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R E S U M O 

O presente trabalho monografico examina as controversias existentes em 

relagao a delagao premiada. Assim, a problematica desta pesquisa dirige-se na 

observancia se este instituto juridico fere principios constitucionais e se a sua 

utilizagao contribui de maneira eficaz para o combate ao crime organizado. O 

objetivo consiste em expor os principais aspectos sobre o tema em estudo, como 

tambem realizar uma analise pormenorizada das legislates que contemplam tal 

tema no ordenamento patrio. Logo, justifica-se a tematica, pois encontra-se 

consubstanciada nas divergencias doutrinarias sobre o assunto e na necessidade de 

se estabelecer urn posicionamento uno sobre o tema, alem da busca por 

mecanismos que combatam de forma eficaz a criminalidade no Brasil. Para tal, 

adotou-se como metodo de abordagem o dedutivo, e como tecnica o metodo 

exegetico-juridico, historico-evolutivo e a pesquisa bibliografica de doutrinas, 

artigos, revistas e consulta jurisprudencial com o objetivo de se apresentar urn maior 

embasamento teorico. Para tal intuito o trabalho monografico foi dividido em tres 

capitulos. Desta forma, o primeiro capitulo visa demonstrar os aspectos historicos e 

gerais da delagao; o segundo capitulo aborda urn estudo pormenorizado das leis 

que abarcam o instituto em analise e por sua vez o terceiro capitulo mostra as 

controversias que a aplicagao da delagao acarreta no ordenamento juridico. 

Observa-se uma falta de clareza das legislagoes brasileiras que traz a colaboragao 

premiada, ja que as mesmas apresentam entre si diferengas em relagao aos 

requisitos necessarios para que o delator faga jus ao beneficio. Constatou-se que a 

delagao premiada fere o ordenamento juridico ao influenciar a perfidia, nao 

apresentando-se como uma forma eficaz em combate a criminalidade. 

Palavras-chave: Delagao Premiada. Aplicagao. Controversias 



A B S T R A C T 

This monograph examines the controversies over whistleblower award. So the 

challenges of this research is aimed at compliance with that principle if it hurts 

constitutional principles and their use contributes effectively to the fight against 

organized crime. The goal is to explain the key aspects of the topic under study, as 

well as perform a detailed analysis of the laws that address this issue in the legal 

parental rights. Therefore, it is appropriate to issue, since it is embodied in the 

doctrinal differences on the subject and the need to establish a uno position on the 

subject, and the search for mechanisms to effectively combat crime in Brazil. To this 

end, we adopted a method of the deductive approach and technique as the method 

of interpretation, legal, historical and evolutionary doctrines of literature, articles, 

magazines and consultation case law in order to present a more theoretical basis. 

For this purpose the monograph has been divided into three chapters. Thus, the first 

chapter seeks to establish historical and general denunciation, the second chapter 

discusses a detailed study of laws covering the institute in question and in turn the 

third chapter shows the controversies that the implementation of whistle-blowing 

involves the legal . There is a lack of clarity in the Brazilian legislation that brings 

award-winning collaboration, since they differ in relation to requirements necessary 

for the snitch does justice to the benefit. It was found that the whistleblower award 

violates the legal system to influence the perfidy, not presenting itself as an effective 

way to combat crime. 

Keywords: Awarded denunciation. Application. Controversies 
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1 INTRODUQAO 

0 aumento da cnminalidade organizada caracteriza-se como um problema 

global, a indagagao por dispositivos de amparo a sociedade aduz o maior desafio 

contemporaneo em obter maneiras eficientes de coibir o crime organizado. Com 

efeito, esta situagao avassaladora enseja no mundo juridico o surgimento de 

medidas eficazes de carater emergencial que provoquem resultados satisfatorios e 

rapidos.O que explica a introducao no Direito Penal e Processual Penal Brasileiro da 

delagao premiada, um instituto recepcionado de legislagoes estrangeiras, que 

concede beneficio ao individuo autor de crime realizado em concurso de pessoas 

que coopera com a investigagao criminal auxiliando os policiais na elucidagao do 

crime, entregando os co-autores. A utilizagao desse mecanismo juridico fez nascer 

uma problematica sobre as consequencias que poderia trazer a sociedade e ao 

ordenamento juridico brasileiro. 

Diante disso, seria a delagao premiada adequada aos valores fundamentals 

consagrados em nossa Constituigao, principalmente quando poe em risco a 

dignidade da pessoa humana? Seria justificavel defender deslizes eticos como 

premissas toleraveis em prol de avangos no combate a criminalidade? Ao oferecer 

ao delator criminoso a faculdade de obter sua pena extinta mediante a traigao de 

seus convivas nao estaria se institucionalizando a perfidia? E partindo dessas 

indagagoes que o objetivo desta pesquisa apresentara uma melhor compreensao 

acerca do instituto da delagao premiada, sua incidencia no Direito Brasileiro e os 

resultados que o seu emprego trara a sociedade e a legislagao brasileira. Alem 

disso, se examinara com minucia, se este instituto permeado de controversias em 

virtude da inexistencia de previsao legal unificada. Portanto, a justificativa da 

pesquisa em analise reside na ausencia de um posicionamento unificado a respeito 

do tema abordado em virtude das divergencias doutrinarias existentes. Enquanto 

parte da doutrina defende a colaboragao como instrumento vantajoso no combate a 

criminalidade organizada, outros estudiosos defendem que no aspecto socio-

psicologico a colaboragao premiada e considerada imoral e antietica, porque 

estimula a traigao. 

A analise da realidade mundial, marcada pela criminalidade generalizada e 

uma problematica importante, porque enseja uma reflexao acerca do trabalho 
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desenvolvido pelo Estado em combater as diversas modalidades de violencia. Para 

tanto, no objetivo de se conseguir um embasamento acerca da tematica, utilizou-se 

o metodo dedutivo, pois parte do problema de pesquisa em busca de uma possivel 

solucao que ajudara a toda sociedade; utilizou-se a tecnica bibliografica atraves da 

consulta de livros, legislagao, artigos cientificos, revistas juridicas e uma pesquisa 

jurisprudencial, com o anseio de enriquecer o debate; o metodo de procedimento e o 

monografico, porque o estudo do tema escolhido obedece a rigorosa metodologia 

proposta. 

Deste modo, para uma melhor compreensao, este trabalho sera elaborado em 

tres capitulos. Iniciara como uma analise geral da delagao premiada, dissertando 

acerca das primeiras e mais importantes utilizagoes da delagao ao longo da historia, 

dando enfase a historia brasileira, sua utilizagao na legislagao estrangeira, bem 

como efetuado-se-a um estudo do direito comparado, alem da verificagao do seu 

conceito, a discussao terminologica, a natureza juridica, as caracteristicas deste 

instituto e a relagao entre o crime organizado e a delagao, como mecanismo que 

atua na sua repressao. 

O segundo capitulo se destinara a tecer comentarios a legislagao especifica, 

realizando um estudo acerca da legislagao brasileira, especificamente sobre as que 

versam a delagao em nosso ordenamento juridico, tais como, a Lei dos crimes 

hediondos (Lei n° 8.072/1990), Lei do crime organizado (Lei n° 9.034/1995), Lei de 

lavagem de capitais ( Lei n° 9.613/1998), Lei de Protegao a Vitimas e Testemunhas 

(Lei n° 9.807/1999), Lei dos entorpecentes ( Lei n° 10.409/2002) e a Lei de drogas ( 

Lei n° 11.343/2006). 

Por ultimo, o terceiro capitulo destinara uma caracterizagao sobre a 

controversia juridica encontrada na utilizagao da delagao. Tratar-se-a das 

divergencias doutrinarias existentes sobre o tema em estudo, subdividindo-a nos 

aspectos favoraveis e contrarios a utilizagao da delagao premiada no ordenamento 

juridico brasileiro. Trazendo, para formentar a discussao academica, uma possivel 

solugao para a problematica. 

Destarte, demonstrada a visao da delagao premiada como um instituto 

permeado de incertezas e irregularidades, apresenta-se o problema e a hipotese, 

aqui previamente elencados, quais sejam: E a delagao premiada a melhor forma 

para se combater o crime organizado? Nao, tendo em vista que, alem de ferir 

principios constitucionais, tal instituto e antietico e imoral. 
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2 DA DELAQAO PREMIADA 

Antes de adentrar a tematica central deste trabalho, e imprescindivel buscar 

compreender a situacao da sociedade atual que se ve marcada pela complexidade, 

riscos e inseguranga ocasionados pela criminalidade. 

Uma das formas encontradas para barrar o aumento da violencia e trabalhar a 

ordem e a seguranga publica atraves de mecanismos que protejam o Estado 

Democratico de Direito, transformando a ordem estatal na figura detentora de poder 

publico que almeja paz de todos os cidadaos, adotando-se medidas emergenciais 

que visam produzir resultados eficientes. 

E dentro desse contexto, que se elege o instituto da delagao premiada como 

uma tentativa de barrar a exacerbagao dos crimes. A delagao, no ambito juridico, e 

defendida por muitos como a maior engenharia dos ultimos tempos do ordenamento 

juridico mundial, apresentando-se como fruto da propagagao da cultura emergencial, 

combatendo a criminalidade num curto espago de tempo e tendo como objetivo 

resolver por meios simplistas problemas graves. 

2.1 DO CONTEXTO HIST6RICO 

Atraves de uma analise historica das sociedades antigas, bem como da 

propria historia do Brasil, observam-se personagens que foram imortalizados ao 

longo dos tempos devido a pratica de uma agao repugnante e imoral denominada 

delagao. A delagao, desde os tempos mais remotos, e utilizada para conseguir 

algum beneficio ou bonificagao que variavam de acordo com a epoca que 

aconteciam. 

Os primeiros sinais da utilizagao da delagao na historia da humanidade sao 

observados por volta do ano 30 a.c, na sociedade romana. Nesse periodo, Roma 

vivia o periodo politico conhecido como Imperio Romano, onde a sociedade era 

governada por uma unica pessoa, o Imperador, que utilizava todas as artimanhas 

para nao perder a supremacia e o controle da populagao por ele governada. Uma 
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das formas utilizadas pelo imperador com o objetivo de nao perder sua hegemonia 

era monopolizar toda a populagao, oferecendo uma bonificagao aqueles que 

esclarecessem algum fato de dificil elucidagao ou realizassem a entrega de pessoas 

que conspirassem contra o imperador. E nessa entrega de traidores ao Imperio 

Romano, que se observa os primeiros resquicios da delagao. 

A imagem de delatores permeia os escritos dos historiadores, seguindo a 

ordem cronologica chega-se talvez ao delator mais conhecido na historia da 

humanidade, Judas Iscariotes, o vilao da historia do Cristianismo, que entregou 

Jesus Cristo a crucificagao em troca de 30 (trinta) moedas de prata, transformando 

sua atitude no caso mais emblematico da delagao premiada. 

No ano 1123, quando estoura o periodo de trevas da Igreja Catolica, 

conhecido como Inquisigao, a Igreja, com o objetivo de nao perder a centralizagao 

do poder, inicia um momento de punigao das pessoas acusadas de heresia. O auge 

da inquisigao e datado dos seculos XV e XVI, devido o grande numero de mortes, 

explicadas, naquele tempo, pela pratica de atividades hereges (pessoas que 

professavam doutrina contraria ao Cristianismo). A inquisigao, apesar de ser 

conhecida no mundo do direito como a inspiradora dos tribunals, do direito a defesa 

do reu e da averiguagao dos fatos, infelizmente ficou conhecida tambem como o 

periodo marcado pela opressao, crueldade e exterminio daqueles que nao seguiam 

a igreja catolica. Fato interessante sobre a delagao nesta epoca da historia e trazido 

por Eymereco (2001 ):llm filho delator nao incorre nas penas fulminadas por direito 

contra os filhos dos hereges e este e o premio pela sua delagao. In proemium 

delationis. 

Muitos doutrinadores, dentre eles Gomes e Zaffaroni, defendem que o 

verdadeiro surgimento da delagao premiada data do periodo historico conhecido por 

santa inquisigao. Neste, a igreja catolica estabelecia uma epoca para que os 

"hereges" confessassem espontaneamente seus pecados e tivessem penitencias 

leves, logo apos, os hereges arrependidos tinham o direito de entregar aqueles que 

se posicionavam contra a igreja catolica, com promessa de, na vida pos-morte, 

permanecer no paraiso celestial. E nessa fase historica que se observa, com 

magnitude, a utilizagao de artificios que objetivam manter ainda mais o poder 

centralizado nas maos da igreja. O mecanismo que foi enraizado nos periodos 

historicos citados a priori e a delagao, sendo esta o ato ou efeito de denunciar, 

acusar alguem de crime com o objetivo de obter beneficios e interesses pessoais. 
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No historia brasileira, a primeira figura delatora conhecida remonta o ano de 

1632, no seculo XVII, Domingos Fernandes Calabar, um senhor de engenho da 

Capitania de Pernambuco, durante o periodo de dominio espanhol passa para o 

lado do invasor por considerar o lado mais forte. Delatando o Brasil, repassa 

informacao aos holandeses sobre as terras brasileiras, ajudando na formacao de 

emboscadas, fazendo com que os holandeses alcangassem o objetivo de dominar o 

espaco brasileiro. Este ficou conhecido como o traidor dos brasileiros ao passar para 

o lado holandes, prejudicando as estrategias brasileiras em relagao a suas terras. 

Outro delator que se destaca na historia do Brasil e Joaquim Silverio dos 

Reis, que teve seu nome imortalizado no periodo historico conhecido como 

conjuragao mineira, um dos episodios mais importantes da nossa historia, marcado 

pela revolta ocorrida na capitania de Minas Gerais, ocasionada, entre outros 

motivos, pela execugao da derrama - imposto cobrado de forma excessiva pela 

coroa portuguesa, e contra o dominio portugues no solo brasileiro. Nesse periodo 

historico,conheceu-se um dos maiores delatores da historia, conforme demonstra 

Reis (1979, p.52): 

[...] um dos conjurados, que andava enforcado, teve a brilhante ideia 
de se livrar dos apuros financeiros enforcando seus colegas. Foi 
assim que o Coronel Joaquim Silverio dos Reis obteve da Fazenda 
Real o perdao de uma divida de grande monta, oriunda de um 
contrato de entradas mal-sucedido. Quase ao mesmo tempo da 
denuncia de Joaquim, dois outros sujeitos tambem denunciaram o 
movimento ao Governador Luis Antonio Furtado de Mendonga: O 
portuga Basilio de Brito Malheiro do Lago e o agoriano Inacio 
Correia Pamplona. 

