artigo 9°, identificarem e manterem cadastro atualizado de seus 

clientes de acordo com as instrugoes dos orgaos competentes, alem de registro de 

todas as transagoes efetuadas em moeda nacional ou estrangeira e outros ativos 

que possam ser transformados em dinheiro, que ultrapassar o limite estabelecido 

pelas instrugoes em vigor. 

O artigo 11° dispoe principalmente, sobre a obrigatoriedade de todas as 

pessoas fisicas e juridicas citadas no artigo 9°, informarem as autoridades 

competentes sobre toda e qualquer operagao suspeita de clientes, sem dar ciencia 

do fato aos mesmos. E em seu artigo 12° a lei 9.613/98 preve sangoes a toda e 

qualquer entidade prevista no paragrafo 9° que descumprir as determinagoes. Essas 

sangoes podem ser de acordo com a gravidade da situagao, advertencia, muita 

pecuniaria que pode chegar ate duzentos por cento do lucre obtido com a operagao 

e inabilitagao para o cargo de administrador das pessoas juridicas referidas no artigo 

9° pelo prazo de ate dez anos. 

2.6 A atuagao do conselho de controle de atividades financeiras (COAF) no que diz 
respeito aos crimes de lavagem de dinheiro 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado pela mesma lei 

9.613/98 em seu artigo 14 o Conselho de Controle de Atividades Financeiras -

COAF, orgao vinculado ao Ministerio da Fazenda, cuja finalidade e disciplinar, 

aplicar penas administrativas, examinar e identificar as ocorrencias suspeitas de 

atividades ilicitas previstas na lei. 

O COAF e composto por servidores publicos de ilibada reputagao e 

reconhecida competencia, sao designados pelo Ministerio da Fazenda e escolhidos 

dentre o quadra de pessoal do Banco Central do Brasil, Comissao de Valores 

Mobiliarios, Superintendencia de Seguros Privados, Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, Secretaria da Receita Federal, Orgao de Inteligencia do Poder Executivo, 

Departamento da Policia Federal e do Ministerio de Relagoes Exteriores e da 
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Controladoria-Geral da Uniao. O Presidente do Conselho sera nomeado pelo 

Presidente da Republica sob indicagao do Ministro da Fazenda. 

Em 09 de julho de 2003, com o advento da lei 10.701 que integra a lei anterior 

9.613/98, houve um melhoramento da normativa brasileira contra a lavagem de 

dinheiro. A referida lei introduziu a obrigagao por parte de todas as pessoas fisicas 

ou juridicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou exergam atividades 

que envolvam grande volume de recursos em especie, de identificar os proprios 

clientes, manter registro dos mesmos e comunicar as autoridades operagoes 

suspeitas. 

Desde a criagao da Lei que tipifica o crime de Lavagem de Dinheiro, que o 

Governo Brasileiro vem ampliando sua atuagao no combate ao crime financeiro e 

em sentido mais amplo, o crime organizado. Entretanto, mesmo com a atuagao do 

COAF, criado pela mesma Lei, o combate a esses crimes necessita de cooperagao 

e integragao das principals autoridades responsaveis pelo combate a lavagem de 

dinheiro. Em junho de 2003 o Governo Brasileiro tomou medidas objetivas para 

dificultar o processo de lavagem de dinheiro no Brasil. O Governo tern convicgao de 

que prevenir e combater a lavagem de dinheiro e combater o crime organizado. As 

quatro medidas tomadas pelo Governo foram as explanadas nas segoes seguintes. 

2.6.1 Notificagao sobre retiradas ou depositos em especie acima de cem mil reais 

Qualquer retirada ou deposito em especie de valores acima de cem mil reais 

devera ser notificado ao Banco Central. Deverao ser informados os dados do 

correntista e do beneficiario: nome, CPF, ou CNPJ, niimero do banco, agenda e 

numero da conta movimentada. 

2.6.2 Criagao do cadastro geral do correntista 

Esse cadastro dispensara a necessidade de aviso circular aos bancos e 

instituigoes financeiras toda vez que o COAF detectar um suspeito de lavagem de 

dinheiro. O cadastro nao significa a quebra de sigilo bancario e se limita a registrar o 

numero de contas bancarias em todo o territorio nacional vinculadas a determinados 

CPF ou CNPJ. 
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2.6.3 Departamento de recuperagao de ativos llicitos 

Esse departamento ficara encarregado de recuperar ativos provenientes de 

atividades criminosas, principalmente aqueles ocultados em paraisos fiscais. 

2.6.4 Reestruturagao do COAF 

O COAF foi fortalecido com novos funcionarios e maior automacao. O 

Ministerio da Justiga passou a ocupar uma cadeira no COAF. Apesar da 

preocupacao do Governo, da criagao do COAF a atuagao nao estava eficaz, nao 

havia articulagao e estrategia de atuagao, inexistiam programas de treinamento e 

capacitagao dos agentes publicos, havia dificuldade de acesso a banco de dados, e 

etc. 

Para sanar essas deficiencias, as principals autoridades responsaveis pelo 

combate a lavagem de dinheiro, do Governo, do Judiciario e do Ministerio Publico, 

reuniram-se de 05 a 07 de dezembro de 2003, em Pirenopolis (GO) para 

desenvolver uma estrategia conjunta de combate a lavagem de dinheiro. Foram 

formados varios grupos de estudo. Cada grupo apontou e discutiu os problemas que 

encontraram no combate a lavagem de dinheiro no Brasil. As conclusoes dos grupos 

foram unificadas pelos relatores e os grupos se reuniram novamente para discutir 

solugoes para o problema. As solugoes apontadas foram agrupadas em cinco 

objetivos estrategicos e trinta e duas metas com prazo e responsaveis definidos. 

Esses objetivos constituem a Estrategia Nacional de Combate a Lavagem de 

Dinheiro - ENCLA, para 2004. 

O Governo Brasileiro acredita que para combater o Crime Organizado do Pais 

precisa atacar com firmeza a Lavagem de Dinheiro. Em 31 de agosto de 2004 

aconteceu o Encontro Internacional de Combate a Lavagem de Dinheiro e 

Recuperagao de Ativos. Esse evento foi uma parceria do Governo Federal, Banco 

do Brasil e do Escritorio das Nagoes Unidas contra drogas e crimes. O encontro 

contou com cerca de 500 participantes de varios paises e aconteceu no auditorio do 

Superior Tribunal de Justiga em Brasilia. Foram discutidas estrategias para reforgo 

de cooperagao internacional no Combate a Lavagem de Dinheiro. 



CAPITULO 3 AS PRINCIPAIS TECNICAS UTILIZADAS PELOS BANCOS NO 
COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO 

3.1 O papel das instituigoes financeiras no combate a lavagem de dinheiro para 
garantir o cumprimento da lei 

Por ser o principal meio para os criminosos ocultarem a origem dos ganhos 

ilicitos, as instituigoes financeiras (bancos) estao se tornando os principals agentes 

do Banco Central para o combate e prevengao ao crime de lavagem de dinheiro, 

estando elas sujeitas as penalidades previstas na lei, que sao rigorosas para os 

infratores. 

Em 03 de dezembro de 1998, 0 Banco Central editou a circular 2.852 que 

dispoe sobre os procedimentos a serem adotados na prevengao e combate aos 

crimes previstos na lei 9.613/98. Cabe as instituigoes financeiras o papel de 

promover e zelar pelo cumprimento da Lei. De acordo com a referida Lei, essas 

instituigoes devem identificar todos os clientes no momento da abertura das contas, 

exigirem documentos originais e checar as informagoes prestadas principalmente no 

que diz respeito ao comprovante de renda. O cadastro do cliente deve estar sempre 

atualizado, com todas as fontes e documentagoes comprobatorias verificadas. A 

documentagao referente as operagoes efetuadas com os clientes devem ser 

mantidos e conservados pela instituigao por no minimo cinco anos. 

Na opiniao de Bouzas (2004) as instituigoes devem conhecer as atividades 

economicas de seus clientes para nao ser envolvidas no crime de lavagem de 

dinheiro. Todo o tipo de operagao com o Banco inclusive operagoes de credito, 

operagoes de cambio, operagoes internacionais, aplicagoes financeiras, deve ser 

analisada com muito cuidado e verificada a veracidade de toda a documentagao 

comprobatoria. Os clientes pessoas fisicas tambem devem ser visitados no seu local 

de trabalho, para verificar se sua atividade economica e compativel com a renda 

comprovada e sua movimentagao financeira. 

Ainda de acordo com Bouzas (2004), devem-se redobrar os cuidados com 

clientes relacionados com comercio suspeito, que se recusem a fornecer 

documentagao e informagoes solicitadas, que movimentam contas de familiares 

idosos, oferecem propina ou caixinha para funcionarios e que nao se preocupem 

com data de resgate de aplicagoes financeiras, taxas, tarifas mesmo que isso 

acarrete perdas financeiras. 
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As instituigoes financeiras devem observar mais atentamente o funcionario 

que: exagera ao enumerar as qualidades do cliente, esta freqiientemente envolvido 

em casos de excegao, nao observa as normas e procedimentos de controles 

internos e politicos da empresa, evita sair de ferias e possui padrao de vida 

incompativel com sua remuneragao. Bouzas (2004) alerta para o fato de que muitas 

ocorrencias de lavagem de dinheiro ocorrem com a participacao ativa ou passiva de 

funcionarios. 