Joaquim Silverio dos Reis Montenegro Leiria Grutes foi o delator dos 

inconfidentes mineiros, o mesmo antes de entrar na rebeliao era contratador de 

entradas, fazendeiro e proprietario de minas, mas os altos impostos cobrados pela 

Coroa Portuguesa, levou-o a falencia, e sua realidade financeira, na epoca, explicou 

a sua entrada na revolta. A atitude delatora entregando os inconfidentes a coroa 

portuguesa resultou em uma recompensa de trinta moedas de ouro; no 

cancelamento de seu debito; na nomeagao para o cargo publico de tesoureiro da 

bula de Minas Gerais, Goias e Rio de Janeiro; pensao vitalicia; titulo de fidalgo da 

Casa Real; fardao de gala e habito da Ordem de Cristo; alem de ter ganho uma 

mansao para morar e ter sido recebido pelo principe regente Dom Joao em Lisboa. 
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Seguindo a linha de tempo, entre os anos de 1969 a 1985, percebe-se que na 

epoca do regime militar, as delacoes foram mais acentuadas, exemplo disso e o 

fragmento do texto de Lima (2005): 

As democracias podem ser imperfeitas, mas as ditaduras sao 
monstruosas. Como nao suportam a pluralidade das opinioes e as 
criticas que clamam por liberdade, as ditaduras facilmente inventam 
bruxas para justificar o regime de excegao. Nelas, muita gente 
inocente foi queimada com brasas de constrangimentos e torturas 
ate a morte, a partir de uma acusagao ou delagao anonima (...). (...) 
durante o regime militar, tivemos uma excelente safra de dedos-
duros. Alguns exerciam a fungao gratuitamente, nao pretendiam 
premios nem vantagens, delatavam por amor a arte de delatar. 
Outros, certamente a maioria, delatavam para ganhar alguma coisa: 
penas menores em certos casos, dinheiro vivo em outros. 

O golpe militar de 1964 serviu de suporte para que os delatores fossem 

lembrados no transcorrer da nossa historia, como demonstra Ribeiro (1999) em uma 

cronica publicada no jornal O Globo: 

Os proprios militares e policiais encarregados dos inqueritos tinham 
desprezo pelos dedos-duros - como, imagino, todo mundo tern, a 
nao ser, possivelmente, eles mesmos. E, superado aquele clima 
terrivel seria de se esperar que algo tao universalmente rejeitado, 
epitome da deslealdade, do oportunismo e da falta de carater, 
tambem se juntasse a um passado que ninguem, ou quase ninguem, 
quer reviver. Mas nao. O dedurismo permanece vivo e atuante, 
ameagando impor tragos cada vez mais policialescos a nossa 
sociedade. E, conclui: Sei que as intengoes dos autores da ideia sao 
boas, mas sei tambem que vem do desespero e da impotencia e que 
terminam por ajudar a compor o quadro lamentavel em que vivemos, 
pois o buraco e bem, mas bem mesmo, mais embaixo. 

Evidente que este ato de acusar outrem de crime, recebendo algum beneficio 

em troca, ao longo da historia nao apresentava nenhuma sustentagao juridica, 

passando a ter regulamentagao somente no direito estrangeiro, depois 

consequentemente, importado para o Brasil. Os primeiros fragmentos de sua 

utilizagao remonta as Ordenagoes Filipinas, uma compilagao juridica que resultou da 

reforma do Codigo Manuelino, como consequencia do dominio castelhano, 

permanecendo vigente, mesmo apos a queda da Dinastia Filipina, com a ascensao 

de Dom Joao IV como rei de Portugal, cuja parte criminal, constante do Livro V, 

vigorou de Janeiro de 1603 ate a entrada em vigor do Codigo Criminal de 1830. 



15 

Segundo Damasio (2006), o Titulo VI do Codigo Filipino, que tratava dos 

crimes de "Lesa Magestade" trazia o instituto da delagao premiada no item 12, 

enquanto o Titulo CXVI cuidava especificamente do tema sob a rubrica "Como se 

perdoara aos malfeitores que derem outros a prisao", tendo a abrangencia para 

premiar com o perdao criminosos delatores de delitos alheios. 

Depois de todo o exposto, verifica-se que a tentativa de se estabelecer uma 

analise historica sobre o assunto, objetiva captar o real motivo para hoje existir a 

delagao premiada. Todavia compreende-se que, somente atraves de um estudo 

pormenorizado dessas situagoes historicas e sociais da evolugao humana, 

descobrir-se-a a causa pela qual estes personagens optaram pela traigao em busca 

dos mais diversos interesses. 

2.2 DO DIREITO COMPARADO 

A delagao premiada e um instituto tipicamente recente no ordenamento juridico 

brasileiro, contudo em outros paises ja vinha sendo utilizado com muito exito, 

fazendo-se necessario tragar um comparativo e um estudo minudenciado da 

aplicagao desse instituto em outros paises. 

A delagao premiada no direito norte-americano da-se atraves de um acordo-

oferta entre o Ministerio Publico e o acusado colaborador, adotando o plea 

bargaining (sistema negocial) que utiliza a composigao de litigios, ou seja, a 

titularidade para se propor a agao da delagao premiada e do Ministerio Publico, 

como explica Camano (1997,p.49): 

A proposigao da agao e do Ministerio Publico, porem no modelo 
estadunidense o poder deste orgao e mais extenso, cabendo a 
condugao da investigagao policial, o declinio de uma propositura de 
agao, sem qualquer interferencia do Poder Judiciario, ou 
prosseguimento, bem como a realizagao de acordos com a Defesa 
ou a condugao do feito a Juizo. 

Esse poder dado ao Ministerio Publico surgiu na decada de 60, quando os 

Estados Unidos buscavam meios para impedir o aumento da mafia, surgindo a ideia 

de beneficiar aqueles que colaborassem. 
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Os beneficios da delagao premiada no direito norte-americano variam da 

redugao de pena a obtengao de regime penal diferenciado, tendo como diferenciador 

nao confisco do patrimonio do coladorador. 

A respeito da delagao no direito norte-americano, Marvierovitch (1989, p. 15) 

comenta que: 

[...] e largamente aplicada no Processo Penal norte-americano, com 
os mais surpreendentes e espantosos acordos (agreement). 
Inumeros sao os casos de avengas disparadas: admite-se trocar 
homicidio doloso tipico por culposo; trafico por uso de drogas; roubo 
qualificado pelo emprego de arma de fogo por furto simples. Para os 
criticos mais severos, trata-se de pratica ludica, quando se nota que 
dez crimes variados sao trocados pela declaragao de culpabilidade 
(plea of guilty) de apenas um, que pode ser ate o menos grave. A 
plea bargaining visa, fundamentalmente, a punigao, ainda que 
branda e socialmente injusta. E justificada como poderoso remedio 
contra a impunidade, diante do elevado numero de crimes a exigir 
colheita de prova induvidosa da autoria, coma consequente pletora 
de feitos e insuportavel carga de trabalho do judiciario. 

No direito italiano, por sua vez, a delagao tambem surgiu com o objetivo de 

barrar o poderio mafioso, iniciando-se atraves de uma operagao denominada 

Operazione Mani Pulite (Operagao Maos Limpas). A mafia italiana em resposta a 

essa operagao assassinou os juizes Giovani Falcone e Paolo Borselino. A operagao 

maos limpas oferecia para o pentiti (arrependido) o beneficio de diminuigao de 1/3 

da pena fixada na sentenga e/ou a substituigao da pena de prisao perpetua pela 

reclusao de 15 a 21 anos se o reu colaborador diminuisse as consequencias do 

crime ou impedisse a realizagao de outros. Corroborando com tal ideia Silva (1999, 

p.04) informa que: 

A colaboragao premiada nos moldes italiano apresenta-se de duas 
formas: os pentiti ( arrependidos) e os dissociati (dissociados). Os 
primeiros tratam-se de criminosos que, antes da sentenga 
condenatoria, retiram-se da associagao e fornecem informagoes 
acerca da estrutura da organizagao a Justiga. Quando a veracidade 
de suas denuncias e comprovada, logram a extingao da punibilidade 
e, tanto o colaborador quanto seus parentes proximos, passam a 
receber salario, moradia e piano de saude do Estado, que se torna 
responsavel por sua integridade fisica.. 
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O caso de delagao mais conhecida na Italia foi o do mafioso Tommaso 

Buscetta, o mesmo fez revelagoes ao juiz Giovani Falcone, nao pedindo em troca 

nenhum perdao judicial ou redugao de pena, e sim a seguranga pessoal e a 

protegao de seus dois filhos brasileiros e de sua esposa. Esta delagao resultou na 

abertura de um maxiprocesso, contabilizando 475 reus mafiosos. O mafioso delator 

foi cumprir pena nos Estados Unidos, protegendo a sua integridade fisica, o juiz, 

porem, que ficou a frente do processo contra a mafia permaneceu na Italia e foi 

assassinado. 

A delagao premiada no direito italiano e regulada pelos artigos 2896/s e 630 do 

Codigo Penal Italiano; pelas Leis n° 304/1982, n° 34/1987 e n° 82/1991 e pelo 

Decreto-Lei n° 678/1994, que disciplina que os requisites para a admissao de uma 

pessoa como colaboradora. A delagao premiada e utilizada no direito italiano, 

exclusivamente, com o objetivo de desmantelamento da mafia, resultando em uma 

diminuigao da criminalidade na Italia. 

No direito espanhol o instituto juridico da delagao premiada e um mecanismo 

que recebe a denominagao coloquial de delincuente arrependido (delinquente 

arrependido) e esta previsto nos artigos 376 e 579, n.3 do Codigo Penal Espanhol. 

A conduta especificada a ser feita pelo delinquente arrependido esta no ato 

de abandonar as atividades criminosas e confessar atos pessoais e relacionados ao 

grupo mafioso de que fazia parte, principalmente a identidade dos participantes que 

sao desconhecidos para a justiga, com o objetivo de evitar a realizagao de outros 

crimes. Como beneficios verificam-se a exclusao, atenuagao ou remissao de penas. 

No sistema alemao, a bonificagao pelo testemunho dado e definida pelo juiz 

atraves de um modo discricionario de pena. O Estado tambem pode optar pela 

dispensa da agao penal, podendo arquivar o procedimento iniciado, dispensar ou ate 

atenuar a pena dependendo das informagoes prestadas pelo colaborador. 

O Codigo Penal Alemao inova ao conceder o beneficio de diminuigao de pena 

ou a sua dispensa quando a colaboragao nao e efetiva, ou seja, a colaboragao nao 

evita a pratica do crime, mas diminui suas consequencias. Quando o resultado 

obtido e completo, impedindo a realizagao do crime, e concedido a extingao da pena 

ao delator como premio pelas informagoes fornecidas. 

A Colombia tambem e pioneira na utilizagao da delagao premiada, estando 

disposta nos artigos 413 a 418 do Codigo Penal Colombiano, e no artigo 369-A do 
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Codigo de Processo Penal, estabelecem esses um rol de beneficios para aquele que 

quiser colaborar com a justiga desvendando crimes. 

Ao contrario do exposto nas outras leg is la tes, o direito colombiano inova 

quando dispoe que a delagao deva ser acompanhada da confissao do agente, ou 

seja, o agente tera que confessar todos os crimes praticados e incriminar aqueles 

que faziam parte de seu grupo. 

Para o direito portugues, tambem precursor da delagao no seu ordenamento 

juridico, a mesma devera ser utilizada como forma de combater o crime organizado. 

Os dispositivos do Codigo Penal Portugues que se referem a delagao premiada sao 

os artigos 299 a 300, in verbis: 

Artigo 299 - Associagao criminosa 
1 - Quern promover ou fundar grupo, organizagao ou associagao 
cuja finalidade ou actividade seja dirigida a pratica de crimes e 
punido com pena de prisao de 1 a 5 anos. 
[...] 
4 - As penas referidas podem ser especialmente atenuadas ou nao 
ter lugar a punigao se o agente impedir ou se esforgar seriamente 
por impedir a continuagao dos grupos, organizagoes ou 
associagoes, ou comunicar a autoridade a sua existencia de modo a 
esta poder evitar a pratica de crimes. 
Artigo 300 - Organizagoes terroristas 
[...] ( 

6 - E correspondentemente aplicavel o disposto no n° 4 do artigo 
299. 
Artigo 301 -Terrorismo 
1-[...] 
2 - A pena pode ser especialmente atenuada ou nao ter lugar a 
punigao se o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, 
afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela 
provocado, impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique, 
ou auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a 
identificagao ou a captura de outros responsaveis. 

E importante frisar que, a delagao nos paises supracitados e utilizada 

principalmente como forma de combate ao terrorismo, como tambem adverte-se que 

tal instituto tambem e utilizado em outros paises porem de maneira mais reduzida.a 

exemplo do Chile tipificado no artigo 8° do Codigo Penal e da Argentina trazido no 

artigo 217 do Codigo Penal). 
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2.3 CONCEITO 

Uma das principals dificuldades da sociedade e combater o crime organizado. 

A forma para a resolucao desta especie de crime e encontrada na tentativa de se 

penetrar nesses grupos, podendo ser verificada atraves de uma troca de 

informagoes entre os criminosos e a justiga, acarretando uma bonificagao ao 

criminoso que podera ser a diminuigao de sua pena, ou ate mesmo, o perdao 

judicial. A esta troca de favores da-se o nome de delagao premiada. 

O termo delagao premiada possui inumeros sinonimos; dentre eles pode-se 

destacar: delagao eficaz, traigao benefica, colaboragao premiada, delagao perdoada, 

delagao premial, denuncia premiada, traigao premiada, colaboragao espontanea, 

revelagao eficaz, colaboragao efetiva e voluntaria, cooperagao eficaz e confissao 

espontanea. 