Havendo negligencia ou ma-fe do empregado de qualquer instituigao, esta 

sera punida nos termos da lei e o funcionario responsavel respondera a inquerito 

policial. O papel dos empregados de cada instituigao bancaria e de relevante 

importancia para o combate ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro, pois 

impedindo que os criminosos deem aparencia legal para os seus capitals eles 

ficarao vulneraveis, faceis de serem apanhados, pois terao que transportar grande 

volume de dinheiro. Todos os empregados das instituigoes financeiras devem 

conhecer as legislagoes anti-lavagem de dinheiro vigente no Brasil. E os 

funcionarios lotados em agendas no exterior e/ou que operem com moedas 

estrangeiras, devem tambem conhecer a legislagao do pais envolvido na operagao. 

Uma grande e importante instituigao bancaria brasileira faz hoje um trabalho 

de conscientizagao de seus funcionarios, sobre a importancia do cumprimento dos 

normativos sobre prevengao e combate a lavagem de dinheiro. A empresa aborda a 

materia, nao sob o ponto de vista das penas e sim um convite ao exercicio da 

cidadania. O funcionario cumpre os normativos para evitar que o crime organizado 

se prolifere, que mais jovens entrem no mundo das drogas, que os corruptos roubem 

o dinheiro da saude, da educagao e do desenvolvimento, que prejudiquem a vida 

das pessoas e o crescimento do pais. 

Os Bancos sao obrigados a manter um sistema de informagao preparado para 

sinalizar operagao fora dos padroes ou incompativel com o que a renda declarada 

do cliente permite. Tambem sao obrigados a informar, via Banco Central, as 

autoridades sobre qualquer indicio de Lavagem de Dinheiro. Nao cabe aos bancos e 

seus funcionarios, a prisao ou a investigagao do cliente. Todo cliente deve ser 

tratado como cidadao acima de tudo e sua inocencia inquestionavel ate que se 

prove o contrario. Entretanto, nao cabe tambem ao funcionario justificar as 

movimentagoes do cliente sem ter a prova concreta de que as mesmas sao de 

origem licita. 
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Cada indicio, apos rigoroso filtro pelos setores especializados nos bancos, e 

encaminhado ao Banco Central que apos novo filtro vao para o COAF que os 

distribuira para o orgao apropriado para a condugao do caso. Evidentemente, 

existem varias formas de camuflar a origem de dinheiro, mas nenhuma com as 

vantagens de uma instituigao financeira, cujas facilidades de movimentagao e 

liquidez sao inigualaveis. Com a internet, o dinheiro ultrapassa varias fronteiras em 

alguns segundos. 

Alem da Lei 9.613/98 ja em vigor, da criagao do COAF, da ENCLA (Estrategia 

Nacional de Combate a Lavagem de Dinheiro) e de todas as medidas ja anunciadas, 

as autoridades brasileiras, seja da Policia Federal ou do Ministerio Publico atraves 

de varias operagoes em andamento, investigam criminosos responsaveis por 

lavagem de grande volume de dinheiro, que com certeza serao condenados e 

presos e os recursos provenientes dos atos ilicitos, depositados em paraisos fiscais 

serao confiscados e devolvidos aos seus donos legitimos ou aos cofres publicos. 

Por isso, a prevengao e o combate a lavagem de dinheiro sao um 

compromisso dos Bancos para com a sociedade e com o Pais, como forma de 

combater a pratica de crimes que ameagam os poderes constituidos e a ordem 

democratica, lesam os interesses coletivos e degradam a condigao humana. Alem 

disso, trata-se de uma obrigagao legal, imposta pela Lei 9.613/98 e pela 

regulamentagao dela decorrente. 

A seguir elencaremos algumas medidas praticas que devem ser adotadas 

pelos bancos no seu dia-a-dia para o efetivo combate e prevengao aos crimes de 

lavagem de dinheiro. 

3.2 O cadastro de clientes e sua importancia para se detectar a ocorrencia de 
lavagem de dinheiro 

O cadastro de clientes e uma atividade dentro da instituigao que responde 

pela analise e registro das informagoes e documentos de identificagao de clientes 

com os quais a instituigao mantem relacionamento atraves dos servigos e produtos 

financeiros, vinculados ou nao a conta corrente ou de investimento dentro da 

instituigao. E uma atividade que merece toda atengao e cuidado na sua organizagao 

e funcionamento, tendo em vista sua condigao de responsavel pela analise e 

avaliagao da qualidade dos documentos e das informagoes de identificagao dos 
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clientes, constituindo uma continua e sistematica atualizagao de dados, em base 

segura e confiavel de informagoes do cliente (dossie). 

Nessas condigoes, o cadastro de clientes e elemento chave para fins de 

prevengao e combate a lavagem de dinheiro, sendo o dossie do cliente suporte e 

subsidio importante nas analises de operagoes dos clientes com a instituigao. Em 

razao dessa importancia, a confecgao do cadastro de clientes e uma atividade que 

deve ser dispensada toda a atengao e importancia, por parte dos funcionarios e dos 

bancos, observando as exigencias dos normativos legais. Sendo que as principais 

orientagoes e exigencias legais sobre o cadastro de clientes advem da Resolugao do 

CMN no. 2.025 de 24 de novembro de 1993 e alteragoes posteriores, aplicaveis as 

instituigoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e que 

tratam da abertura, manutengao e movimentagao de contas de depositos. 

A atividade de Cadastro de Clientes ganhou mais forga e importancia com a 

entrada em vigor da Lei no. 9.613/1998, a partir da qual passou a ser de 

fundamental importancia a completa e adequada identificagao do cliente na 

prevengao e combate aos ilicitos definidos na Lei. A rigor, os normativos citados no 

que tange ao cadastro, resumem que a instituigao deve mantelo atualizado com um 

minimo de informagoes e documentos que permitam a completa identificagao dos 

clientes, dentre as quais se destacam as seguintes informagoes: qualificagao do 

cliente (nome, profissao, documento de identificagao, etc.); enderego completo, 

telefone e fontes de referenda; informagoes de rendimentos e situagao patrimonial. 

Na pratica, o trabalho necessario para o atendimento dessas exigencias e 

muito mais amplo do que sugere a leitura desses textos legais, uma vez que para a 

adequada identificagao do cliente, as informagoes e condigao apresentadas 

inicialmente pelo cliente por ocasiao da abertura de sua conta, requerem constantes 

atualizagoes, em vista de alteragoes que possam ocorrer durante o seu 

relacionamento com a instituigao, principalmente no aspecto financeiro. Portanto, o 

cumprimento das exigencias legais, significa a manutengao de um cadastro 

organizado e atualizado com documentos e informagoes para atingir os objetivos 

preconizados na Lei e mitigar os riscos de uso da instituigao para os crimes de 

lavagem de dinheiro com consequents dano de imagem a instituigao, caso se 

concretize a utilizagao da mesma para a pratica de tal crime. A area de cadastro 

deve ter uma gestao centralizada dentro da instituigao, orientada por uma politica 

institucional especifica, visando alcangar e manter um padrao de qualidade e de 
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seguranga das informagoes e documentos dos clientes, ainda que fisicamente haja 

unidades de cadastro espalhadas pelas filiais. 

As contas de Pessoas Fisicas e Juridicas, alem de poderem ser controladas e 

movimentadas por seus titulares (Pessoas Fisicas) ou por seus socios/diretores 

(Pessoas Juridicas), podem ser controladas e movimentadas por procuradores. Essa 

contas movimentadas por procuradores devem ser analisadas com maior atengao, 

sendo exigido do procurador ou representante legal alem do documento de 

proeuragao, o preenchimento de ficha cadastral simplificada e a entrega dos 

documentos de identificagao (cartoes do CPF, do RG e comprovante de residencia). 

E importante identificar o tipo de relacionamento ou parentesco com o titular da 

conta e submeter a avaliagao superior ou ao Compliance (Setor de Controles 

Interno) para fins de classifieagao de risco e monitoramento. Classificar os poderes 

outorgados, verificando, sobretudo a existencia de limites financeiras pre-definidos. 

Recomenda-se ainda, para maior protegao da instituigao financeira a verificagao de 

informagoes externas acerca de seus parceiros comerciais, prestadores de servigos 

e terceiros. 

E importante definir previamente categorias de clientes de acordo com o tipo 

de ocupagao ou atividade por ele desenvolvida, visando qualificar e distinguir os 

clientes mais sensiveis dos menos sensiveis. Como exemplo de ocupagao ou 

atividades mais sensiveis, temos as casas de jogos, o comercio de artes e joias, 

pessoas vinculadas a atividades politicas e funcionarios das autarquias do governo. 

No entanto, cabe a cada instituigao definir por conta propria as profissoes e tipos de 

ocupagao que consideram mais susceptiveis a atos de corrupgao, fraudes e ligagoes 

com atividades ilicitas. Trata-se de um procedimento de grande importancia para 

estabelecer o tipo de monitoramento mais adequado a ser aplicado pelo Banco, 

desde o inicio do relacionamento. 