De acordo com Ferreira (1998), a palavra delagao e originaria do latim delatio, 

que significa o ato ou efeito de delatar, denunciar ou acusar alguem de crime 

visando a obtengao de beneficios e interesses pessoais, ou seja, a delagao 

premiada e a acusagao feita contra alguem que cometeu um erro, crime, delito ou 

praticou ato contrario as determinagoes emanadas de um poder devidamente 

constituido. 

Nao existe, genericamente, distingoes entre as varias designagoes do nome, 

destarte, ha de se ter o cuidado em diferenciar o instituto da delagao premiada da 

colaboragao processual, visto que, na delagao premiada ocorre o apontamento de 

comparsas, ou seja, um membro do grupo criminoso indica os demais e na 

colaboragao premiada nao necessariamente se aponta um comparsa, o membro do 

grupo podera levar os policiais, por exemplo, ao produto do crime. Conclui-se pois, 

que toda delagao e colaboragao, mas nem toda colaboragao seria delagao. 

Seguindo o alicerce do dicionario juridico, tem-se um rol de significados 

acerca do tema que ajudam na compreensao sobre o assunto. Nos ensinamentos 

de Boldt ( 2005, p.4), delagao premiada e: 

A possibilidade que tern o participante ou associado de ato 
criminoso de ter sua pena reduzida ou ate mesmo extinta, mediante 
a denuncia de seus comparsas as autoridades, permitindo o 
desmantelamento do bando ou quadrilha, ou ainda facilitando a 
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libertagao do sequestrado, possivel no caso do crime de extorsao 
mediante sequestro cometido em concurso de agentes. 

Em posicionamento contrario Damasio ( 2006, p. 9) compreende que: 

Delagao e a incriminagao de terceiro, realizada por um suspeito, 
investigado, indiciado ou reu, no bojo de seu interrogatorio (ou em 
outro ato). "Delagao premiada" configura aquela incentivada pelo 
legislador, que premia o delator, concedendo-lhe beneficios 
(redugao de pena, perdao judicial, aplicagao de regime penitenciario 
brando etc.) ( grifos do autor) 

Ja Teixeira ( 2006, p.97) explica que: "A delagao e a denuncia ou revelagao 

feita em juizo ou a autoridade policial, por um acusado de crime, da participagao de 

terceiro elemento como seu comparsa na realizagao do delito". 

Nucci (1999, p. 213.) conceitua a expressao, dizendo: "delatar significa acusar 

ou denunciar alguem, no sentido processual, utilizando o termo quando um acusado, 

admitindo a pratica criminosa, revela que outra pessoa tambem o ajudou de 

qualquer forma". Prossegue o referido autor (ibidem) afirmando que: 

Quando se realiza o interrogatorio de um co-reu e este, alem de 
admitir a pratica do fato criminoso do qual esta sendo acusado, vai 
alem e envolve outra pessoa, atribuindo-lhe algum tipo de conduta 
criminosa, referente a mesma imputagao, ocorre a delagao. 

E oportuno frisar que, para haver delagao nao basta uma pessoa acusar outra 

de ter participagao em determinado crime, precisa existir a participagao do delator 

neste mesmo crime por ele imputado, pois caso contrario, estariamos diante de um 

mero testemunho. 

Observando a exposigao de motivos da Lei n° 7.209/84, verifica-se nesta que 

a Delagao Premiada e vista como um instrumento juridico implantado no Sistema 

Penal Brasileiro, com fundamento no estimulo a verdade processual. 

Em sintese, o instituto em exame leva em conta que o delator recebera algum 

beneficio, um premio por ter feito esta delagao, seja este uma diminuigao de pena ou 

uma aplicagao de regime penitenciario mais brando, ou, ate mesmo, a extingao da 

punibilidade por meio do perdao judicial. 
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A delagao premiada e, consequentemente, a incriminagao de terceiro, 

realizada por um suspeito, indiciado ou reu, no bojo de seu interrogatorio ou em 

outro ato. 

Este instituto foi introduzido na legislagao patria em 1990, quando da criagao 

da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n°. 8.072) e teve influencia oriunda do 

ordenamento juridico italiano e norte-americano, onde se bonifica com diminuigao de 

pena e perdao judicial o co-autor ou participe que alcaguete seus companheiros, 

fornecendo a justiga nomes, provas, locais, forma de atuagao. Foi apos a eclosao da 

Lei dos Crimes Hediondos, que surgiram diversas leis no Brasil, que faziam 

referenda a delagao premiada, porem, alguns juristas informam que esta nao foi 

bem aceita devido dois pontos cruciais, a dissonancia com a legislagao existente e o 

suposto estimulo a traigao quando da utilizagao do instrumento. 

Esse instituto tao criticado busca elucidar um fato criminoso de maneira 

celere, portanto, deseja a ascensao do principio da verdade processual, como bem 

demonstra Cerqueira (2005): 

Mas num mundo Material, em especial na seara juridica, a verdade, 
num determinado enfoque, ganha enorme reflexao etica: a delagao 
premiada, visando resgatar a verdade e contribuir com a plena 
justiga do julgamento, e forma de premiar o traidor ou de valorizar a 
auto-estima de delatores? 

A introdugao da delagao premiada no ordenamento juridico brasileiro se 

apresenta como um estimulo a elucidagao e punigao de crimes praticados em 

concurso de agentes, de forma eventual ou organizada. 

2.4 NATUREZA JURiDICA 

No que concerne a natureza juridica da delagao premiada, Boldt (2006) 

informa que a mesma tern sua base de formagao no principio do consenso, ja que 

permite ao Ministerio Publico em ambito do Processo Penal instaurado, antes da 

audiencia de instrugao e julgamento, entrar em consenso com o imputado sobre a 

aplicagao de uma pena que considere suficiente para sua re-insergao social. E a 
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aplicagao da justiga negociada, que vem ganhando cada vez mais espago no mundo 

juridico ocidental. 

Alem do principio do consenso a delagao premiada tern sustentaculo no 

principio da verdade processual, o que se explica pelo objetivo da mesma de 

resguardar a verdade, contribuindo para uma justiga plena. 

A delagao premiada apresenta-se como uma prova anomala, nao se 

identificando com nenhuma outra prevista no ordenamento juridico brasileiro. Aranha 

(1999, p. 123) assevera nao haver semelhanga entre a delagao e qualquer outra 

prova nominada, concluindo tratar-se de prova anomala. 

Nao e vista como uma confissao, porque dirige-se tambem contra um terceiro, 

ao contrario da confissao que atinge somente o proprio confidente. Tambem nao e 

observada como testemunho, porque um dos pressupostos para validar um 

testemunho e ser pessoa estranha ao feito e equidistante na solugao da demanda, 

ao contrario da delagao, ja que o colaborador e um beneficiario processual. 

Enfatiza-se que a delagao premiada e uma especie de prova, apesar de nao 

estar enumerada nas previstas no Codigo de Processo Penal, nos artigos 158 a 250, 

a mesma apresenta-se como prova de teor acusatorio. 

O valor da delagao premiada, como prova, faz nascer divergencias na 

doutrina e jurisprudencia. Capez (2003) atribui a delagao forga incriminadora 

salientando que tern o valor de prova testemunhal na parte referente a imputagao e 

admite reperguntas por parte do delatado. Refutando este argumento, Aranha (1999, 

p. 125-126) alega: 

Temos para nos que a camada do co-reu, como elemento unico de 
prova acusatoria, jamais poderia servir de base a uma condenagao, 
simplesmente porque violaria o principio constitucional do 
contraditorio. 
Ora, se ao atingido pela delagao nao e possivel interferir no 
interrogatorio do acusado, fazendo perguntas ou reperguntas que 
poderao levar a verdade ou ao desmascaramento, onde obedecido 
o principio do contraditorio? Se as partes, o acusado com seu 
defensor, obrigatoriamente devem estar presentes nos depoimentos 
prestados pelo ofendido e pelas testemunhas, podendo perguntar e 
reperguntar, sob pena de nulidade por violar o principio do 
contraditorio, como dar valor pleno a delagao, quando no 
interrogatorio e na ouvida so o juiz ou a autoridade policial podem 
perguntar? 
No modesto entender nao vale como prova incriminatoria. E se 
outras existem, a condenagao sera uma resultante delas e nao da 
chamada do co-reu. 
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A qualidade de prova da delagao premiada nao pode ser negada, pois, como 

qualquer outro tipo de modalidade probatoria e um instrumento atraves do qual o 

magistrado forma a sua convicgao a respeito da ocorrencia ou inocorrencia dos fatos 

no processo. O valor condenatorio da delagao e admitido, mesmo em carater amplo 

atraves do interrogatorio. 

Destaque-se portanto que, a jurisprudencia admite valor probatorio a delagao 

quando o reu, alem de assumir a sua culpa, indica seus comparsas na agao delitiva. 

Conclui-se que, a delagao tern o carater de prova acusatoria, mesmo nao estando 

tipificada no Codigo de Processo Penal Brasileiro. 

2.5 CARACTERiSTICAS 

A delagao premiada esta prevista, atualmente, em seis diferentes leis: a) Lei 

dos crimes hediondos (Lei n. 8072/90); b) Lei do crime organizado ( Lei n. 9.034/95); 

c) Lei dos crimes e lavagem de dinheiro (Lei n 9.613/98); d) Lei de protegao a 

vitimas e testemunhas ( Lei n. 9.807/99); e) Lei de entorpecentes (Lei n. 10.409/02); 

f) Lei antitoxicos (Lei n. 11.343/2006); todas prevendo, de formas diferentes, 

beneficios ao reu que colabora para o esclarecimento de fatos. Devido a grande 

quantidade de leis que trazem em seu escopo, a delagao premiada, esta sendo vista 

como uma aberragao juridica devido a impropriedade na determinagao da sua 

natureza juridica e na sua falta de regulamentagao. 

Alguns doutrinadores, a exemplo de Moreira e Soares, costumam diferenciar 

a delagao premiada em aberta ou fechada, reportando-se a primeira como sendo a 

que o delator mostra-se e identifica-se, ja na segunda, ao contrario, o delator 

esconde-se no anonimato, propiciando auxilio desinteressado e sem qualquer 

perigo. 

Alem desta divisao meramente didatica, este instituto se divide ainda em duas 

formas: preventiva ou repressiva. A preventiva e a que ocorre na fase de 

investigagao criminal, quando o co-reu, alem de confessar sua participagao no delito, 

evita que outros crimes venham a se consumar. Ja a repressiva perfaz-se quando o 
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delator colabora concretamente com as autoridades responsaveis pela persecugao 

penal para agregar provas contra os demais co-autores, possibilitando a 

responsabilidade penal destes. 

A delagao premiada tambem pode ser espontanea ou voluntaria.esta ocorre 

quando o ato praticado pelo reu-colaborador nao resulta de uma coergao. 

Corroborando com tal entendimento Cerqueira (2005, p. 28) expoe: 

Por outro lado, a contribuigao por parte do indiciado devera ser 
espontanea, ou seja, de livre vontade, sem o induzimento/instigagao 
ou coagao de terceiros, nao impedindo, contudo, que a policia ou 
mesmo o MP alerte o autor do ilicito quanto a possibilidade de 
obtengao de um dos beneficios e ate sua inclusao (e de sua familia) 
em programa federal ou estadual de protegao a delatores 

Apos a caracterizagao a respeito da estrutura da delagao premiada e de 

grande relevancia caracterizar o verdadeiro protagonista deste ato, o delator, 

tambem conhecido como reu-colaborador. Este e o agente ativo em um delito que a 

posteriori passa a figura como polo passivo da agao punitiva estatal. Sendo assim, o 

colaborador e aquele reu que ajuda ou colabora com o processo de investigagao 

criminal, trazendo informagoes ate entao obscuras para a inquirigao. E atraves 

dessas informagoes que se tern a identificagao dos outros co-autores. 

Para se conceder, porem, os beneficios da delagao premiada ao reu-

colaborador deve ser alcangados alguns requisitos, nao sera satisfatorio apenas que 

o acusado, apos acordo com o Ministerio Publico, fornecendo informagoes sobre o 

crime, faga jus a minoritante, pois o delator podera utilizar o beneficio com o simples 

objetivo de enganar os orgaos responsaveis pela investigagao, podendo chegar ate 

a indicar pessoas que nao participaram do delito, deixando por conseguinte, 

impunes os seus verdadeiros comparsas. Apos a confissao, as informagoes colhidas 

serao investigadas, observando se todos os dados repassados pelo reu-colaborador 

estao indo de encontro a realidade e o desenrolar do ato criminoso. Deste modo, 

pode-se concluir que sera admitida delagao quando o ato em si for eficaz e se 

realmente ocorrer, por exemplo, a prisao das pessoas envolvidas ou ocorrer a 

elucidagao do ato criminoso ate entao secreto para a justiga. 
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2.6 A DELAQAO COMO FORMA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

No que diz respeito a formacao da sociedade e principalmente a relagao entre 

seus membros e observada a presenga de meios para se conseguir uma pacificagao 

social, como tambem meios que levem a um processo de conflito de interesse dos 

cidadaos. A historia da humanidade nesse processo de formagao deparou-se com 

momentos historicos que foram imortalizados ao longo dos tempos, a exemplo, cita-

se a familia patriarcal que fez surgir a submissao feminina, perceptivel atraves da 

constante luta dos movimentos feministas por uma real igualdade de direitos, e as 

conquistas territoriais que serviram de alicerce para o surgimento de patriotismos 

exacerbados que culminaram nas guerras que atingem o mundo. Atualmente, os 

problemas territoriais eticos ou religiosos perderam espago para uma uniao mundial 

em combate a criminalidade organizada. Esse combate pode ser conhecido como o 

maior desafio contemporaneo. E para driblar esse problema, uma das formas 

encontradas e a tentativa de reprimir a violencia. 