Em resumo, manter um cadastro organizado e atualizado e ter procedimentos 

que assegurem a boa qualidade das informagoes, diminui o risco da instituigao ser 

utilizada por pessoas que praticam atos ilicitos, como os lavadores de dinheiro, que 

podem causar serios danos a boa imagem e reputagao da instituigao. 
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3.3 A aplicacao do metodo "Conheca seu Cliente" (know your employee) e seu 
relacionamento no combate a lavagem de dinheiro 

O procedimento de "Conhega seu Cliente" e uma recomendagao do Comite 

de Basileia, na qual os bancos devem estabelecer um conjunto de regras e 

procedimentos bem definidos com o objetivo de "conhecer seu cliente, buscando 

identificar e conhecer a origem e constituicao do patrimonio e dos recursos 

financeiras do cliente". E um elemento critico na administracao dos riscos bancarios 

e a aplicacao desse metodo adequadamente ajuda a proteger a reputacao e a 

integridade das instituigoes e do sistema bancario, reduzindo a possibilidade dos 

bancos se tornarem veiculos ou vitimas de crimes financeiras. Sao procedimentos 

que devem ser realizados na forma de uma due dilligence sobre o cliente, com o 

objetivo de conhecer detalhes da sua vida pessoal e profissional, dando maior 

seguranga e credibilidade as informagoes prestadas pelo mesmo no momento do 

cadastro. 

Em algumas instituigoes, esse metodo e preparado e atualizado por um 

departamento diferente do responsavel pelo cadastro, servindo, portanto, como 

forma de abonar as informagoes cadastrais do cliente. No entanto, nao existe uma 

determinagao legal relativa a competencia/responsabilidade sobre isto, facultando-se 

desta forma a cada instituigao determinar seus proprios procedimentos para 

efetivagao dessa orientagao. Essa due dilligence, isto e a diligencia necessaria, deve 

ser feita antes da abertura da conta ou no inicio de seu relacionamento com o 

cliente, sendo obrigatoria a realizagao de visitas pessoais ao cliente nos seus locais 

de trabalho e nas instalagoes comerciais de sua propriedade. 

Recente publicagao do FMI (Fundo Monetario Internacional) sobre combate 

as operagoes de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo criticou o 

Brasil pela limitagao do trabalho das autoridades fiscais, pela nao ratificagao de uma 

resolugao do Conselho de Seguranga da ONU (Organizagao das Nagoes Unidas) 

sobre o assunto, e falta de exigencia das autoridades competentes de maior 

comprometimento dos bancos no Brasil contra a abertura de contas em nome de 

"Laranjas", isto e, nao existe uma barreira legal no Brasil para abertura de contas a 

serem movimentadas por terceiros, como por exemplo, por procuradores, o que 

facilita as atividades de lavagem de dinheiro. 

Dado que esse metodo retrata um historico e uma situagao e condigao 
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financeira do cliente do momento, que por sua vez podem variar para melhor ou pior, 

faz-se necessario, entao, manter um procedimento regular de atualizacao e 

complementagao das informagoes inicialmente apresentadas. Cabe, portanto, a 

cada instituigao definir o prazo desejavel para a atualizagao e renovagao dessas 

informagoes cadastrais. Entao, depois de superadas essas etapas de informagoes 

cadastrais do cliente, e que a instituigao financeira estara com informagoes 

suficientes para realizagao de um procedimento de aceitagao ou aprovagao do 

mesmo, e a partir dessa aprovagao, que na maioria dos casos, ocorre por meio 

eletronico atraves dos sistemas informatizados de cada banco, e que o cliente estara 

apto a realizar a abertura de sua conta de depositos. 

3.4 Qualificagao dos funcionarios dos bancos e a aplicagao de cursos relacionados 
a lavagem de dinheiro 

A Circular n° 2.852/1998 do Banco Central do Brasil, determina que as 

instituigoes financeiras devem promover treinamento para que seus funcionarios 

saibam detectar operagoes que caracterizem indicios de ocorrencia dos crimes 

previstos na Lei 9.613/1998. O normativo nao dispoe sobre como o treinamento 

deve ser feito, dando liberdade as instituigoes para elabora-lo da forma que entender 

apropriado. E de extrema importancia que todos os funcionarios sejam treinados, 

independente do segmento em que atuem. Estes treinamentos podem ou nao serem 

diferenciados, podendo ser direcionados de maneira especifica para os funcionarios 

que atuem diretamente com clientes ou em areas mais sensiveis e de maneira mais 

generica as outras areas de suporte. Assim, independente da forma como o 

treinamento sera conduzido, e importante que a disseminagao sobre o assunto seja 

transmitida em todos os niveis da instituigao. 

Por nao haver uma metodologia estabelecendo como os treinamentos devem 

ser ministrados, existe uma gama de possibilidades que podem ser adotadas para 

os treinamentos. Assim, alem das tecnicas habitualmente utilizadas (que sao: o 

treinamento presencial ou o treinamento on-line), outras formas adicionais de 

conscientizar os funcionarios acerca da importancia do tema podem ser utilizadas. 

Citamos como exemplo: avisos na intranet da instituigao, divulgagao por e-mail ou 

em quadras de aviso sobre temas de interesse, informativos ou publicagoes nos 

jornais, palestras com consultores externos, divulgagao de videos e reportagens, 
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entre outros. E importante que o Compliance mantenha um cadastro de quais 

funcionarios foram treinados e em que data este treinamento ocorreu. Nao existe um 

prazo definido pela legislacao para que o treinamento seja refeito. No entanto, 

recomenda-se que cada instituigao estabelega um prazo determinando para que o 

funcionario refaca o treinamento, nao apenas para relembrar os conceitos, mas para 

atualiza-los acerca de eventuais alteragoes na legislacao. 

Os criminosos que atuam no crime de lavagem de dinheiro estao dispostos a 

pagar quantias significativas para lavar seus recursos e tentam corromper os 

funcionarios das instituig5es visando obter redugao dos controles internos como 

forma de facilitar a lavagem do dinheiro. Diante disso, os bancos e as autoridades 

competentes, devem estabelecer procedimentos que visem proporcionar um 

adequado conhecimento dos funcionarios que trabalham nas instituigoes bancarias, 

e desenvolver programas de qualificagao e conscientizagao desses funcionarios 

fazendo com que alem da obrigagao legal os funcionarios dos bancos desenvolvam 

o senso de obrigagao cidada no combate e prevengao aos crimes de lavagem de 

dinheiro que tantos maleficios trazem a sociedade. 

Esse conhecimento que se inicia com a contratagao do funcionario, deve 

continuar com os treinamentos e programas de prevengao e combate a lavagem de 

dinheiro, reforgados com a aplicagao regular de questionarios e avaliagao. 

3.5 Procedimentos de controle e monitoramento de operagoes e transagoes 
bancarias para se coibir a ocorrencia de crimes de lavagem de dinheiro 

Alguns produtos ou transagoes, por suas peculiaridades, sao mais suscetiveis 

de serem utilizados pelos criminosos para fins de lavagem de dinheiro. As 

conhecidas Transferencias Internacionais de Reais" sao um exemplo disso, mas ha 

varios outros exemplos bem mais simples e que podem ser utilizados pelos 

fraudadores para lavar dinheiro. Uma das formas de se prevenir a ocorrencia da 

lavagem de dinheiro e incluir nas avaliagoes de novos produtos ou transagoes, o 

risco que o produto ou a transagao tern de ser utilizado para a "Lavagem de 

Dinheiro" e o que deve ser feito para evita-lo. 

Nesse contexto de controle a Resolugao 2.554/1998 do Banco Central do 

Brasil, dispoe exatamente sobre a implantagao de "sistema de controles internos" 

nas instituigoes financeiras e demais instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco 
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Central do Brasil. Entretanto, sistema nao significa tao somente uma ferramenta de 

informatica, mas sim o conjunto de medidas utilizadas por uma instituigao para 

controlar suas atividades. Uma das atividades preventivas mais importantes no 

ambito de controle e o monitoramento. Podemos dizer que o monitoramento e a 

ferramenta para controlar as atividades realizadas dentro das instituigoes e verificar 

se essas ferramentas de controle seguem o padrao estabelecido tanto pelas regras 

internas quanta por aquelas estabelecidas pelos orgaos reguladores. 

Os bancos desenvolvem sistemas especificos para monitorar suas 

operagoes, justificados pelo grande volume diario de recursos movimentados. Esta 

ferramenta facilita o acompanhamento das operagoes e detecta as que fogem do 

padrao, ou seja, o parametro mais comum nesses sistemas e a comparagao entre 

"limites pre-estabelecidos x movimentagoes", havendo qualquer inconsistencia de 

parametro o sistema envia uma informagao que e direcionada para o setor 

responsavel pela analise do caso e para que seja reportada as autoridades 

competentes se confirmada a suspeita. Os principals criterios utilizados por esses 

sistemas sao: operagoes acima da capacidade financeira e patrimonio do cliente, 

quantidade de operagoes no periodo; casos descritos na Circular 2.852/1998 e na 

Carta-circular 2.826/1998 ambas do Banco Central do Brasil, operagoes fora do 

comportamento normal do cliente, alem das demais analises ja tratadas 

anteriormente. 