Mesmo com a atual realidade social, marcada por avangos tecnologicos e 

sinalizada pelo fenomeno constante da globalizagao, onde se oferece uma difusao 

rapida do fluxo economico, social e politico, recrudesce, tambem, o fenomeno da 

criminalidade organizada. Essa criminalidade e observada atraves de seu poderoso 

grau de ofensividade a paz publica. Cervini (1997, p. 221) em importante estudo 

defende que: 

As organizagoes criminosas constituem-se de coordenagao, 
consistente na unidade de decisao operativa, estabelecendo-se uma 
relagao de subordinagao e ajuda mutua entre os diferentes 
segmentos que integram o grupo criminoso. Ao mesmo tempo em 
que existe uma divisao de trabalho, ha em jogo uma comunhao de 
interesses, com a interdependencia entre seus membros para 
obterem a maior receita possivel com a realizagao dos crimes. 

Conclui-se pela citagao exposta, que as organizagoes criminosas tern seu 

alicerce na ajuda mutua, nao e qualquer pessoa que pode ser aceita para compor 

essas associagoes criminosas. Pelo seu elevado poder de corrupgao, as mesmas 

objetivam arrecadar lucros de forma facil, buscando renda e poder, corrompendo 
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agentes publicos e fazendo com que estes participem efetivamente das atividades 

ou viabilizem sua execucao. 

Importante, outrossim, e destacar que nao ha no ordenamento patrio uma 

definigao acerca do termo organizacao criminosa ou de crime organizado. Zaffaroni 

(1999, p.26) explica que devido a impossibilidade de conceituar o que seja crime 

organizado, termina por classifica-lo como categoria frustrada. Corrobora este 

entendimento Montoya (2007. p.185) quando expoe que: 

A situagao que passamos hoje em relagao a legislar sobre o crime 
organizado e explicada pela ausencia de uma definigao de crime 
organizado, ou sua escassa precisao, traz varias desvantagens: se 
nao e possivel definir e dificil legislar sobre o assunto 

Os criminologistas seguindo sua orbita de estudo, definem o crime organizado 

de uma maneira mais radical e direta, Guidi (2006, p.31) diz que este e: 

Qualquer cometido por pessoas ocupadas em estabelecer em 
divisao de trabalhos: uma posigao designada por delegagao para 
praticar crime que como divisao de tarefas tambem inclui, em ultima 
analise uma posigao para corruptor, um corrompido e uma para um 
mandante 

Doutrinadores, a exemplo de Zaffaroni( 1999, p. 30), posicionam-se ao 

contrario dos criminologistas, defendendo que nao tern como se definir crime 

organizado pelo fato de nao existir um conceito que possa abranger todo o conjunto 

de atividades ilicitas e que, no geral, aparecem mescladas ou confundidas de forma 

indissoluvel com atividades licitas. Hassemer (1999, p.26) destaca como 

caracteristicas do crime organizado: 

A "criminalidade organizada" e um fenomeno cambiante por que fica 
sujeita as necessidades do mercado; 
Abrange um conjunto de delitos que nao atingem vitimas 
especificas, ou seja, o sujeito passivo e difuso, podendo ser a 
coletividade ou o Estado. E capaz de provocar danos " invisiveis", 
como no caso de delitos ecologicos ou do contrabando de armas; 
Nao dispensa o uso da intimidagao e ameaga aqueles que se 
encontrarem no seu percurso; 
Normalmente, encontra-se fixada em uma base territorial, sendo 
capaz de possuir ramificagoes em outros locais; 
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Por derradeiro, dispoe de meios de disfarce e simulagao. (grifos do 
autor) 

Outra caracteristica peculiar do crime organizado e a sua internacionalizagao, 

ou seja, para a criminalidade a distancia nao se apresenta como impedimento para o 

envolvimento e interagao de diversas organizagoes criminosas. As associagoes 

criminosas apresentam uma consideravel sofisticagao nos seus meios operacionais, 

utilizando meios eletronicos e de telecomunicagao que nem mesmo o Estado tern a 

seu dispor. A existencia dessa criminalidade organizada afeta principalmente a paz 

publica, o que explica a necessidade de estrategias diferenciadas para se combater 

o crime, buscando mecanismos juridicos que atuem na repressao do crime 

organizado atraves de um tratamento diferenciado no ambito penal e processual 

penal, uma maneira ate entao vista como louvavel de se alcangar essa diminuigao e 

atraves da delagao premiada. 
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Como ja percebido no presente estudo, a delagao premiada e um instituto 

juridico que plaina livremente em legislagao esparsa, ou seja, no ordenamento 

juridico brasileiro nao se observa uma lei que trate unicamente sobre esse tema. Por 

tal motivo, suscitou-se a necessidade de direcionar o estudo para algumas leis 

brasileiras que trazem em seu escopo a concessao da delagao premiada, 

abrangendo os requisitos de recusa ou admissao, como tambem as consequencias 

que tal ato trara no ambito juridico ao delator. 

A ausencia de uma unica lei que regulamente as hipoteses de delagao 

premiada e o motivo para se observar um emaranhado desregrado de normas, o 

que serve de escopo para se limitar a rapidas reflexoes haja vista a presenga de 

varias leis sobre o ato de delatar. 

3.1 ORDENAQOES FILIPINAS 

O fruto da delagao premiada no ordenamento juridico brasileiro e observado 

nas Ordenagoes Filipinas, sendo esta uma compilagao juridica composta por cinco 

livros centenarios criados no seculo XVII, e que tratam de leis e normas judiciarias 

portuguesas, a mesma possui esse nome devido modificagoes feitas pelo Rei Felipe 

II. As Ordenagoes abordam assuntos que vao desde leis ate o comportamento dos 

funcionarios do sistema judiciario. O Brasil adotou as Ordenagoes Filipinas como 

base para leis e normas muitas destas leis estiveram em vigor ate 1939. 

O material criminal encontrado nas Ordenagoes Filipinas foi utilizado, no 

Brasil, de 1603 ate a entrada em vigor do Codigo Criminal em 1830, esta compilagao 

foi de suma importancia, visto esse conjunto de livros ter dado origem a atual 

Constituigao Brasileira. 

O assunto direcionado ao ato de delatar e encontrado especificamente nos 

Titulos VI e CXVI do Livro V das ordenagoes filipinas, in verbis: 
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Livro 5 Tit. 6: Do crime de Lesa Magestade: 
12: E quanto ao que fizer conselho e confederagao contra o Rey, se 
logo sem algum spaco e antes que per outrem seja descoberto, elle 
o descobrir, merece perdao. 
Livro 5 Tit. 126: Em que casos se procedera por editos contra os 
malfeitores que se ausentarem ou acolherem a casa dos poderosos 
por nao serem presos ou citados (Cone.) 

O texto apresentado trata da delagao premiada nos crimes de lesa majestade, 

estes preveem o perdao, como tambem uma bonificagao ao individuo que aponta 

outro criminoso. Esta medida de incentive ou de traigao foi abandonada do 

ordenamento juridico brasileiro, retornando em tempos recentes. 

Nas ordenagoes estava previsto o perdao judicial do colaborador e a entrega 

de uma bonificagao quando se apontava o culpado nos crimes cometidos contra o 

rei. Estas marcam a primeira previsao legal do Brasil e trazem fragmentos para a 

concessao dos beneficios da delagao. Somente 400 anos depois, surgiu uma 

legislagao que veio abordar novamente este tema. 

3.2 LEI N° 8.072/1990 

A Lei n°. 8.072/90 e conhecida por trazer em seu escopo a caracterizagao dos 

crimes hediondos, nomenclatura essa que nao era utilizada ate o presente momento 

porque os crimes hediondos, anteriormente eram caracterizados como crimes 

praticados sob extrema violencia, sem nenhum senso de compaixao e humanidade. 

Assim, apos dois anos da promulgagao da atual Constituigao, entra em vigor, no dia 

26 de julho de 1990, uma lei que cumpre um mandamento constitucional, 

assegurando a determinados crimes um tratamento penal mais severo, enumerando 

um rol taxativos dos crimes considerados hediondos em seu artigo primeiro. 

Com o advento da Lei n°. 8.072/90, o significado de crime hediondo ganha 

nova versao, caracterizando-se como sendo aqueles previstos em lei, crimes esses 

que, com o passar dos tempos, ganharam mais reprovagao do Estado e repudio da 

sociedade. Acerca do significado sobre crime hediondo, Borges (2002, p 85) o define 

como: 
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O tipo de crime que tern como consequencias principals a 
repugnancia por ofender, de forma acentuadamente grave os valores 
morais de indiscutivel legitimidade, como o sentimento comum de 
piedade, de fraternidade, de solidariedade e de respeito a dignidade 
da pessoa humana. 

A Lei n°. 8.072/90 foi criada com o objetivo de regulamentar os crimes 

hediondos, sendo tambem a primeira legislagao que trouxe em seu texto a delagao 

premiada Esta publicagao de suma importancia para o ordenamento juridico 

brasileiro, trouxe previsao duas hipoteses para a ocorrencia da delagao premiada. A 

primeira hipotese diz respeito ao artigo 7°, referindo-se este ao §4° do art. 159 do 

CP, com a modificagao que Ihe foi feita pela Lei n° 9.269/96, tal artigo preceitua que: 

"se o crime e cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, 

facilitando a libertagao do sequestrado, tera a sua pena reduzida de um a dois 

tergos". Assim, com a nova redagao dada ao paragrafo 4° do artigo 159 do Codigo 

Penal, exclui-se a exigencia de que o delito de extorsao mediante sequestro seja 

praticado por bando, bastando, dois ou tres agentes em concurso e que a denuncia 

(delagao) provenha de um deles de maneira eficaz e suficiente para possibilitar a 

libertagao da vitima. A segunda hipotese da delagao premiada na lei em estudo 

encontra-se em seu art. 8°, paragrafo unico, in verbis: 

Art. 8° Sera de tres a seis anos de reclusao a pena prevista no art. 
288 do Codigo Penal, quando se tratar de crimes hediondos, pratica 
da tortura, trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins ou 
terrorismo. 
Paragrafo unico. O participante e o associado que denunciar a 
autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu 
desmantelamento, tera a pena reduzida de um a dois tergos. 

Este artigo dispoe sobre a redugao de pena no seu paragrafo unico, como 

tambem de uma causa de aumento de pena em seu caput, alterando a pena do 

crime previsto no artigo 288 do Codigo Penal de tres para seis anos quando o crime 

for hediondo e equiparado. 

O doutrinador Fernando Capez (2003), ao tratar sobre o assunto em questao, 

fala sobre o liame subjetivo dos agentes e a eficacia da delagao com muita 

propriedade. O doutrinador defende que para a aplicagao da redugao de pena e 

necessario que o crime tenha cometido em concurso, se a extorsao mediante 



31 

sequestro nao tivesse sido praticada em concurso por dois ou mais agentes, isto e, 

nao houver a unidade de designios entre os autores e participes, ainda que haja 

delagao, a pena nao sofrera qualquer redugao. 

Em outro momento, ao relatar sobre a eficacia da delagao, Capez (2003) 

descreve que o agente ou participe deve denuncia-lo a autoridade nos crimes de 

extorsao mediante sequestro. Aquele que da a conhecer a existencia do crime, sem 

indicar dados que permitem a libertagao da vitima por ele sequestrada, ainda que 

co-autor ou participe, nao pode beneficiar-se da delagao eficaz. 

Sobre a delagao premiada, o STJ (HC, 23479/RJ), traz o seguinte conteudo 

acerca do tema: 

"PROCESSUAL PENAL. HC. EXTORSAO MEDIANTE 
SEQUESTRO. ALEGAQAO DE OMISSAO DA CAUSA DE 
DIMINUIQAO DA PENA, REFERENTE AO ART. 159, § 4° DO CP. 
ACUSADO QUE DELATOU SEUS COMPARSAS, FACILITANDO A 
LIBERTAQAO DA VITIMA. A Lei n° 9.269/96 nao traz como requisito 
a espontaneidade da denuncia para o fim de diminuir a pena. A 
causa de diminuigao de pena prevista no artigo 159, § 4°, do CP e de 
aplicagao obrigatoria quando, como no caso dos presentes autos, as 
informagoes sao eficazes, possibilitando ou facilitando a libertagao da 
vitima." Ordem concedida para que seja aplicada a causa de 
diminuigao de pena prevista no § 4° do artigo 159 do Codigo Penal, 
com redagao da Lei 9.269/96. 

Verifica-se que a Lei dos Crimes Hediondos traz duas hipoteses de delagao 

premiada, ambas prevendo diminuigao de pena, porem a Lei n° 9.269/1996 trouxe 

modificagoes que perduram ate os dias atuais, preconizando que: "se o crime e 

cometido em concurso, o concorrente que o enunciar a autoridade, facilitando a 

libertagao do sequestrado, tera a sua pena reduzida de um a dois tergos", sendo 

essa a nova redagao do paragrafo 4° do artigo 159 do Codigo Penal. Ou seja, 

mesmo com essa nova redagao as duas hipoteses de delagao premiada continuam 

previstas e a Lei n° 8.072/1990 adquiriu importancia ao da o pontape inicial 

apresentando a delagao premiada ao ordenamento juridico brasileiro. 
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3.3 LEI N° 9.034/1995 

A Lei n°. 9.034/95 e conhecida popularmente como a Lei dos Crimes 

Organizados, dispondo sobre a utilizagao de meios operacionais para a repressao 

de acoes praticadas por organizagoes criminosas. 

As atividades desempenhadas pelas organizagoes criminosas transgridem as 

leis, haja vista que o crime organizado e alimentado principalmente pelo trafico de 

drogas e os jogos de azar. Estas possuem formas variadas de atuagao, porem com 

um grande ponto em comum, o combate as forgas policiais de sua regiao e a 

oposigao a outras facgoes ilegais. 

Para defender a sociedade da eclosao desses crimes organizados, atraves 

do surgimento de estrategias diferenciadas para disciplinar a obtengao da prova, 

devido o carater multiforme e adaptativo dessas organizagoes surge a delagao 

premiada tida pois, como um dos remedios mais fortes e eficientes para realizar o 

combate ao crime organizado. 

O instituto da delagao premiada esta previsto no artigo 6° da Lei n° 9.034/95, 

in verbis: 

Art. 6° Nos crimes praticados em organizagao criminosa, a pena sera 
reduzida de um a dois tergos, quando a colaboragao espontanea do 
agente levar ao esclarecimento de infragoes penais e sua autoria 

O artigo dispoe sobre o beneficio que o reu colaborador conseguira ao delatar 

o grupo do qual ate entao fazia parte, dando informagoes pertinentes sobre os 

crimes realizados, como tambem seus autores e participes. Este beneficio atinge 

seu fim especifico quando preenchido os requisitos legais, obrigando o juiz a 

proceder a redugao de pena. Os requisitos legais que deverao estar presentes para 

que o reu colaborador faga jus ao seu beneficio sao, segundo Capez (2007, p. 252): 

a) A delagao deve estar relacionada a um crime praticado pela 
organizagao criminosa; b) A delagao devera ser espontanea e 
nao apenas voluntaria, isto e, nao basta que o ato esteja na 
esfera de vontade do agente, exigindo-se tambem que dele tenha 
partido a iniciativa de colaborar, sem anterior sugestao ou 
conselho de terceiro; c) A colaboragao deve ser eficaz, exigindo-
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se nexo causal entre ela e o efetivo esclarecimento de infracoes 
penais e sua autoria 

A Lei n° 9.034/95 infelizmente deixou lacunas por nao estabelecer um 

momento adequado para o beneficio, ou seja, a colaboragao do reu podera ocorrer 

em qualquer fase da persecugao penal, ate mesmo apos o transito na fase de 

revisao criminal. 

E de suma importancia destacar que a incidencia da Lei n° 9.034/95 limita-se 

ao piano dos crimes praticados por organizagoes criminosas, nao se confundindo 

com o delito praticado por quadrilha ou bando, pois os efeitos da redugao da pena 

restringem-se somente aos delitos perpetrados por aquelas. 

A lei em estudo atribuiu ao juiz a condugao do procedimento de violagao do 

sigilo individual, na hipotese de acesso a dados, documentos e informagoes fiscais, 

bancarias, financeiras e eleitorais, o mesmo assume a fungao de investigador, de 

inquisidor. 

3.4LEI N° 9.613/1998 

A Lei n°. 9.613/1998, aprovada em 3 de margo de 1998, dispoe sobre os 

crimes de lavagem ou ocultagao de bens e valores, como tambem a prevengao da 

utilizagao do sistema financeiro para os ilicitos. 

A lei de lavagem de capitals direciona os estudos aos crimes intitulados como 

sendo os contra o sistema financeiro nacional ou contra a ordem tributaria. Esses 

crimes realizados em desacordo com o sistema financeiro nacional sao realizados 

com o principal objetivo de retardar, ou, ate mesmo, suprimir o processo de 

cobranga de tributos. Os primeiros crimes desta grandeza sao encontrados no Brasil 

por volta da decada de 20 do seculo passado, e tinha como principal objetivo 

camuflar os bens adquiridos pelas organizagoes criminosas em virtude da pratica de 

atividades ilicitas. 

A pratica delitiva de realizar a lavagem de dinheiro apresenta tres momentos 

de execugao: a primeira conduta e conhecida por ocultar, sendo esta descrita pela 

lei penal brasileira como a forma de se espalhar ou esconder materialmente a 
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grande quantidade de dinheiro adquirido por meio de atividades ilicitas. A segunda 

conduta e intitulada de massacramento, etapa caracterizada pelas manobras 

utilizadas para realizar a ocultacao do ilicito atraves de transagoes financeiras. Ja a 

ultima fase ficou conhecida como integragao, meio este em que o dinheiro volta 

novamente a ingressar no mercado. Atraves do estudo dos momentos de execugao 

do crime de lavagem de dinheiro depreende-se que a pratica da atividade ilicita nao 

e apenas singular, envolvendo uma unica pessoa, permite a existencia de mais 

agentes responsaveis pelo ato delituoso, admitindo-se a existencia de co-autores e 

participes. 

Destarte, na Lei de lavagem de dinheiro (Lei n° 9.613/1998) foi tipificado como 

fator de diminuigao de pena o ato de colaboragao espontanea, objetivando abranger 

a ideia de colaboragao que parte da propria iniciativa do criminoso, como se ve na 

redagao do artigo 1°, §5°, da lei n. 9.613/1998, in verbis: 

Art.. 1°: Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizagao, 
disposigao, movimentagao ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente do crime: 
[...] 
§ 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 
esclarecimento que conduzam a apuragao das infragoes penais e de 
sua autoria ou a localizagao dos bens, direitos ou valores objetos do 
crime 

De fato, o dispositivo citado, acima, fez com que a Lei n° 9.613/98 se 

apresentasse como inovagao na legislagao brasileira em relagao a delagao 

premiada, fazendo surgir um rol de vantagens que passam a ser ofertadas ao 

delator ou colaborador judicial, cuja pluralidade de opgoes vantajosas eram 

consideradas inexistentes no ordenamento juridico. De acordo com a lei, havera 

redugao de pena de um a dois tergos e ela 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 com as autoridades prestando 

esclarecimentos. 

Esse exercicio da colaboragao deve ser um ato espontaneo, ou seja.devera 

decorrer atraves de livre manifestagao de vontade, nao se exigindo o 
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arrependimento do colaborador, o motivo para delatar pode ser a simples vontade 

de obter a redugao de pena. A espontaneidade ocorre quando o agente, sem sofrer 

qualquer pressao, sem nem mesmo ter sido descoberto, resolve se entregar e 

aproveitar o beneficio. Porem, os esclarecimentos trazidos pela colaboragao so 

beneficiarao o agente se preencherem dois requisitos, a apuragao das infragoes 

penais e de sua autoria, e/ou a localizagao dos bens, direitos ou valores objeto do 

crime antecedente. 

A legislagao estudada se diferencia das outras leis que tratam do instituto da 

delagao premiada porque apresenta um rol de beneficios mais amplos, e alem de 

prever a possibilidade de redugao de pena traz as hipoteses de nao-aplicagao da 

punigao, bem como a possibilidade de regime de cumprimento mais brando que 

aquele originalmente cabivel; e, ainda, a substituigao da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos. Este beneficio de substituigao da pena ocorrerera mesmo 

que o fato ocorrido nao se enquadre nas condigoes do artigo 44 do Codigo Penal, 

que preve as hipoteses em que e cabivel a substituigao de pena. Ou seja, mesmo 

que no caso concreto nao seja possivel a substituigao de pena, o juiz podera 

substitui-la. Este entendimento tambem se estende para o caso do regime inicial de 

pena 

Compreende que esta deixa a cargo do juiz quais beneficios enumerados no 

artigo 1°, § 5° serao aplicados, portanto, cabe ao magistrado na analise do caso 

sopesar inumeros fatores, dentre eles: gravidade do crime, o numero de autores, a 

magnitude da lesao, efetividade da colaboragao, aplicando assim um dos beneficios 

de forma propria. Diante do exposto, quando presentes os requisitos legais, a pena 

do agente podera ser reduzida de 1 a dois tergos, podendo o juiz, tambem, recusar o 

perdao judicial ou realizar substituigao para uma pena restritiva de direitos. 

Na Lei n° 9.613/1998, a delagao premiada podera ocorrer a qualquer 

momento na fase do inquerito policial ou na fase processual, porem sempre antes 

da sentenga, ja que e nesse momento que o delator e contemplado com o premio. 

Enfim, a Lei n° 9.613/98 traz como possibilidade para a delagao premiada a 

diminuigao de pena, bem como a iniciativa do criminoso em colaborar com o Estado 

na apuragao da materialidade e autoria do delito ou na localizagao do seu objeto 

material. E importante frisar que, esta lei torna-se aplicavel exclusivamente aos 

casos em que se investigue a pratica de crime de lavagem de dinheiro, com relagao 
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aos crimes associados, previstos no inciso do artigo 1° desta lei, deve ser aplicado, 

se couber, a Lei n°9.034/95. 

3.5 LEI N° 9.807/1999 

A Lei n°. 9.807/99 e conhecida por estabelecer normas para a organizagao e 

manutengao de programas especiais a vitimas e testemunhas ameagadas, trazendo 

em seu escopo o programa federal de assistencia a vitima e a testemunhas 

ameagadas, define tambem como deve funcionar a protegao de acusados ou 

condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboragao a 

investigagao policial e ao processo criminal, almejando assim o esclarecimento de 

inumeros crimes e a diminuigao da violencia que assola o nosso pais, objetivos 

esses que ate o presente momento nao foram conseguidos. 

Em relagao a delagao premiada, a lei de protegao a vitimas e testemunhas e 

talvez a mais ampla de todas por nao existir a limitagao de sua aplicagao a 

determinados tipos criminais, sendo em tese aplicavel a qualquer crime. Outra 

peculiaridade prevista em tal lei relaciona-se ao fato de haver a possibilidade de 

perdao judicial para os delatores. 

Esta legislagao aborda o instituto da delagao premiada em seu Capitulo II -

Da Protegao aos Reus Colaboradores - que e composto pelos artigos 13, 14 e 15. 

Os artigos que tratam unicamente da colaboragao e dos beneficios sao os artigos 13 

e 14, enquanto o artigo 15 se destina a materia de protegao a integridade fisica do 

reu colaborador. O artigo 13 da Lei n. 9.807/1999 dispoe que: 

Art. 13. Podera o juiz, de oficio ou a requerimento das partes, 
conceder o perdao judicial e a consequente extingao da punibilidade 
ao acusado que, sendo primario, tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigagao e o processo criminal, desde 
que dessa colaboragao tenha resultado: 
I- a identificagao dos demais co-autores ou participes da agao 
criminosa; 
II- a localizagao da vitima com a sua integridade fisica preservada; 
III- a recuperagao total ou parcial do produto do crime. 
Paragrafo unico. A concessao do perdao judicial levara em conta a 
personalidade do beneficiado e a natureza, circunstancias, 
gravidade e repercussao social do fato criminoso. 
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A interpretagao deste artigo pode levar a considerar os tres incisos do artigo 

13 como cumulativos, desta forma, o perdao judicial somente seria aceito se o reu 

fosse primario, identificasse os co-autores ou participes do ato criminoso, localizasse 

a vitima preservando a integridade fisica e recuperasse de forma total ou parcial o 

produto do crime. Porem, este tipo de interpretacao nao e aceita, haja vista que a lei 

apresenta carater generico, nao se limitando a determinado tipo criminal, sendo 

aplicavel a qualquer crime, em razao disso nao e aceita esta especie de 

interpretagao porque ha crimes em que nao existe vitima determinada, o que nao 

permite a aplicagao do inciso II. Por outro lado, existem crimes como o homicidio, 

que nao envolvem patrimonio, ficando sem nexo a permissao de recuperar o produto 

do crime. 

Sobre o perdao judicial na lei de protegao a vitimas e testemunhas, Nucci 

(2007, p.945) define: 

O perdao judicial e hipotese de clemencia concedida pelo Poder 
Judiciario, dentro de parametros estipulados pela lei, redundando em 
extingao de culpabilidade. A Lei 9.807/99 atingiu um estagio mais 
avangado do que suas predecessoras, permitindo o perdao quando o 
agente colaborar com a Justiga Criminal, delatando comparsas, 
permitindo a localizagao da vitima ou a recuperagao total ou parcial 
do produto do crime. 

O beneficio do perdao judicial esta previsto na Lei n° 9.807/1999 como na Lei 

n° 9.613/1998, a diferenga entre elas e que na primeira o beneficio e valido para o 

agente colaborador que cometa qualquer crime, ja na segunda o beneficio de 

perdao judicial e valido somente para os delitos previstos na mesma. 

Para que o colaborador faga jus ao perdao judicial faz-se necessario que a 

colaboragao seja efetiva e voluntaria, podendo ser dispensavel o requisito de 

colaboragao efetiva ja que o mais importante e identificar os co-autores e participes 

do fato criminoso. A voluntariedade e conseguida quando a agao de delatar se 

realiza sem coagao fisica ou moral. 

O paragrafo unico do artigo 13 informa que o perdao judicial so sera obtido 

com a verificagao do requisito subjetivo, ou seja, somente se a personalidade, a 

natureza, as circunstancias, a gravidade e a repercussao social do crime admitirem 
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e que o reu-colaborador sera perdoado. Para Nucci ( 2007, p. 947), o paragrafo 

unico do art. 13 da Lei n. 9.807/1999 deveria ser revogado: 

[...] Tememos por esta avaliagao, na medida em que o juiz, em regra, 
no Brasil, nao esta habituado - embora devesse - a analisar tais 
requisitos nem mesmo no momento de aplicar a pena ( art. 59, CP). 
Logo, como se valera dessa avaliacao em instante tao importante 
como e o da delagao premiada? Seria cabivel o delator se submeter 
ao risco de morrer por conta da colaboragao e, ainda assim, o juiz Ihe 
negar o beneficio? Entendemos que o dispositivo neste artigo, pelo 
grau de envolvimento atingido pelo delator, nao deveria ficar ao 
criterio subjetivo do magistrado. Por isso, o ideal seria revogar o 
disposto no paragrafo unico do art. 13 da lei n. 9.807/1999. Enquanto 
tal nao for feito, o juiz deve ter o maximo de cautela para nao frustrar 
aquele que colaborou, efetiva e voluntariamente, para atingir um dos 
objetivos descritos nos incisos e embora possa nao ter a melhor 
personalidade ou o crime possa ser considerado grave. 

Caso o reu-colaborador nao preencha os requisitos dispostos no artigo 13 da 

Lei n° 9.807/1999 para conseguir o perdao judicial podera, ainda, valer-se se do 

artigo 14 da lei em estudo, para conseguir diminuigao de sua pena, in verbis: 

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a 
investigagao policial e o processo criminal na identificagao dos 
demais co-autores ou participes do crime, na localizagao da vitima 
com vida e na recuperagao total ou parcial do produto do crime, no 
caso de condenagao, tera pena reduzida de um a dois tergos 

Desta forma, quando se preencher todos os requisitos do artigo 13, o 

colaborador tern direito ao perdao judicial, porem nao preenchendo todos os 

requisitos podera ainda ter direito a redugao de pena prevista no artigo 14. O 

processo da redugao de pena, ou seja, o quantum a ser reduzido e proporcional a 

medida da culpabilidade, levando-se em conta o agente, a vitima e o crime. A causa 

de redugao de pena e pessoal, nao podendo ser estendida aos co-autores. 