Nem todas as instituigoes desenvolveram sistemas de informatica para 

efetuar o monitoramento das operagdes, o que nao quer dizer que nao o fagam. O 

monitoramento manual esta normalmente apoiado em relatorios gerenciais 

verificados pela area de compliance e/ou procedimentos internos que assegurem 

que o monitoramento das operagoes esta sendo feito, ainda que sejam realizadas 

pelas demais areas atraves de: preenchimento de formularios, comites, reunioes, e-

mails ou qualquer outra ferramenta que formalize o controle das operagoes. Este 

criterio e mais utilizado por instituigoes que nao possuem um grande volume de 

operagoes. 

Em relatorio elaborado pelo FAFT/GAFI (junho de 2004), sobre a evolugao do 

Brasil em relagao as medidas que veem sendo adotadas para melhorar o combate a 

lavagem de dinheiro no pais, foi feita uma critica sobre a nao existencia explicita de 

regras que obriguem os departamentos relacionados com a prevengao a lavagem de 

dinheiro de serem auditados por auditores internos ou externos. Assim, com a 
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finalidade de aprimoramento de controle e de seguir uma consistencia com a pratica 

que vem sendo observada por outros paises, foi dada uma recomendagao para que 

o departamento de compliance responsavel por prevencao a lavagem de dinheiro 

esteja sujeito a auditoria, que deve incluir em seu escopo, entre outros pontos, a 

revisao nos sistemas de controle e nos treinamentos ministrados aos funcionarios. 

Outra medida muito importante e a utilizacao de listas restritivas, com dados 

de pessoas e entidades suspeitas de pratica de lavagem de dinheiro, fazendo com 

que as instituigoes se previnam quanto a abertura e movimentagao de contas ou ate 

mesmo de iniciarem relacionamentos comerciais com essas pessoas e entidades 

suspeitas. Sendo que essa medida intensificou-se apos os atentados terroristas 

contra os Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, ja e adotada em diversos 

paises ao redor do mundo sendo considerada uma boa forma de monitoramento. 

Em tais listagens, constam nomes de pessoas fisicas (incluindo suspeitos, 

acusados, condenados, ou foragidos) e juridicas, paises, governos e seus agentes, 

organizagoes criminosas, terroristas, traficantes, ou que tenham algum tipo de 

embargo comercial e economico. 

O COAF atraves de Cartas-Circulares para o cumprimento a recomendagao 

n.° 21 do Grupo de Agao Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF/GAFI), 

recomenda o exame com especial atengao as operagoes em que as respectivas 

contrapartes residam ou se encontrem estabelecidas nos paises e territorios 

considerados como nao cooperantes, no ambito da prevengao e repressao a 

lavagem de dinheiro, conforme lista divulgada do Grupo. Tais documentos de 

emissao do COAF servem tambem como base de Cartas-Circulares emitidas pelo 

Banco Central do Brasil de forma a reforgar a obrigatoriedade de verificagao e 

controle por parte das instituigoes financeiras quanto a essa recomendagao. 

Ha ainda no RMCCI (Regulamento do Mercado de Cambio e Capitais 

Internacionais) do Banco Central do Brasil regulamentagoes referentes ao Iraque, ao 

Afeganistao e a Liberia constante do capitulo sobre Paises com Disposigoes 

Cambiais Especiais, tendo em vista a legislagao que dispoe sobre a execugao no 

Territorio Nacional de Resolugoes do Conselho de Seguranga das Nagoes Unidas. 

Tal documento dispoe sobre a verificagao, controle e comunicagao ao Banco Central 

do Brasil sobre a existencia e movimentagao de fundos originarios do Iraque, 

Afeganistao e da Liberia. No teor do regulamento sao informados, entre outros, itens 

a serem verificados, tais como recursos de Osama Bin Laden, de membros da 
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organizagao Al-Qaeda ou de membros do Taiiba, cujas informagoes constam das 

listas "OFAC" - Office of Foreign Assets Control emitidas e atualizadas regularmente 

pelo Tesouro Norte-Americano e tambem sao citados sites para procura e 

alimentagao de bancos de dados a serem utilizados para pesquisas. A grande 

maioria dos sites de organismos semelhantes ao COAF em diversos paises nos 

remete as listas restritivas acima mencionadas, comprovando a adogao de tais 

praticas em nivel mundial contra a pratica de crimes de lavagem de dinheiro. 

Recentemente no Brasil nota-se um planejamento por parte das instituigoes 

financeiras em criar listas locais, cujo teor devera contemplar pessoas fisicas e 

juridicas noticiadas pela midia que estejam envolvidas localmente em suspeitas de 

crimes de lavagem de dinheiro fraudes e esquemas de corrupgao. A decisao de 

utilizagao de tais listas deve ser avaliada pela area juridica das instituigoes 

objetivando evitar maiores problemas. Como de prevengao as atividades de lavagem 

de dinheiro, recomenda-se que as instituigoes financeiras instituam procedimentos 

para utilizagao de todas as listas disponiveis, descrevendo a responsabilidade 

interna pela verificagao e controle, o sistema utilizado, as agoes a serem tomadas ao 

identificar nomes constantes das listas, bem como o periodo de guarda da 

documentagao comprobatoria. 

A analise de cada caso suspeito deve ser realizada cuidadosa, levando-se em 

consideragao todos os fatos e caracteristicas, porque na maior parte das vezes 

poderemos enfrentar casos de fraudes ou mesmo sonegagao fiscal, e as vezes, 

operagoes "atipicas" para aquele cliente, mas que nao configuram operagoes 

suspeitas de lavagem de dinheiro. 

Esta analise deve ser conduzida pelo setor competente e com o auxilio do 

gerente responsavel pelo cliente. O cliente nao pode saber que esta sendo 

investigado, mas e possivel questionar-lhe sobre a operagao e requerer-lhe que 

apresente documentos comprobatorios. Alem de questionar o cliente, consulta a 

Serasa, a internet, as listas restritivas e a outras fontes licitas devem ser efetuadas, 

para que cheguem as autoridades competentes denuncias com informagoes mais 

consistentes e de melhor qualidade, o que auxiliara inclusive que as autoridades 

possam dar o prosseguimento adequado na apuragao das suspeitas levantadas. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ao longo do presente trabalho discutiu-se o poder da Lei 9.613/98 no combate 

ao crime organizado bem como o papel das Instituigoes Financeiras na prevengao e 

combate a lavagem de dinheiro. Mostrou-se que a lavagem de dinheiro e um crime 

conseqiiente de crimes como: trafico de drogas, corrupgao, trafico de armas e 

munigoes, seqiiestros alem de outros. Provou-se a efetividade da Lei, que obriga a 

identificagao de todos os clientes que movimentam valores mobiliarios no sistema 

financeiro nacional, dificultando a movimentagao de capital ilicito nos bancos 

brasileiros. Enfocou-se o crime organizado em suas varias nuances e campos de 

atuagao alem de se concluir que todos sao nocivos a sociedade e uma afronta ao 

Estado Democratico de Direito e as instituigoes democraticas. 

As instituigoes financeiras cumprem papel relevante na prevengao e combate 

a lavagem de dinheiro, pois estando sujeitas a lei 9.613/98, alimentam os orgaos de 

controle com informagoes sobre indicios de lavagem de capital's. 

Conclui-se que uma das caracteristicas do crime organizado e a 

transnacionalidade, o que significa que qualquer agio de combate necessita da 

cooperagao internacional. Ciente disso, a Reuniao de Cupula do G-7 realizada em 

Paris, em julho de 1989 instituiu o Grupo de Agio Financeira contra a Lavagem de 

Dinheiro - FATF/GAFI, com o objetivo de analisar medidas de combate a lavagem 

de dinheiro. Esta emitiu quarenta recomendagoes com medidas de controle a serem 

adotadas pelos paises. 

Em consonancia com a tendencia mundial, o Brasil criou a Lei 9.613/98 que 

tipifica o crime de Lavagem de Dinheiro alem de varias medidas para o combate a 

essa pratica. 

A criagio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, pela 

lei 9.613/98 foi relevante para a prevencao e combate do crime de lavagem de 

dinheiro. Esse orgio garante o tratamento e providencias dos indicios detectados 

pelas instituigoes financeiras, alem de regular e fiscalizar todo o sistema financeiro. 

Considerando-se que o dinheiro e a motivagio para o crime e que o 

"branqueamento" do capital e a estrategia utilizada para alimentar os atos ilicitos, 

concluiu-se que interrompendo essa cadeia, ou seja, prevenindo e combatendo a 

Lavagem de Dinheiro, inibem-se as agoes do Crime Organizado. 
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ANEXO A 

As 40 Recomendacoes do FAFT/GAFI 
Lavagem de Dinheiro. 