Por sua vez, o art. 15 da Lei n° 9.807/1999 traz em seu escopo as medidas de 

protegao a serem aplicadas em favor do agente colaborador. 

Art. 15. Serao aplicadas em beneficio do colaborador, na prisao 
ou fora dela, medidas especiais de seguranga e protegao a sua 
integridade fisica, considerando ameaga ou coagao eventual ou 
efetiva. 
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§ 1o Estando sob prisao temporaria, preventiva ou em 
decorrencia de flagrante delito, o colaborador sera custodiado 
em dependencia separada dos demais presos. 
§ 2o Durante a instrucao criminal, podera o juiz competente 
determinar em favor do colaborador qualquer das medidas 
previstas no art. 80 desta Lei. 
§ 3o No caso de cumprimento da pena em regime fechado, 
podera 0 juiz criminal determinar medidas especiais que 
proporcionem a seguranga do colaborador em relagao aos 
demais apenados. 

De acordo com 0 artigo supra-citado, 0 delator que sofrer ameaga ou coagao 

eventual ou efetiva tera para sua protegao a aplicagao de medidas que garantam a 

sua integridade, tais como: em prisao cautelar, devera ficar em local separado dos 

demais presos; cumprindo pena em regime fechado, o juiz criminal determinara 

medidas especiais para proporcionar a seguranga do delator. Estas medidas 

preventivas sao ha muito tempo utilizadas pelos responsaveis da administragao dos 

presidios, pois 0 convivio entre o preso delator e os demais presos nao e amistoso. 

A lei em estudo institui 0 programa de protegao ao colaborador, protegendo o 

delator preso ou em liberdade. Porem a protegao do colaborador preso nao e efetiva 

devido a precaria situagao do sistema prisional brasileiro, a protegao ao colaborador 

em liberdade tambem e ardua e nao alcanga os resultados satisfatorios em virtude 

da realizagao de uma vigilancia completa ao colaborador em meio a sociedade. 

Atraves do programa de protegao, ficam garantidas as testemunhas e 

colaboradores: seguranga na residencia, 0 controle de telecomunicagoes, escolta e 

garantia nos deslocamentos da residencia, transferencia de residencia ou 

acomodagao provisoria em local compativel com a protegao, preservagao da 

identidade imagem e dados pessoais, sigilo em relagao aos atos praticados em 

virtude da protegao concedida e podera haver, em certos casos extremos, a 

mudanga de identidade. Esta seguranga e feita por um prazo de dois anos, 

prorrogaveis por mais dois. Vale salientar que este prazo disponibilizado para a 

protegao na pratica e inviavel, porque 0 periodo de seguranga realizada nao 

ameniza a furia daqueles que foram prejudicados. 

Sobre o limite maximo para protegao Aro (1999) adverte: 

Este dispositivo praticamente fulmina a garantia da protegao, por nao 
fornecer uma seguranga completa para a pessoa ameagada, pois de 
nada adiantaria a protegao oferecida pelo Estado se esta ficasse 
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limitada apenas a um periodo, e ainda tao exiguo, sendo possivel que 
ao termino deste a pessoa protegida voltasse a ficar sujeita a todos os 
riscos anteriores, tornando-se preza facil para as vingangas. 

Em 2002, esta protegao era utilizada oficialmente em quinze estados 

brasileiros (Acre, Amazonas, Bahia, Ceara, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato 

Grosso do Sul, Minas, Para, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Sao Paulo), e, nos demais o responsavel e a Gavta ( orgao da Secretaria 

do Estado de Direitos Humanos). Porem, a protegao efetiva nao e feita pelo Estado 

e sim pelas ONG's. 

Enfim, a Lei n° 9.807/1999 ficou conhecida por trazer a baila na legislagao 

brasileira um sistema de organizagao e manutengao de programas especiais de 

protegao a vitimas e testemunhas ameagadas, instituindo o programa federal de 

assistencia a vitimas e a testemunhas ameagadas, como tambem dispondo sobre a 

protegao de acusados ou condenados que tenham, de carater voluntario, prestado 

efetiva colaboragao a investigagao policial e ao processo criminal. Desta forma, esta 

lei seguiu o caminho da Lei n° 9.613/1998, permitindo nao apenas uma causa de 

diminuigao de pena, como tambem a utilizagao do perdao judicial aos delatores. 

3.6 LEI N° 10.409/2002 E LEI N° 11.343/2006 

Em 2001, foi aprovado um projeto de lei que tratava de toda a materia relativa 

a entorpecentes, como tambem revogava expressamente a Lei n° 6.368/78. Este 

projeto tern como objetivo estruturar uma nova sistematica no regulamento penal e 

processual penal dos crimes relacionados com o uso ou trafico de substantias 

entorpecentes. 

A Lei n°. 10.409/02 preve uma nova roupagem a delagao premiada, trazendo 

a possibilidade de diminuigao de pena e perdao judicial, conforme se verifica atraves 

do art. 32, §2° e §3, in verbis: 

Art. 32. (VETADO) 
§ 1° (VETADO) 
§ 2° O sobrestamento do processo ou a redugao da pena podem 
ainda decorrer de acordo entre o Ministerio Publico e o indiciado 
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que, espontaneamente, revelar a existencia de organizagao 
criminosa, permitindo a prisao de um ou mais dos seus integrantes, 
ou a apreensao do produto, da substantia ou da droga ilicita, ou 
que, de qualquer modo, justificado no acordo, contribuir para os 
interesses da Justiga. 
§ 3 o Se o oferecimento da denuncia tiver sido anterior a revelagao, 
eficaz, dos demais integrantes da quadrilha, grupo, organizagao ou 
bando, ou da localizagao do produto, substantia ou droga ilicita, o 
juiz, por proposta do representante do Ministerio Publico, ao proferir 
a sentenga, podera deixar de aplicar a pena, ou reduzi-la, de 1/6 
(um sexto) a 2/3 (dois tergos), justificando a sua decisao. 

A lei supracitada apresentou varias controversies em seu conteudo, por esse 

motivo obteve o veto presidential de parte penal, ficando aprovada somente a parte 

processual, parte essa que nao abrange a delagao premiada. A dita lei foi revogada 

pela Lei n° 11.343/2006. Esta institui o sistema nacional de politicas publicas sobre 

drogas, trazendo uma nova sistematica repressiva as ilicitudes envolvendo 

substantias entorpecentes, prescrevendo medidas para prevengao do uso indevido 

e reinsergao social de usuarios e dependentes de drogas, estabelecendo normas 

para repressao a produgao e trafico ilicito de entorpecentes. A delagao premiada 

esta prevista no artigo 41 , deste diploma legal, in verbis: 

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com 
a investigagao policial e o processo criminal na identificagao dos 
demais co-autores ou participes do crime e na recuperagao total ou 
parcial do produto do crime, no caso de condenagao, tera pena 
reduzida de um tergo a dois tergos. 

De acordo com a lei em estudo, nao se vislumbra aqui a extingao de 

punibilidade e sim a permissao para diminuigao de pena dentro de um patamar que 

pode variar de um e dois tergos da reprimenda imposta. O artigo 41 presume este 

beneficio ao colaborador, mas informa que o mesmo deve obedecer a alguns 

requisitos, tais como: um inquerito e/ou um processo contra o autor da delagao; 

prestagao de colaboragao voluntaria; concurso de pessoas em qualquer dos delitos 

previstos na Lei n° 10.343/2006; e recuperagao total ou parcial do produto do crime. 

Vale ressaltar que esses requisitos sao cumulativos. 

O concurso de pessoas previsto no artigo 41 da Lei de Drogas se dirige 

apenas aos casos previstos nesta lei. De fato, se o participe ou co-autor de trafico 

ilicito de entorpecentes prestar depoimento, narrando fatos que permitam a 
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identificagao de seus comparsas em outros tipos criminais, sem nenhuma 

interligagao aos crimes previstos nesta lei, nao tera ele direito a redugao da pena. 

Na doutrina existe posicionamento defendendo que o beneficio previsto pelo 

artigo 41 da Lei de Drogas pode ser utilizado de forma analoga, abrangendo o autor 

individual do crime, como defende Gomes ( 2008, p. 227): 

[...] pela liberalidade do dispositivo o premio penal do art. 41 nao 
alcangaria o agente individual. Mas se ele contribui para a 
recuperagao ( total ou parcial ) do produto do crime, alem de ter 
confessado, parece injusto que venha a ser beneficiado tao-somente 
com a atenuante da confissao (CP, art. 65, d). Nesse caso deve 
incidir o art. 41 ( por analogia), cabendo ao juiz fazer a dosagem 
proporcional da atenuagao da pena. 

A colaboragao judicial pode ser realizada em apenas uma das fases da 

persecutio criminis ou em ambas as fases, o que explica o artigo falar em indiciado e 

acusado. Se a delagao foi feita somente na fase judicial, e de responsabilidade do 

juiz verificar o grau de efetividade desta, ja que o mesmo tera um nivel de 

abrangencia maior, pois e prova produzida sob o contraditorio, sendo 

constitucionalmente inquestionavel. 

Verificada a existencia de diversas leis que trazem em seu bojo o instituto da 

delagao premiada, faz-se necessario analisar se este instituto juridico contribui com 

as investigagoes, possibilitando o sucesso na identificagao e responsabilizagao de 

criminosos, ou se apresenta-se como um instituto que prejudica a identidade do 

sistema juridico brasileiro. 
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A batalha contra a violencia e falta de seguranga atinge todo o pais, os 

indices de criminalidade sao sempre altos e, infelizmente, existe pouca eficacia no 

combate ao crime. Essa realidade constatada no nosso pais e a justificativa para a 

utilizagao de artificios pelo Direito Penal com o objetivo de se opor a violencia. 

A delagao premiada foi adotada em muitas das legislagoes modernas 

brasileiras que surgiram apos a elaboragao do Codigo Penal de 1940 com a 

pretensao de lidar com o crime no Brasil. Este instituto e bastante presente na 

realidade do direito penal brasileiro em consequencia de sua vasta previsao e 

constante utilizagao no combate ao crime. 

A doutrina nacional esta dividida e, quanto ao tema delagao premiada, 

existem posicionamentos favoraveis e contrarios. Cabe entao, no presente capitulo 

realizar uma analise critica e aprofundada no que concerne a real eficacia da 

delagao premiada. 

4.1 POSIQOES FAVORAVEIS A DELAQAO PREMIADA 

Em que pese o instituto da delagao premiada ser criticado pela maioria da 

doutrina, o mesmo acarreta vantagens para a sociedade, mostrando-se como uma 

fonte eficiente de combate ao crime organizado. 

O principal argumento dos que criticam o instituto da delagao premiada e a falta 

de etica na aplicagao do mesmo. Em contraponto, a visao dos tribunals e que nao ha 

mecanismos ilegais ou amorais na delagao premiada, conforme se observa no 

julgado da 1 a turma do Tribunal Regional Federal da 2 a Regiao (2009): 

O instituto da delagao premiada, em que pese trazer grande 
celeuma no sentido de ser considerado um instrumento amoral ou 
ilegal que o legislador trouxe para o cenario nacional, atraves da Lei 
n° 9.807/99, como mais um meio de instrumentalizar as 
investigagoes, apenas e a efetivacao legislativa do entendimento 
dos Tribunals em relagao a aplicabilidade da atenuante prevista no 
art. 65, III, "d", do Codigo Penal, ou seja, o fato de o agente 
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confessar a autoria do crime espontaneamente, perante a 
autoridade. Essa atenuante, sempre foi concedida aos acusados e a 
jurisprudencia a outorga sem que o acusado se arrependa 
moralmente, bastando apenas que o mesmo vise obter algum 
beneficio. 
Em se tratando daquilo que a doutrina denomina "direito premial", o 
que ocorre e que por razoes pragmaticas o legislador resolveu 
privilegiar as informagoes do co-autor ou participe do crime, que 
venham a favorecer a sociedade com o seu desvendar e a indicagao 
de seus autores. Se o crime privilegia o codigo de omerta entre 
seus autores, a ordem juridica o faz em relagao a transparencia e 
apuragao dos fatos e da autoria, ainda que esta venha da parte do 
co-autor ou do participe. 
Assim sendo, considero que o instituto da delagao premiada 
sempre esteve no nosso ordenamento juridico e o entendimento que 
o macula de amoral ou ilegal so faz desmoralizar e esvaziar a sua 
aplicagao, em prejuizo de seu evidente beneficio as investigagoes 
criminais, de acordo com a evolugao historica da moderna 
criminalidade (grifos do autor). 

Nessa acepgao, nao existe carater antietico nos acordos relacionados a 

delagao premiada, nao ha lei que garanta a obrigagao etica de silencio entre os 

criminosos, existe sim, a obrigagao para com a sociedade na elucidagao de crimes, 

colaborando com o interesse social. Nesse sentido, e oportuno destacar o 

ensinamento de Guidi (2006, p.149): " Com a atitude de colaborar com a justiga, 

tem-se uma consideravel diminuigao de sua periculosidade, pois se reduz a 

probabilidade de que o agente venha a cometer outros fatos socialmente danosos. 

Os valores morais servem de base para a formagao de uma sociedade mais 

justa com o proposito primordial de defende-la e de garantir a punigao aos 

criminosos. 0 direito penal quando incorpora a delagao premiada encontra-se 

revestido de etica, pois pretende cumprir um de seus objetivos que e buscar a 

pacificagao social. Atraves do uso da delagao, a sociedade e beneficiada, haja vista 

que, com a sua utilizagao da mesma o direito penal e aplicado em sua real 

dimensao. 

A delagao se apresenta como uma forma eficaz na luta contra o crime, 

diferente do combate traditional centrado na prisao dos criminosos, agao muito 

importante, mas nao suficiente na batalha contra a criminalidade no Brasil. 