A. SISTEMAS JURIDICOS 

- Grupo de Acao Financeira contra 

Ambito de aplicacao do crime de branqueamento de capitals 

1. Os paises deveriam incriminar o branqueamento de capitals de acordo com o 
disposto na Convengao das Nagoes Unidas contra o Trafico llicito de Entorpecentes 
e de Substantias Psicotropicas (Convengao de Viena), de 1988, e na Convengao 
das Nagoes Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnational (Convengao 
de Palermo), de 2000. 

2. Os paises deveriam assegurar que: 

a) A intengao e o conhecimento requeridos para provar o crime de branqueamento 
de capitals estao em conformidade com as normas estabelecidas nas Convengoes 
de Viena e de Palermo, incluindo a possibilidade de o elemento intentional ser 
deduzido a partir de circunstancias factuais objetivas; 

b) A responsabilidade criminal e, quando ela nao seja possivel, a responsabilidade 
civil ou administrativa deveria aplicar-se as pessoas coletivas. Tal nao deve excluir 
os procedimentos paralelos de natureza criminal, civil ou administrativa aplicaveis a 
pessoas coletivas, em paises onde tais formas de responsabilidade se encontrem 
previstas. As pessoas coletivas deveriam estar sujeitas a sangoes eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Estas medidas nao deveriam prejudicar a 
responsabilidade criminal das pessoas singulares. 

Medidas provisorias e perda 

3. Os paises deveriam adotar medidas similares as previstas nas Convengoes de 
Viena e de Palermo, inclusive medidas legislativas, a fim de que as autoridades 
competentes estejam em condigoes de declarar perdidos os bens branqueados, os 
produtos derivados do branqueamento de capitais ou das infragoes subjacentes, 
bem como os instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados na pratica 
destes crimes, ou bens de valor equivalente, sem prejuizo dos direitos de terceiros 
de boa-fe. 

B. MEDIDAS A ADOTAR PELAS INSTITUICOES FINANCEIRAS E PELAS 
ATIVIDADES E PROFISSOES NAO FINANCEIRAS PARA EVITAR O 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

4. Os paises deveriam assegurar que as normas sobre segredo profissional das 
instituigoes financeiras nao obstem a aplicagao das Recomendagoes do GAFI. 

5. As instituigoes financeiras nao deveriam manter contas anonimas nem contas sob 
nomes manifestamente ficticios. 

6. As instituigoes financeiras deveriam, em relagao a pessoas politicamente 
expostas, alem de aplicar as medidas de vigilancia normais: 



47 

a) Dispor de sistemas de gestao de riscos adequados a determinar se o cliente e 
uma pessoa politicamente exposta; 

b) Obter autorizacao da Direcao para estabelecer relacoes de negocios com tais 
clientes; 

c) Tomar medidas razoaveis para determinar a origem do patrimonio e dos fundos; 

d) Assegurar a vigiiancia, de forma reforcada e continua, da relagao de negocio. 

7. As instituigoes financeiras, no que respeita a relacoes transfronteiras entre bancos 
correspondentes e a outras relacoes semelhantes, alem de aplicar as medidas de 
vigiiancia normais, deveriam adotar as recomendagoes relativas ao crime de 
lavagem de dinheiro. 

8. As instituigoes financeiras deveriam conceder uma particular atengao as ameagas 
de branqueamento de capitals inerentes as tecnologias novas ou em 
desenvolvimento que possam favorecer o anonimato e adotar medidas, se 
necessario, para evitar a utilizagao destas tecnologias nos esquemas de 
branqueamento de capitais. Em especial, as instituigoes financeiras deveriam adotar 
politicas e procedimentos para enfrentar riscos especificos associados a relagoes de 
negocio ou operagoes efetuadas sem a presenga ffsica do cliente. 

9. Os paises podem autorizar as instituigoes financeiras a recorrer a intermediaries 
ou a outros terceiros para dar cumprimento aos requisitos das alineas (a) a (c) das 
medidas CDD ou para captar negocios, desde que sejam respeitados os criterios a 
seguir indicados. Quando este recurso for permitido, a responsabilidade ultima pela 
identificagao do cliente e pela verificagao dos dados recai sobre a instituigao 
financeira que recorreu a terceiros. 

10. As instituigoes financeiras deveriam conservar, durante pelo menos cinco anos, 
todos os documentos relativos as transagoes efetuadas, tanto internas como 
internacionais, a fim de poderem responder rapidamente aos pedidos de informagao 
das autoridades competentes. Estes documentos deveriam permitir reconstituir as 
transagoes individuals (inclusive os montantes e tipos de divisas em causa, se for 
caso disso), de modo a fornecerem, se necessario, prova em processos de natureza 
criminal. 

11. As instituigoes financeiras deveriam examinar com particular atengao todas as 
operagoes complexas, de montantes anormalmente elevados e todos os tipos nao 
habituais de operagoes que nao apresentem uma causa economica ou licita 
aparente. As circunstancias e o objeto de tais operagoes deveriam ser examinados, 
na medida do possivel, e os resultados desse exame deveriam ser reduzidos a 
escrito, ficando ao dispor das autoridades competentes e dos auditores. 

12. O dever de vigiiancia relativo a clientela e o de conservagao de documentos 
previstos nas Recomendagoes 5, 6 e 8 a 11 aplicam-se as atividades e profissoes 
nao financeiras designadas, nas seguintes situagoes: a) Cassinos; b) Agentes 
imobiliarios; c) Negociantes em metais preciosos ou em pedras preciosas; d) 
Advogados, notaries, outras profissoes juridicas independentes e contabilistas, 
sempre que preparem ou efetuem operagoes para os clientes, no ambito das 
seguintes atividades: Compra e venda de imoveis; Gestao de fundos, valores 
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mobiliarios ou outros ativos do cliente; Gestao de contas bancarias, de poupanca ou 
de valores mobiliarios; Organizagao de contribuicoes destinadas a criagao, 
exploragao ou gestao de sociedades; Criagao, exploragao ou gestao de pessoas 
coletivas ou de entidades sem personalidade juridica e compra e venda de 
entidades comerciais; e) Prestadores de servigos a sociedades e trusts. 

Declaragao de operagoes suspeitas e cumprimento das normas 

13. Se uma instituigao financeira suspeitar ou tiver motivos razoaveis para suspeitar 
que os fundos provem de uma atividade de natureza criminal ou que estao 
relacionados com o financiamento do terrorismo, deveria ser obrigada, atraves de lei 
ou de regulamento, a apresentar de imediato uma declaragao de operagao suspeita 
a Unidade de Informacao Financeira (UIF). 

14. As instituigoes financeiras, os seus dirigentes, funcionarios e empregados 
deveriam: 

a) Ser protegidos, por disposigoes legislativas, contra qualquer responsabilidade 
criminal ou civil por quebra das regras de confidencialidade, impostas por contrato 
ou por qualquer disposigao legislativa, regulamentar ou administrativa, quando 
declararem, de boa-fe, as suas suspeitas a UIF, ainda que desconhecessem 
exatamente qual era a atividade criminal em questao e mesmo que a atividade ilegal 
sob suspeita nao tenha realmente ocorrido; 

b) Ser proibidos, por lei, de divulgar que foi feita uma declaragao de operagao 
suspeita (DOS) ou que foi transmitida a UIF uma informagao conexa. 

15. As instituigoes financeiras deveriam elaborar programas de combate ao 
branqueamento de capitals e ao financiamento do terrorismo que compreendessem, 
no minimo: 

a) Politicas, procedimentos e controles internos, inclusive dispositivos apropriados 
para verificar o seu cumprimento, e procedimentos adequados na contratagao dos 
seus empregados, a fim de garantir que esta se efetua de acordo com criterios 
exigentes; 

b) Um programa continuo de formagao dos empregados; 

c) Um dispositivo de controlo interno para verificar a eficacia do sistema. 

16. As obrigagoes decorrentes das Recomendagoes 13 a 15 e 21 aplicam-se as 
atividades e profissoes nao financeiras designadas, na recomendagao 12. 

Outras medidas preventivas do branqueamento de capitals e do financiamento 
do terrorismo 

17. Os paises deveriam assegurar-se de que dispoem de sangoes eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, de natureza criminal, civil ou administrativa, aplicaveis 
as pessoas singulares ou coletivas sujeitas a estas Recomendagoes que nao 
cumpram as obrigagoes de combate ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo. 

18. Os paises nao deveriam autorizar o estabelecimento de bancos de fachada ou 
tolerar a continuagao da sua atividade no seu territorio. As instituigoes financeiras 
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deveriam recusar iniciar ou manter relagoes de correspondencia com bancos de 
fachada. As instituigoes financeiras deveriam ainda abster-se de estabelecer 
relagoes com instituigoes financeiras correspondentes estrangeiras que permitam 
que as suas contas sejam usadas por bancos de fachada. 