A mesma como ato processual isolado nao pode fundamentar a condenagao, 

faz-se necessario a existencia de outros indicios como, a denuncia realizada pelo 

colaborador que deve ser efetuada atraves de uma narragao completa, informando 

as modalidades de participagao de outros envolvidos, detalhe este revela a 
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veracidade ou a falsidade das informagoes. Este e o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, revelado atraves do seguinte julgado: 

PROVA - DELAQAO - VALIDADE. Mostra-se fundamentado o 
provimento judicial quando ha referenda a depoimentos que 
respaldam delagao de co-reus. Se de um lado a delagao, de forma 
isolada, nao respalda condenagao, de outro serve ao convencimento 
quando consentanea com as demais provas coligidas. 

Em relagao as organizagoes criminosas, ainda na fase de investigagao 

criminal, o colaborador, alem de confessar seus crimes para as autoridades, evita 

com sua atitude que outras infragoes venham a se consumar (colaboragao 

preventiva), assim como auxilia concretamente a policia e o Ministerio Publico nas 

suas atividades de recolher provas contra os demais co-autores, possibilitando suas 

prisoes (colaboragao repressiva). 

A delagao premiada e um importante instrumento de persecugao criminal e 

seu valor probatorio ganha legitimidade, mesmo que tal prova nao seja absoluta, 

auxilia na busca da verdade real, permitindo que a persecugao penal seja efetiva, 

prevalecendo a justiga sobre qualquer argumento. Isso quer dizer que, a 

colaboragao feita por meio da delagao denota os indicios de crime a serem 

investigados. O depoimento realizado pelo colaborador de maneira unitaria e 

incapaz de acusar ou incriminar, porem quando unido a provas e indicios se 

apresenta como suporte para acusagoes e condenagoes penais. 

Outro ponto fomentador de criticas por parte da doutrina e alegagao de que a 

delagao premiada fere principios constitucionais, porem Costa (apud SANTOS 2005) 

assevera que: 

[...] o segredo e indispensavel nesta fase ate que as informagoes 
possam ser devidamente confirmadas, preferencialmente em um 
procedimento judicial acompanhado por, no minimo, uma denuncia 
ministerial, tendo em vista as garantias fundamentals da dignidade 
da pessoa humana e o direito a integridade de sua imagem. 

Os atos que envolvem a delagao nao objetivam que haja uma 

inconstitucionalidade e sim, almeja evitar a existencia de declaragoes falsas 

utilizadas contra os delatados, preservando o contraditorio e a ampla defesa. 

Doutrinadores, a exemplos de Mendroni e Guidi, entendem que a delagao premiada 
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esta em harmonia com os principios constitutionals, porque a finalidade de sua 

utilizagao e o desmantelamento de organizagoes criminosas e localizagao de 

cativeiros com a devida libertagao da vitima, reduzindo a criminalidade e a 

impunidade. 

Assim, a corrente que defende um ganho na persecugao penal devido a 

dificuldade de se combater e reprimir o crime com a utilizagao da delagao premiada, 

observa nenhum resquicio de imoralidade e inconstitucionalidade, porem entende a 

sua utilizagao apenas em casos especiais, previstos em Lei, evitando a sua 

banalizagao. 

4.2 POSIQOES CONTRARIAS A DELAQAO PREMIADA 

A aplicagao da delagao premiada no ordenamento juridico brasileiro e um 

fato que faz surgir inumeras criticas, levando muitos doutrinadores a defender a sua 

retirada. Um dos pontos criticados diz respeito a validade da prova obtida no 

inquerito por meio da colaboragao, ja que a mesma para ser aceita como prova 

devera observar se o ato tern alguma credibilidade, se ira conduzir a algum objetivo, 

enfim, se podera levar a diminuigao do crime. 

A atitude de delatar nao e uma confissao dos atos pessoais feitos, e a entrega 

de comparsas criminosos, a credibilidade do ato, por sua vez, e muito questionada 

porque se prejudica alguem objetivando um beneficio. A traigao benefica e um 

instituto constituido de meia-verdade, ja que nunca se sabera se o delator relatou 

todos os fatos ou se deixou de fora pessoas, agoes e locais com o objetivo de 

proteger terceiros, ferindo a indivisibilidade da agao penal. 

A revelagao eficaz e um acordo formado entre o Ministerio Publico e o delator, 

estabelecido por meio de um acordo sigiloso inacessivel. A falta de publicidade 

desses acordos resulta em ferimento a determinagoes constitucionais, burlando 

principios como o contraditorio, ampla defesa e do devido processo legal. 

O principio do contraditorio garante a parte contraria em um litigio o direito de 

manifestar-se quando houver uma alegagao contra a mesma. Este principio nunca 

pode faltar no processo penal porque mantem igualdade de tratamento entre as 
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partes envolvidas no processo. O Artigo 5°, inc LV, CF/88, garante ao cidadao o 

direito do contraditorio, quando expoe que: 

Art. 5°[...] 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes. 

O principio da ampla defesa, por sua vez, e uma garantia constitucional 

segundo a qual ninguem pode ser condenado sem ser ouvido, o que explica a sua 

intima ligagao com o principio do devido processo legal, porque o direito de 

defender-se implica na observancia da providencia legal a ser utilizada. O 

contraditorio, a ampla defesa e o devido processo legal se interligam, tornando-se 

principios indissociaveis e decorrentes um do outro. 

A utilizagao da delagao premiada contraria o principio do contraditorio e da 

ampla defesa, pois impede que os litigantes, ou melhor, delatados, apresentem 

provas, pronunciando-se acerca do que foi exposto sobre sua pessoa e oferecendo 

a defesa dos proprios interesses. Contraria tambem o principio do devido processo 

legal, ja que os acordos feitos entre o Ministerio Publico e o delator ferem o 

postulado nulla poena sine judicio ,pois a diminuigao da pena ou perdao judicial 

ocorre sem a existencia de um processo legal. Corroborando com este 

entendimento, Carvalho e Coutinho (2006) defendem que: 

Ao firmar acordo de delagao com o acusado, o Ministerio Publico 
invade o monopolio judicial, pois a violencia repressiva da pena nao 
passa mais pelo controle jurisdicional e tampouco submete-se aos 
limites da legalidade, pois esta nas maos do Ministerio Publico e 
submetido a sua discricionariedade. 

A ausencia do contraditorio, da ampla defesa e do devido processo legal 

afasta o direito de defesa, indispensavel a bilateralidade do processo, impedindo o 

regular exercicio do controle da moralidade dos atos, conforme se verifica no julgado 

abaixo transcrito: 

Recurso Extraordinario n° 213.937-8 - Para - Relator: Min. Ilmar 
Galvao em 36.03.1999 
Nao basta a mera e simples delagao de um co-reu para se afirmar a 
culpabilidade de outro acusado. E preciso que ela venha 
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acompanhada de outros elementos de informagao processual 
produzidos no curso da instrugao judicial contraditoria, formando um 
todo coerente e encadeado, designativo de sua culpa. A adocao 
dessa declaragao isolada do co-reu como base e fundamento de 
pronunciamento condenatorio constitui profunda ofensa ao principio 
constitucional do contraditorio consagrado no art. 5°, LV, da Carta 
Magna, porque acolhe-se como elemento de convicgao um dado 
probante sobre o qual imputado nao teve a minima oportunidade ou 
possibilidade de participar ou influir ou reagir. (TACRIM-SP - AP -
Rel. Marcio Bartoli - 10a C. - j . 02.06.1993 - RT 706/328). 

Outra contradigao encontrada refere-se ao fato de que tal instituto estaria por 

ferir o principio da igualdade, tendo em vista que o beneficio de redugao de pena 

somente e oferecido aos delinquentes que praticam crimes hediondos ou pertence 

ao crime organizado. Desta forma, o beneficio nao sera oferecido aos criminosos 

que praticam outros tipos penais, ferindo assim o principio da igualdade. 

A delagao premiada e criticada tambem porque vai contra o principio da 

proporcionalidade da pena, pois pune com penas diferentes pessoas envolvidas no 

mesmo fato criminoso e com grau de culpabilidade identicos. Este instituto 

caracteriza-se pela colaboragao efetuada por um acusado de crime, objetivando 

elucidar um caso, identificando co-autores e liberando vitimas. A colaboragao, ou 

seja, a entrega de comparsas e o ponto de partida da delagao premiada, essa faz 

nascer uma grande repulsa moral, ja que a humanidade abomina traidores. 

A colaboragao sob uma perspectiva etica se apresenta como uma 

desintegragao social, sendo sua essentia contraria a dignidade da pessoa humana, 

a sua formatagao gera criticas, ja que a mesma e um estimulo a deslealdade. 

Os seres humanos tern a capacidade de estabelecer relagoes baseadas na 

confianga. A lei na sua norma imperativa preza por esse comportamento etico e 

moral, contudo, a delagao vai contra esse ideal, promovendo vantagens para os que 

traem. Os doutrinadores sustentam que a lei por almejar a paz e a seguranga 

publica sempre deve indicar condutas serias, o que nao ocorreu com a introdugao da 

delatio no ordenamento juridico brasileiro. 

A importancia da confianga atinge as relagoes privadas e insere nas relagoes 

sociais do mundo contemporaneo a ausencia de confianga causada pela traigao, 

fazendo nascer uma serie de molestias sociais e contribui para a degradagao moral 

da sociedade. A utilizagao em larga escala da traigao benefica faz nascer uma 
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sociedade desconfiada, temerosa, onde nao existe o bem-estar entre as pessoas. 

Beccaria (2002, p.55) afirma que: 

Qualquer pessoa que suspeita ver na outra um delator, nela ve um 
inimigo. Os homens, entao, se habituam a mascarar os proprios 
sentimentos e, com o habito de esconde-los dos outros, chegam 
finalmente a esconde-los de si mesmos. Infelizes os homens, 
quando chegam a este ponto, sem principios claros e firmes que os 
guiem, vagam perdidos e flutuantes no vasto mar das opinioes; 
sempre ocupados em salvar-se dos monstros que os ameacam, 
passam o momento presente sempre amargurados pela incerteza 
do futuro. 

Os verdadeiros fatores que motivam a utilizagao da delagao premiada e o 

desespero ou o simples desejo de beneficiar-se, esquecendo-se de se preocupar 

com o que realmente e justo. A conduta utilizada pelo delator e egoista, pois ha um 

favorecimento proprio em prejuizo de outrem, desprezando-se valores sociais e 

contribuindo para o esfacelamento moral da sociedade nos dias de hoje. 

A Etica deseja o estabelecimento e fortalecimento das relagoes entre os 

cidadaos e nao a aniquilagao de uns pelos outros. A utilizagao da colaboragao 

premiada e uma afronta ao ordenamento juridico porque desestimula a confianga, 

indo contra os valores morais e eticos preconizados ha tempos. O Estado emerge na 

protegao dos valores eticos e no amparo de seus cidadaos atraves da defesa dos 

direitos humanos e da cidadania, objetivando a liberdade e a igualdade. 

A situagao atual do Brasil, marcada pela violencia e pela corrupgao exige 

cada vez mais um papel serio e protetor do Estado, tanto na condugao dos direitos e 

deveres dos cidadaos, quanto no esclarecimento de um fato criminoso. A protegao 

do Estado e feita atraves de varios programas, dentre eles, exemplifica-se o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, tendo em uma de suas vertentes o servigo 

de protegao a vitimas e testemunhas ameagadas, que surgiu com a promulgagao da 

Lei n°. 9.807/1999, instituindo este o programa de protegao a participagao de 

condenados e colaboradores da policia ou justiga. 

Os responsaveis pela elaboragao do programa de protegao esqueceram-se 

de que os recursos disponibilizados pelo Estado sao insuficientes para realizar a 

protegao de fato do colaborador, o "respeito a individualidade", o direito a cela 

individual, garantias trazidas pela Lei de Execugao Penal que nao sao cumpridas. 
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Os problemas estruturais, o numero insuficiente de agentes penitenciarios, a 

ma remuneragao, a superlotagao, em concomitancia com as proprias regras 

instituidas pelos detentos, aumentam a criminalidade no espago interno do proprio 

estabelecimento. Estes sao os fatores responsaveis pela atual situagao do sistema 

penitenciario que foge dos padroes idealizados pelo Estado e principalmente pelos 

legisladores, consequentemente a protegao do colaborador preso fica mais dificil de 

ser colocada em pratica. 

Em virtude dessa realidade presente no sistema prisional brasileiro, a 

situagao do delator mesmo com a determinagao do magistrado fornecendo medidas 

especiais de tratamento e mais seguranga em relagao aos outros apenados e uma 

determinagao legal irrelevante. 

O Estado antes de adotar a delagao premiada no ordenamento juridico, 

ofertando dentre um dos beneficios a redugao de pena deveria ter pensado na 

reestruturagao de presidios, na construgao de penitenciarias, no treinamento e na 

contratagao de agentes penitenciarios. Ausente essa reestruturagao nos 

estabelecimentos prisionais e incerta a sobrevivencia do colaborador, porque 

inexiste um sistema que garanta sua inteira protegao devido o repudio dos outros 

detentos pelo ato de traigao e pelo desejo de vinganga. No mesmo sentido Callegari 

(2003, p.179) expoe que: 

Os companheiros das atividades criminais nao perdoam os traidores, 
e o arrependido estaria, ao ter reduzida sua pena, condenado a 
morte. O interessante para o arrependido seria o perdao judicial, 
desde que implantado um sistema que garanta sua seguranga. 

A delagao premiada nao se apresenta como um remedio de combate a 

criminalidade, ja que nao consegue diminuir a violencia que podera surgir dentro das 

cadeias e penitenciarias brasileiras, nem garante a integridade fisica do colaborador 

condenado que recebeu o beneficio de redugao da pena. 

O Estado, ao adotar a delagao premiada, preocupou-se apenas em gerar uma 

forma de combate a criminalidade, esquecendo as consequencias que tal ato trara 

ao reu-delator. O delator beneficia a justiga, porem, prejudica a sua sobrevivencia 

nos estabelecimentos carcerarios. A delagao premiada foi acolhida no ordenamento 

juridico brasileiro com a meta de combater o crime, contudo o indice de 
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criminalidade apos a recepgao da delagao nao diminuiu, demonstrando a ineficacia 

do Estado quando o assunto e tentar barrar a criminalidade. 