19. Os paises deveriam considerar: 

a) Tomar medidas realistas destinadas a detectar ou fiscalizar os movimentos fisicos 
transfronteiras de divisas e de titulos ao portador, desde que a utilizagao dessa 
informagao seja estritamente limitada e nao restrinja, por qualquer forma, a liberdade 
de circulagao de capitais; 

b) A eficacia e a utilidade de um sistema, segundo o qual os bancos e outras 
instituigoes financeiras e intermediaries declarassem todas as transagoes internas e 
internacionais em moeda ou em divisas, acima de um certo montante, a uma 
agenda central nacional, que dispusesse de uma base de dados informatizada, 
sujeita a condigoes de utilizagao restritas que assegurem o uso correto da 
informagao, sendo essa informacao acessivel as autoridades competentes para ser 
usada em casos de branqueamento de capitals ou de financiamento do terrorismo. 

20. Os paises deveriam considerar a aplicagao das Recomendagoes do GAFI as 
atividades e profissoes que apresentem riscos de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, para alem das atividades e profissoes nao financeiras 
designadas. 

Os paises deveriam, alem disso, encorajar o desenvolvimento de tecnicas modernas 
e seguras de gestao de fundos que sejam menos vulneraveis ao branqueamento de 
capitais. 

Medidas a adotar relativamente a paises que nao cumprem as Recomendagoes 
do GAFI ou que o fazem de modo insuficiente 

21. As instituigoes financeiras deveriam conceder particular atengao as suas 
relagoes de negocio e as operagoes com pessoas singulares e coletivas, inclusive 
as sociedades e instituigoes financeiras, situadas em paises que nao aplicam as 
Recomendagoes do GAFI ou o fazem de modo insuficiente. 

22. As instituigoes financeiras deveriam assegurar que os principios que Ihe sao 
aplicaveis sao igualmente aplieados pelas suas sucursais e filiais majoritarias 
situadas no estrangeiro, especialmente em paises que nao apliquem ou apliquem de 
modo insuficiente as Recomendagoes do GAFI, na medida em que as leis e 
regulamentos locais o permitam. Quando estas mesmas leis e regulamentos nao o 
permitam, as autoridades competentes do pais em que se situa o estabelecimento 
principal deveriam ser informadas pelas instituigoes financeiras de que estas ultimas 
nao podem aplicar as Recomendagoes do GAFI. 

Regulamentagao e supervisao 

23. Os paises deveriam assegurar que as instituigoes financeiras sao sujeitas a 
regulamentagao e a supervisao adequadas e que aplicam, efetivamente, as 
Recomendagoes do GAFI. As autoridades competentes deveriam adotar as medidas 
legislativas ou regulamentares necessarias para evitar que os criminosos ou os seus 
cumplices adquiram ou sejam beneficiarios efetivos de participagoes de controlo ou 
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de participagoes significativas em instituigoes financeiras ou de nelas ocuparem 
fungoes de diregao. 

24. As atividades e profissoes nao financeiras designadas deveriam ser sujeitas a 
medidas de regulamentagao e de supervisao, exemplo os cassinos. 

25. As autoridades competentes deveriam estabelecer diretivas e promover o 
retorno da informagao (feedback), de modo a permitir as instituigoes financeiras e as 
atividades e profissoes nao financeiras designadas aplicar as medidas nacionais de 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e, em 
particular, a detectar e a declarar operagoes suspeitas. 

C. MEDIDAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS, NECESSARIAS AOS SISTEMAS DE 
COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO 

Autoridades competentes, suas atribuigoes e recursos 

26. Os paises deveriam criar uma Unidade de Informagao Financeira (UIF) que sirva 
como centra nacional para receber (e, se permitido, requerer), analisar e transmits 
declaragoes de operagoes suspeitas (DOS) e outras informagoes relativas a atos 
susceptiveis de constituirem branqueamento de capitais ou financiamento do 
terrorismo. A UIF deveria ter acesso, direto ou indireto e em tempo util, as 
informagoes financeiras, administrativas e provenientes das autoridades de 
aplicagao da lei (law enforcement authorities), para desempenhar cabalmente as 
suas fungoes, incluindo a analise das declaragoes de operag5es suspeitas. 

27. Os paises deveriam assegurar que as investigagoes sobre o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo sao confiadas a autoridades de aplicagao 
da lei especificas. Os paises sao encorajados a apoiar e a desenvolver, tanto quanto 
possivel, tecnicas especiais de investigagao adequadas a investigagao do 
branqueamento de capitais, tais como as entregas controladas, as operagoes 
encobertas e outras tecnicas pertinentes. Os paises sao tambem encorajados a usar 
outros mecanismos eficazes, tais como o recurso a grupos permanentes ou 
temporaries especializados em investigagoes sobre o patrimonio e em investigagoes 
realizadas em colaboragao com as correspondentes autoridades competentes de 
outros paises. 

28. Ao conduzir investigag5es sobre o branqueamento de capitais e as infragoes 
subjacentes, as autoridades competentes deveriam estar em condigoes de poder 
obter documentos e informagoes para utilizar nessas investigagoes, nos 
procedimentos de natureza criminal e em agoes relacionadas. Esses poderes 
deveriam incluir a possibilidade de impor as instituigoes financeiras e a outras 
entidades medidas compulsorias para a apresentagao de documentos, para a busca 
e a revista de pessoas e locais e para a apreensao e obtengao de prova. 

29. As autoridades de supervisao deveriam possuir os poderes necessarios para 
acompanhar e assegurar o cumprimento das obrigagoes em materia de combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo por parte das 
instituigoes financeiras, incluindo a competencia para realizar inspegoes. Estas 
autoridades deveriam ter competencia para ordenar a apresentagao pelas 
instituigoes financeiras de quaisquer informagoes relevantes para verificar o 
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cumprimento das obrigagoes e aplicar sangoes administrativas adequadas, em caso 
de violagao daquelas obrigagoes. 

30. Os paises deveriam dotar as suas autoridades competentes, envolvidas no 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, com os 
recursos financeiras, humanos e tecnicos adequados. Os paises deveriam dispor de 
procedimentos que garantam que o pessoal afeto a estas autoridades seja da maior 
integridade. 

31. Os paises deveriam assegurar que os decisores politicos, a UIF, as autoridades 
de aplicagao da lei e as autoridades de supervisao disponham de mecanismos 
eficazes que Ihes permitam cooperar e, quando necessario, coordenarem-se, a nivel 
nacional, para o desenvolvimento e a aplicagao de politicas e atividades destinadas 
a combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 

32. Os paises deveriam assegurar que as suas autoridades competentes possam 
avaliar a eficacia dos respectivos sistemas de combate ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo, mantendo dados estatisticos completos 
sobre aspectos ligados a eficacia e ao bom funcionamento de tais sistemas. Essas 
estatisticas deveriam incidir sobre as declaragoes de operagoes suspeitas recebidas 
e transmitidas, sobre as investigagoes, as agoes judiciais e as condenagoes ligadas 
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, sobre os bens 
congelados, apreendidos e declarados perdidos, e sobre o auxilio judiciario mutuo 
ou outros pedidos internacionais de cooperagao. 

Transparencia das pessoas coletivas e outras entidades sem personaiidade 
juridica (legal arrangements) 

33. Os paises deveriam adotar medidas para impedir a utilizagao ilicita das pessoas 
coletivas por parte dos branqueadores de capitais. Os paises deveriam assegurar 
que existe informagao adequada, precisa e atualizada sobre os beneficiarios efetivos 
da propriedade e o controlo das pessoas coletivas, susceptivel de ser obtida ou 
consultada, em tempo util, pelas autoridades competentes. Em particular, os paises 
onde as pessoas coletivas podem emitir agoes ao portador deveriam adotar medidas 
apropriadas para assegurar que essas agoes nao serao indevidamente usadas para 
branquear capitais e estar aptos a demonstrar a adequagao dessas medidas. Os 
paises poderiam considerar adotar medidas que facilitem as instituigoes financeiras 
o acesso a informagao sobre os beneficiarios efetivos da propriedade e o controlo 
das pessoas coletivas, por forma a darem cumprimento as obrigagoes previstas na 
Recomendagao 5. 

34. Os paises deveriam adotar medidas para impedir a utilizagao ilicita de entidades 
sem personaiidade juridica (legal arrangements) por parte dos branqueadores de 
capitais. Em particular, os paises deveriam assegurar a existencia de informagao 
adequada, precisa e atualizada sobre os "express trusts", incluindo informagao sobre 
os fundadores, administradores e beneficiarios, susceptivel de ser obtida ou 
consultada, em tempo util, pelas autoridades competentes. Os paises poderiam 
considerar adotar medidas que facilitem as instituigoes financeiras o acesso a 
informagao sobre os beneficiarios efetivos da propriedade e do controlo das 
entidades sem personaiidade juridica (legal arrangements), por forma a darem 
cumprimento as obrigagoes previstas na Recomendagao 5. 
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D. COOPERAGAO INTERNACIONAL 

35. Os paises deveriam adotar medidas imediatas para se tornarem partes e 
aplicarem integralmente a Convengao de Viena, a Convengao de Palermo e a 
Convengao Internacional das Nagoes Unidas para a Eliminagao do Financiamento 
do Terrorismo, de 1999. Os paises sao ainda encorajados a ratificar e aplicarem 
outras convengoes internacionais relevantes, tais como a Convengao do Conselho 
da Europa sobre o Branqueamento, a Busca, a Apreensao e a Perda dos Produtos 
do Crime, de 1990, e a Convengao Interamericana contra o Terrorismo, de 2002. 