A busca por solugoes rapidas e um meio utilizado pelo Estado, valendo-se de 

uma cultura de emergencia, definida por um sistema repressivo, empregando 

mecanismos cada vez mais direcionados a supremacia estatal. Esse sistema 

repressivo utiliza, como mecanismos de defesa, programas urgentes que permitiam 

resultados rapidos e visiveis. Os resultados obtidos atraves dos mecanismos de 

defesa realizados pelo Estado sao observados atraves das novas e avassaladoras 

legislagoes que demonstram o clima de inseguranga e panico social, sacrificando 

direitos e garantias do cidadao. Exemplos dessas leis emergenciais sao as que 

trazem no seu conteudo os fragmentos da delagao premiada, na tentativa de barrar 

a onda de criminalidade. 

A criminalidade modificou-se e intensificou-se com o passar dos tempos, 

infelizmente, o Direito Penal nao consegue prevenir, nem tampouco punir tais 

condutas. O Estado busca formas de agir, fazendo leis que tentem regulamentar os 

crimes que vao surgindo no decorrer do tempo, as leis emergenciais, fruto do 

sistema que busca medidas de prevengao a criminalidade de forma rapida e eficaz, 

sao prejudiciais e nao se identificam com o sistema punitive 

Uma medida estimulada pelas legislagoes emergenciais e a bonificagao, o 

favor premial, atitude que acarreta o desvirtuamento dos fins do Direito Penal e torna 

ilegitima a delagao premiada, porque insere no ordenamento juridico um elemento 

que estimula a traigao e a desconfianga. 

A adogao da delagao premiada no ordenamento juridico brasileiro faz nascer 

divergencia na doutrina porque tal instituto e inconstitucional e antietico. 

Inconstitucional porque sua realizagao deve ocorrer antes a pratica de um ato ilicito 

e deve existir um suposto arrependimento; antietico porque, em troca de beneficios, 

o delator revela comparsas. A delagao para o reu-colaborador e revestida pelo 

desejo de beneficiar-se e nao para tentar barrar a criminalidade. 

A natureza traidora e estimulada pelo Estado quando adota a delagao 

premiada, agredindo a ordem legal e promovendo o rompimento da unidade, sendo 

vista como uma incoerencia, porque nao e correto premiar uma traigao nem 

conceder benesses a um infrator em consequencia de uma atitude vil. Esta traigao, 

em troca de premio, e conhecida como justiga negociada, e viola a fungao garantista 

do direito penal, conforme depreende Coutinho (2007): 
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O primeiro pilar da fungao garantista do direito penal e processual e o 
monopolio legal e jurisdicional da violencia repressiva. A justiga 
negociada viola desde logo esse primeiro pressuposto fundamental, 
pois a violencia repressiva da pena nao passa mais pelo controle 
jurisdicional e tampouco submete-se aos limites da legalidade, senao 
que esta nas maos do Ministerio Publico e submetido a sua 
discricionariedade. 

O Garantismo Juridico recupera a prevalencia dos direitos individuals do 

homem como forma de limitar e controlar o seu intervencionismo, impedindo, 

destarte, eventual ofensa aos direitos fundamentals. A Teoria Garantista tern seu 

ponto de partida na condugao dos direitos individuals do homem, demarcando a 

atuagao do poder estatal, estabelecendo a estrita legalidade, sendo contra o modelo 

estatal falho, dotado de dificuldade em construir metodos investigativos e que adota 

a delagao premiada mesmo sendo esta um instituto juridico permeado de 

irregularidades e ilegalidades. 

A delagao esta prevista em diversas leis, dentre elas, lei dos crimes 

hediondos, lei do crime organizado, lei dos crimes e lei de protegao a vitimas e 

testemunhas, todavia apesar de estar prevista em variadas legislagoes, ha uma 

falta de sistematicidade das mesmas, acarretando inseguranga e inexistencia de um 

regramento juridico uniforme. 

A inexistencia de um regramento juridico uniforme e especifico sobre a 

delagao premiada suscita o nascimento de severas criticas por parte da doutrina. A 

ausencia normativa fomenta um alto nivel de inseguranga na aplicagao da delagao 

premiada, fato explicado pela pouca utilizagao do instituto no pais. 

A ausencia de um procedimento pre-estabelecido em lei para efetuar o 

acordo, da limites aos juizes para aceitar ou nao a proposta de redugao de pena ou 

perdao judicial nao sao efetivamente claros. O legislador nao se preocupou em 

deixar nitido aos juizes, promotores e delegados o papel que cada um possui nesse 

processo, fazendo assim com que todos fiquem inseguros em relagao as decisoes 

que poderao tomar. A respeito do custo que a delagao premiada trara ao sistema 

legal, Franco leciona (2005, p.352): 

Da -se o premio punitivo por um cooperagao eficaz com a 
autoridade, pouco importante o movel real do colaborador, de quern 
nao se exige nenhuma postura moral, mas, antes uma atitude 
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eticamente condenavel. Na equagao "custo-beneficio", so se 
valoram as vantagens que possam advir para o Estado com 
cessagao da atividade criminosa ou com a captura de outros 
delinquentes, e nao se atribui relevancia alguma aos reflexos que o 
custo possa apresentar a todo o sistema legal, enquanto construldo 
com base na dignidade da pessoa humana. 

A adogao da delagao premiada comprova a falencia estatal em defender seus 

cidadaos, camuflando sua falta de controle sobre sociedade verificada quando a 

mesma nao apresenta medidas que combatam o aumento da violencia, resultando 

na utilizagao de praticas antigas que sao reprovadas pela historia. A politica de 

acordo existente entre o Estado e um delator representa um resgate de praticas 

inquisitivas, resultando na destruigao do sistema acusatorio e degradagao do 

processo penal atual. 

Ao adotar a delagao, o Estado preocupou-se apenas com os beneficios que 

obteria em torno da colaboragao, esquecendo-se dos problemas que a mesma 

acarretaria a sociedade, como a falta de seguranga carceraria para os reus 

colaboradores, sem falar na confusao legislativa que tal instituto traz ao 

ordenamento juridico devido a presenga de varias leis que abordam o tema. 

A colaboragao sera sempre um ato imoral e antietico, porque a vida em 

sociedade pressupoe o expurgo da traigao, sendo inexplicavel a agao do Estado em 

propor a traigao. Corrobora com este posicionamento Garcia (2006, p.2): "Ora a 

traigao e tida como circunstancia agravante ou qualificadora do crime, ora, na forma 

de delagao, pode levar a isengao ou a diminuigao de pena. 

A traigao eficaz quando utilizada gera consequencias no piano pessoal, 

social, processual e estatal. No piano pessoal traz ao delator a imagem de traidor 

que, sem nenhuma virtude ou principios eticos ou morais, entrega um companheiro 

com o intuito de conseguir beneficio proprio, transformando-se de reu a acusador. 

No piano social, a delagao premiada faz nascer o sentimento de repugnancia da 

sociedade devido a atitude delatora, transformando a traigao num elemento 

constante e presente na justiga, atingindo os preceitos constitucionais e os costumes 

preconizados ha seculos. Ja no piano processual, as regras antes preestabelecidas 

no processo sao esquecidas, almejando um resultado totalmente inaceitavel. Por 

fim, no piano estatal, faz com que o Estado perca sua figura de detentora do poder 

para a criminalidade, valendo-se de provas antieticas com o objetivo de tentar 

veneer a violencia. 
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Enfim, e com institutos mal esquematizados e que fogem do padrao legislativo 

brasileiro, como a delagao premiada, que se ve nascer uma legislagao 

extremamente laconica e desordenada, composta pela ausencia de sistematicidade 

na previsao legal dos beneficios pela contra-conduta dos arrependidos, constatagao 

essa que se faz sob o prisma substantive 

0 legislador brasileiro nao se preocupou em estabelecer nenhum regramento 

de ordem processual para a cooperagao premiada, fazendo surgir dificuldades e 

incertezas, principalmente na solugao de questoes de praxis com o procedimento a 

ser utilizado. 

Observa-se assim, que a delagao premiada e um instituto controverso que 

nao atinge o objetivo de combater o crime organizado, revelando-se como um 

mecanismo que rompe com o principio da proporcionalidade da pena, considerada 

tambem imoral e antietica porque estimula a traigao. Este instituto surge como uma 

medida paleativa e emergencial para a realidade penal brasileira. E necessario uma 

reforma legislativa no que concerne a delagao, devido a ineficacia e permissividade 

perante os crimes; e uma transformagao no sistema carcerario brasileiro. A 

reestruturagao dos estabelecimentos prisionais, com a edificagao de areas, 

pavimentos ou complexos exclusivos aos presos reconhecidos como colaboradores 

das investigagoes e uma medida de grande importancia para garantir sobrevivencia 

e seguranga ao reu-colaborador, devendo ser realizada tambem uma politica de 

investimentos apta a viabilizar a concretizagao das medidas destinadas a protegao 

dos delatores. E indispensavel ainda que existe disponibilidade e o preparo de 

agentes que irao atuar na tutela dos colaboradores 

Na atual conjuntura dos orgaos de seguranga publica, incogitavel e o estimulo 

a efetiva contribuigao de algum integrante de certo grupo sob investigagao com 

vistas a obtengao dos beneficios respectivos. Por conseguinte, o fracasso que ora 

se reconhece quanto ao instituto da delagao premiada nao se trata de algo imutavel 

ou perene, necessita-se portanto de uma reestruturagao legislativa para que tal 

instituto nao va de encontro a ordenamentos juridicos seculares, que tern sua base 

firmada na etica e na moral. Formas de combate a violencia podem ser 

implementadas sem agredir o sistema juridico e sem desvirtuar valores sociais. A 

necessidade de elaboragao de propostas para o aumento de recursos destinados a 

seguranga publica e uma atividade que ja deveria ter sido desempenhada pelo 

Estado de forma mais eficaz. A criagao de politicas publicas que integrem e 
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desenvolvam as areas da saude, educagao, trabalho e saneamento, estao entre os 

principals fatores que diminuem a violencia. 

A delagao se apresenta portanto, como uma maneira ineficaz, nao atingindo o 

seu objetivo de diminuir a criminalidade, alem de gerar muita polemica em torno de 

sua aplicagao ja que a mesma utiliza agoes desonestas e inconstitucionais. E nesse 

sentido que se trilha argumentos em desfavor da aplicagao da delagao premiada no 

ordenamento juridico brasileiro porque nao e compativel a utilizagao de um instituto 

que beneficia um criminoso em virtude de uma agao antietica e imoral, num 

ordenamento juridico que se apoia em principios garantistas e democraticos. 
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5 CONCLUSAO 

A delagao premiada e um instituto baseado no favor premial, adotado na 

legislagao brasileira sob a influencia externa como forma de combate ao crime 

organizado. A ausencia de uma legislagao propria torna este instituto hibrido, 

caracterizado por um emaranhado de leis que trazem em seu teor a delagao, 

fazendo nascer duvidas a respeito dos requisitos e beneficios, dificultando a sua 

explanagao, dando margem a existencia de interpretagoes variadas por parte do 

magistrado. 

A utilizagao da colaboragao sacrifica nobres valores preceituados na 

Constituigao Federal como a moral e a lealdade; o bem juridico visado pela delagao, 

a seguranga publica, nao apresenta melhorias significativas desde a adogao desse 

instituto no sistema juridico. O uso da colaboragao no nosso ordenamento e um 

paradoxo, pois ao mesmo tempo que o Codigo Penal Brasileiro preve a delagao 

premiada, qualifica o homicidio cometido a traigao em seu artigo 121, §2°, IV e a 

considera circunstancia agravante, tal fato prevendo-o no artigo 61 , II, c. 

A utilizagao da traigao benefica enseja o nascimento de testemunhos falsos e 

acusagoes inveridicas. O ato de beneficiar se sobressai sobre a educagao e 

manutengao da ordem social. 

O rompimento com os principios constitucionais feitos atraves da delagao, 

impoe uma posigao de desigualdade relacionado a sociedade ao estabelecer penas 

diferentes ao mesmo tipo criminal, ou seja, um tratamento diferenciado em relagao 

aos acusados de um mesmo evento criminoso. Este instituto fere tambem a 

sistematicidade juridica quando impede o conhecimento das provas apresentadas 

com o intuito de formular a defesa do delatado.e estimula a deslealdade, se opondo 

a confianga tao homenageada em varios institutos juridicos. 

O mecanismo em questao ao incentivar a deslealdade demonstra a 

vulnerabilidade e a ineficiencia do sistema de persecugao criminal. A utilizagao da 

delagao denota a posigao de hipossuficiencia do Estado, reconhecendo-se incapaz 

de solucionar os problemas relacionados a criminalidade. 

Por seu turno, a colaboragao premiada nao e um instituto benefico a 

sociedade, porque influencia a traigao, demonstra a ineficacia do Estado em 

combater a criminalidade, nao traz resultados positivos na diminuigao da violencia e 



57 

para o proprio reu-colaborador nao garante seguranga estando ele preso ou em 

liberdade. 

Diante do exposto, alcangaram-se os objetivos propostos, uma vez que a 

pesquisa desenvolveu-se atraves de uma estrutura logica, tendo sido adotados os 

metodos dedutivo e bibliografico. A mesma foi dividida em tres capitulos, no primeiro 

capitulo visou-se esbogar acerca dos principais particulares da delagao. No segundo 

capitulo abordou-se uma apreciagao minuciosa sobre a legislagao brasileira que 

abarca o mecanismo juridico em estudo. Finalmente no terceiro capitulo enfocou-se 

um debate doutrinario ocasionado pela instituigao da colaboragao premiada no 

ordenamento brasileiro. 

Destarte, e necessario que o Estado reconhega que o Direito por si so nao e 

responsavel pela solugao de todos os problemas que atingem a sociedade, e que a 

utilizagao de medidas emergenciais e malefica, pois passa por cima de limites ja 

estabelecidos. 

E necessario portanto, um redirecionamento a uma solidariedade social, 

garantindo os direitos individuals preceituados na Constituigao Federal com a 

melhoria da seguranga e o implemento de politicas publicas para combater o crime 

em todas as suas vertentes. 
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