Auxilio Judiciario Mutuo e Extradicao 

36. Os paises deveriam, de forma rapida, construtiva e eficiente, proporcionar o mais 
amplo auxilio judiciario mutuo nas investigagoes e procedimentos de natureza 
criminal sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e em 
procedimentos conexos. 

37. Os paises deveriam prestar o mais amplo auxilio judiciario mutuo mesmo na 
ausencia da dupla incriminagao. 

38. Seria conveniente que pudessem ser tomadas medidas rapidas, em resposta a 
pedidos de outros paises, para identificar, congelar, apreender e declarar a perda de 
bens objeto de branqueamento de capitais, de produtos derivados do 
branqueamento ou das infragoes subjacentes, de instrumentos utilizados ou 
destinados a serem utilizados na pratica daqueles crimes ou outros bens de valor 
equivalente. Deveriam existir tambem medidas destinadas a coordenar os 
procedimentos de apreensao e de perda, podendo incluir a repartigao dos bens 
declarados perdidos. 

39. Os paises deveriam reconhecer o branqueamento de capitais como um crime 
susceptivel de permitir a extradigao. Cada pais deveria extraditar os seus nacionais 
ou, quando nao o possa fazer apenas em razao da nacionalidade, esse pais deveria, 
a pedido daquele que requer a extradigao, submeter, sem demoras indevidas, o 
caso as suas autoridades competentes para que estas possam promover o 
procedimento criminal pela pratica da infragao indicada no pedido. Essas 
autoridades deveriam tomar as suas decisoes e conduzir os seus procedimentos, tal 
como o fariam em relagao a qualquer outro crime grave, no quadra do seu direito 
interno. Os paises envolvidos deveriam cooperar entre si, em especial em aspectos 
processuais e probatorios, para assegurar a eficacia de tais procedimentos 
criminais. 

Na medida em que as suas estruturas juridicas o permitam, os paises poderiam 
considerar a simplificagao dos processos de extradigao atraves da transmissao 
direta de pedidos de extradigao entre os ministerios competentes, da extradigao das 
pessoas baseada unicamente em mandados de detengao ou de julgamento e/ou de 
processos simplificados de extradigao de pessoas que, livre e voluntariamente, 
aceitem renunciar ao processo formal de extradigao. 

Outras formas de cooperagao 

40. Os paises deveriam assegurar que as suas autoridades competentes 
proporcionem as mais amplas possibilidades de cooperagao internacional as suas 
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homologas estrangeiras. Deveria existir dispositivos claros e eficazes que 
facilitassem, de forma imediata e construtiva, a troca direta com as autoridades 
homologas, espontaneamente ou a pedido, de informagoes sobre o branqueamento 
de capitais e sobre as infracoes que Ihe estejam subjacentes. Essas trocas de 
informacao deveriam ser autorizadas sem condigoes restritivas indevidas. Em 
especial: 

a) As autoridades competentes nao deveriam recusar um pedido de assistencia, 
tendo como unica justificagao o fato de o pedido envolver materia fiscal; 

b) Os paises nao deveriam invocar leis que obriguem as instituigoes financeiras a 
manutengao do segredo ou da confidencialidade como justificagao para recusar a 
cooperagao; 

c) As autoridades competentes deveriam estar em condigoes de apresentar pedidos 
de informagao e, quando possivel, proceder a investigagoes em nome das suas 
homologas estrangeiras. 
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ANEXO B 

LEI N° 9.613, DE 03 DE MARCO DE 1998. 

Dispoe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultacao de bens, direitos e valores; a 
prevengao da utilizagao do sistema financeiro para os ilicitos previstos nesta Lei; cria 
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultagao de Bens, Direitos e Valores 

Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizagao, disposigao, 
movimentagao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de crime: 

I - de trafico ilicito de substantias entorpecentes ou drogas afins; 

II — de terrorismo e seu financiamento; (Redagao dada pela Lei n° 10.701, de 
9.7.2003) 

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

IV - de extorsao mediante sequestra; 

V - contra a Administragao Publica, inclusive a exigencia, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condigao ou prego 
para a pratica ou omissao de atos administrativos; 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 

VII - praticado por organizagao criminosa. 

VIII - praticado por particular contra a administragao publica estrangeira (arts. 
337-B, 337-C e 337-D do Deereto-Lei n 9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo 
Penal). (Incisolncluido pela Lei n° 10.467, de 11.6.2002) 

Pena: reclusao de tres a dez anos e muita. 

§ 1° Incorre na mesma pena quern, para ocultar ou dissimular a utilizagao de 
bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes 
referidos neste artigo: 

I - os converte em ativos licitos; 

II - os adquire, recebe, troca, negocia, da ou recebe em garantia, guarda, tern 
em deposito, movimenta ou transfere; 

III - importa ou exporta bens com valores nao correspondentes aos verdadeiros. 
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§ 2° Incorre, ainda, na mesma pena quern: 

I - utiliza, na atividade economica ou financeira, bens, direitos ou valores que 
sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste 
artigo; 

II - participa de grupo, associagao ou escritorio tendo conhecimento de que sua 
atividade principal ou secundaria e dirigida a pratica de crimes previstos nesta Lei. 

§ 3° A tentativa e punida nos termos do paragrafo unico do art. 14 do Codigo 
Penal. 

§ 4° A pena sera aumentada de um a dois tercos, nos casos previstos nos 
incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por 
intermedio de organizagao criminosa. 

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

CAPITULO II 

Disposigoes Processuais Especiais 

Art. 2° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 

I - obedecem as disposigoes relativas ao procedimento comum dos crimes 
punidos com reclusao, da competencia do juiz singular; 

II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos 
no artigo anterior, ainda que praticados em outro pais; 

III - sao da competencia da Justiga Federal: 

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem economico-
financeira, ou em detrimento de bens, servigos ou interesses da Uniao, ou de suas 
entidades autarquicas ou empresas publicas; 

b) quando o crime antecedente for de competencia da Justiga Federal. 

§ 1° A denuncia sera instruida com indicios suficientes da existencia do crime 
antecedente, sendo puniveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido 
ou isento de pena o autor daquele crime. 

§ 2° No processo por crime previsto nesta Lei, nao se aplica o disposto no art. 
366 do Codigo de Processo Penal. 

Art. 3° Os crimes disciplinados nesta Lei sao insuscetiveis de fianga e liberdade 
provisoria e, em caso de sentenga condenatoria, o juiz decidira fundamentadamente 
se o reu podera apelar em liberdade. 

Art. 4° O juiz, de oficio, a requerimento do Ministerio Publico, ou representagao 
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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 sequestra de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em 
seu nome, objeto 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 - Codigo de Processo 
Penal. 

§ 1° As medidas assecuratorias previstas neste artigo serao levantadas se a 
acao penal nao for iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data em que 
ficar concluida a diligencia. 

§ 2° O juiz determinara a liberacao dos bens, direitos e valores apreendidos ou 
sequestrados quando comprovada a licitude de sua origem. 

§ 3° Nenhum pedido de restituigao sera conhecido sem o comparecimento 
pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a pratica de atos necessarios a 
conservagao de bens, direitos ou valores, nos casos do art. 366 do Codigo de 
Processo Penal. 

§ 4° A ordem de prisao de pessoas ou da apreensao ou sequestra de bens, 
direitos ou valores, podera ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministerio Publico, 
quando a sua execucao imediata possa comprometer as investigagoes. 

Art. 5° Quando as circunstancias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministerio 
Publico, nomeara pessoa qualificada para a administragao dos bens, direitos ou 
valores apreendidos ou sequestrados, mediante termo de compromisso. 

Art. 6° O administrador dos bens: 

I - fara jus a uma remuneragao, fixada pelo juiz, que sera satisfeita com o 
produto dos bens objeto da administragao; 

II - prestara, por determinagao judicial, informagoes periodicas da situagao dos 
bens sob sua administragao, bem como explicagoes e detalhamentos sobre 
investimentos e reinvestimentos realizados. 

Paragrafo unieo. Os atos relatives a administragao dos bens apreendidos ou 
sequestrados serao levados ao conhecimento do Ministerio Publico, que requerera o 
que entender cabivel. 

CAPITULO III 

Dos Efeitos da Condenagao 

Art. 7° Sao efeitos da condenagao, alem dos previstos no Codigo Penal: 

I - a perda, em favor da Uniao, dos bens, direitos e valores objeto de crime 
previsto nesta Lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fe; 

II - a interdigao do exercrcio de cargo ou fungao publica de qualquer natureza e 
de diretor, de membra de conselho de administragao ou de gerencia das pessoas 
juridicas referidas no art. 9°, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade 
aplicada. 
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CAPITULO IV 

Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro 

Art. 8° O juiz determinara, na hipotese de existencia de tratado ou convengao 
internacional e por solicitagao de autoridade estrangeira competente, a apreensao 
ou o sequestra de bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1°, 
praticados no estrangeiro. 

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou 
convengao internacional, quando o governo do pais da autoridade solicitante 
prometer reciprocidade ao Brasil. 

§ 2° Na falta de tratado ou convengao, os bens, direitos ou valores apreendidos 
ou sequestrados por solicitagao de autoridade estrangeira competente ou os 
recursos provenientes da sua alienagao serao repartidos entre o Estado requerente 
e o Brasil, na proporgao de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de 
boa-fe. 

CAPITULO V 

Das Pessoas Sujeitas A Lei 

Art. 9° Sujeitam-se as obrigagoes referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas 
juridicas que tenham, em carater permanente ou eventual, como atividade principal 
ou acessoria, cumulativamente ou nao: 

I - a captagao, intermediagao e aplicagao de recursos financeiras de terceiros, 
em moeda nacional ou estrangeira; 

II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou 
instrumento cambial; 

III - a custodia, emissao, distribuigao, liquidagao, negociagao, intermediagao ou 
administragao de titulos ou valores mobiliarios. 

Paragrafo unico. Sujeitam-se as mesmas obrigagoes: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 

II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdencia 
complementar ou de capitalizagao; 

III - as administradoras de cartoes de credenciamento ou cartoes de credito, 
bem como as administradoras de consorcios para aquisigao de bens ou servigos; 

IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartao ou qualquer 
outro meio eletronico, magnetico ou equivalente, que permita a transfereneia de 
fundos; 

V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento 
comercial (factoring); 

VI - as sociedades que efetuem distribuigao de dinheiro ou quaisquer bens 
moveis, imoveis, mercadorias, servigos, ou, ainda, concedam descontos na sua 
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aquisigao, mediante sorteio ou metodo assemelhado; 

VII - as filiais ou representagoes de entes estrangeiras que exergam no Brasil 
qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 

VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorizagao de 
orgao regulador dos mercados financeiro, de cambio, de capitais e de seguros; 

IX - as pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no 
Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionarias ou por qualquer forma 
representem interesses de ente estrangeiro que exerga qualquer das atividades 
referidas neste artigo; 

X - as pessoas juridicas que exergam atividades de promogao imobiliaria ou 
compra e venda de imoveis; 

XI - as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem joias, pedras e metais 
preciosos, objetos de arte e antiguidades. 

XII - as pessoas fisicas ou juridicas que comercializem bens de luxo ou de alto 
valor ou exergam atividades que envolvam grande volume de recursos em especie. 
(Incluido pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 

CAPITULO VI 

Da Identificagao dos Clientes e Manutengao de Registros 

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9°: 

I - identificarao seus clientes e manterao cadastro atualizado, nos termos de 
instrugoes emanadas das autoridades competentes; 

II - manterao registro de toda transagao em moeda nacional ou estrangeira, 
titulos e valores mobiliarios, titulos de credito, metais, ou qualquer ativo passivel de 
ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente 
e nos termos de instrugoes por esta expedidas; 

III - deverao atender, no prazo fixado pelo orgao judicial competente, as 
requisigoes formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processarao em 
segredo de justiga. 

§ 1° Na hipotese de o cliente constituir-se em pessoa juridica, a identificagao 
referida no inciso I deste artigo devera abranger as pessoas fisicas autorizadas a 
representa-la, bem como seus proprietaries. 

§ 2° Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverao ser 
conservados durante o periodo minimo de cinco anos a partir do encerramento da 
conta ou da conclusao da transagao, prazo este que podera ser ampliado pela 
autoridade competente. 

§ 3° O registro referido no inciso II deste artigo sera efetuado tambem quando a 
pessoa fisica ou juridica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mes-
calendario, operagoes com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em 
seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. 
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Art. 10A. O Banco Central mantera registro centralizado formando o cadastro 
geral de correntistas e clientes de instituicoes financeiras, bem como de seus 
procuradores. (Incluido pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 

CAPlTULO VII 

Da Comunicagao de Operagoes Financeiras 

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9°: 

I - dispensarao especial atengao as operagoes que, nos termos de instrugoes 
emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em serios indicios 
dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; 

II - deverao comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciencia de tal ato, no 
prazo de vinte e quatro horas, as autoridades competentes: 

a) todas as transagoes constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem 
limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e condigoes por ela 
estabelecidas, devendo ser juntada a identificagao a que se refere o inciso I do 
mesmo artigo; (Redacao dada pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 

b) a proposta ou a realizagao de transagao prevista no inciso I deste artigo. 

§ 1° As autoridades competentes, nas instrugoes referidas no inciso I deste 
artigo, elaborarao relagao de operagoes que, por suas caracteristicas, no que se 
refere as partes envolvidas, valores, forma de realizagao, instrumentos utilizados, ou 
pela falta de fundamento economico ou legal, possam configurar a hipotese nele 
prevista. 

§ 2° As comunicagSes de boa-fe, feitas na forma prevista neste artigo, nao 
acarretarao responsabilidade civil ou administrativa. 

§ 3° As pessoas para as quais nao exista orgao proprio fiscalizador ou 
regulador farao as comunicagoes mencionadas neste artigo ao Conselho de 
Controle das Atividades Financeiras - COAF e na forma por ele estabelecida. 

CAPITULO VIII 

Da Responsabilidade Administrativa 

Art. 12. As pessoas referidas no art. 9°, bem como aos administradores das 
pessoas juridicas, que deixem de cumprir as obrigagoes previstas nos arts. 10 e 11 
serao aplicadas, cumulativamente ou nao, pelas autoridades competentes, as 
seguintes sangoes: 

I - advertencia; 

II - muita pecuniaria variavel, de um por cento ate o dobro do valor da 
operagao, ou ate duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria 
obtido pela realizagao da operagao, ou, ainda, muita de ate R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); 

III - inabilitagao temporaria, pelo prazo de ate dez anos, para o exercicio do 
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cargo de administrador das pessoas juridicas referidas no art. 9°; 

IV - cassagao da autorizagao para operagao ou funcionamento. 

§ 1° A pena de advertencia sera aplicada por irregularidade no cumprimento 
das instrugoes referidas nos incisos I e II do art. 10. 

§ 2° A muita sera aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9°, por 
negligencia ou dolo: 

I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertencia, no prazo 
assinalado pela autoridade competente; 

II - nao realizarem a identificagao ou o registro previstos nos incisos I e II do 
art. 10; 

III - deixarem de atender, no prazo, a requisigao formulada nos termos do inciso 
III do art. 10; 

IV - descumprirem a vedagao ou deixarem de fazer a comunicagao a que se 
refere o art. 11. 

§ 3° A inabilitagao temporaria sera aplicada quando forem verificadas infragoes 
graves quanto ao cumprimento das obrigagoes constantes desta Lei ou quando 
ocorrer reincidencia especifica, devidamente caracterizada em transgressoes 
anteriormente punidas com muita. 

§ 4° A cassagao da autorizagao sera aplicada nos casos de reincidencia 
especifica de infragoes anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do 
caput deste artigo. 

Art. 13. O procedimento para a aplicagao das sangoes previstas neste Capitulo 
sera regulado por decreto, assegurados o contraditorio e a ampla defesa. 

CAPITULO IX 

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

Art. 14. F_ criado, no ambito do Ministerio da Fazenda, o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrencias suspeitas de 
atividades ilicitas previstas nesta Lei, sem prejuizo da competencia de outros orgaos 
e entidades. 

§ 1° As instrugoes referidas no art. 10 destinadas as pessoas mencionadas no 
art. 9°, para as quais nao exista orgao proprio fiscalizador ou regulador, serao 
expedidas pelo COAF, competindo-ihe, para esses casos, a definigao das pessoas 
abrangidas e a aplicagao das sangoes enumeradas no art. 12. 

§ 2° O COAF devera, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperagao e 
de troca de informagoes que viabilizem agoes rapidas e eficientes no combate a 
ocultagao ou dissimulagao de bens, direitos e valores. 

§ 3 s O COAF podera requerer aos orgaos da Administragao Publica as 
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informagoes cadastrais bancarias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades 
suspeitas. (Incluido pela Lei n° 10.701, de 9.7.2003) 

Art. 15. O COAF comunicara as autoridades competentes para a instauragao 
dos procedimentos cabiveis, quando concluir pela existencia de crimes previstos 
nesta Lei, de fundados indicios de sua pratica, ou de qualquer outro ilicito. 

Art. 16. O COAF sera composto por servidores publicos de reputagao ilibada e 
reconhecida competencia, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, 
dentre os integrantes do quadra de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, 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 Executive, do Departamento de Policia Federal, do 
Ministerio das Relagoes Exteriores e da Controladoria-Geral da Uniao, atendendo, 
nesses quatro ultimos casos, a indicagao dos respectivos Ministros de Estado. 
(Redacao dada pela Lei n° 10.683, de 28.5.2003) 

§ 1° O Presidente do Conselho sera nomeado pelo Presidente da Republica, 
por indicagao do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2° Das decisoes do COAF relativas as aplicagoes de penas administrativas 
cabera recurso ao Ministro de Estado da Fazenda. 

Art. 17. O COAF tera organizagao e funcionamento definidos em estatuto 
aprovado por decreto do Poder Executivo. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 3 de margo de 1998; 177° da Independencia e 110° da Republica. 
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