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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o instituto da colaboração premiada como meio 
de investigação e obtenção de provas no combate às organizações criminosas, apresentando os 
requisitos legais para a celebração dos acordos, bem como apontando os principais pontos quem têm 
sido alvo de criticas por parte da doutrina. A Lei n°. 12.850/2013 regulamentou o instituto, que 
consiste na possibilidade de o agente infrator confessar sua participação nos delitos praticados e 
colaborar voluntariamente com as investigações, em troca de alguns benefícios penais, desde que 
das informações prestadas advenha algum dos resultados previstos na lei. Apesar de inúmeras 
críticas dirigidas à colaboração premiada, é inegável que ela tem sido um dos mecanismos mais 
importantes para o desmantelamento das organizações criminosas, especialmente aquelas 
envolvendo o ramo politico-empresarial brasileiro. O presente artigo foi concebido através do método 
de abordagem dedutivo, método de procedimento analítico e a técnica de pesquisa bibliográfica.  
Palavras-chave: Organização Criminosa. Colaboração Premiada. Lei 12.850/2013. Ministério 
Público. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A criminalidade é fenômeno presente em qualquer sociedade, combatido pelo 

Estado dentro das possibilidades presentes no ordenamento jurídico. Contudo, a 

criminalidade organizada causa uma maior preocupação e inquieta tanto a 

sociedade civil quanto as autoridades estatais, sobretudo pelo sofisticado modus 

operandi com o qual realizam suas empreitadas, ensejando um maior 

comprometimento do Estado na criação de mecanismos legais para seu combate, 

bem como uma atuação mais incisiva na repressão desses delitos. 

 A colaboração premiada é um dos mecanismos que mais vem sendo utilizado 

nas investigações relacionadas às infrações penais praticadas pelas denominadas 
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organizações criminosas. Regulamentado pela Lei 12.850/2013, o controverso 

instituto tem o objetivo de possibilitar que os infratores auxiliem as autoridades nas 

investigações, em troca de alguns benefícios penais. 

 O presente estudo tem como finalidade apresentar alguns aspetos gerais 

sobre as organizações criminosas e, principalmente, analisar detalhadamente o 

instituto da colaboração premiada, apresentando os requisitos para sua utilização 

como meio de investigação e obtenção de provas, e expondo os aspectos positivos 

e negativos do emprego desse mecanismo. 

    

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

  

 A Lei nº 12.850/2013, no § 1º do artigo 1º, conceitua organização criminosa: 

 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional.4 

 

  Como se pode observar, o texto legal disciplina elementos essenciais para a 

caracterização da organização criminosa, quais sejam, a associação de no mínimo 

quatro infratores, estrutura ordenada e divisão de tarefas, objetivo de obter qualquer 

vantagem e a prática de tipos penais cujas penas máximas sejam superiores a 

quatro anos, ou infrações de caráter transnacional.5 

 O primeiro critério estabelece o concurso necessário de no mínimo quatro 

agentes, o que diferencia a organização criminosa, por exemplo, dos tipos penais de 

associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal (três pessoas), e de 

associação para o tráfico, instituído pelo artigo 35 da Lei n° 11.343/2006 (duas 

pessoas). O segundo requisito pressupõe a existência de estrutura ordenada e 

divisão de tarefas. Necessário, portanto, que haja certa hierarquia, com cadeia de 

comando entre superiores e subordinados, bem como a distribuição de funções e 
                                                           
4 BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 15 ago. 2018.  
5 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 9-10. 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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obrigações entre os membros, o que difere a organização criminosa do concurso de 

agentes, para o qual não são necessários tais pressupostos. O fim precípuo deve 

ser a obtenção de vantagem de qualquer natureza, desde que o proveito tenha 

natureza ilícita.6 Para que reste configurada a organização criminosa, o dispositivo 

legal em comento disciplina como último requisito que o delito praticado possua 

pena máxima superior a quatro anos, ou se caracterize pela transnacionalidade. 

 Aos agentes membros de organização criminosa, ou seja, todo aquele que 

promovê-la, constituí-la, financiá-la ou integrá-la, o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 

comina pena de reclusão de três a oito anos e multa, além das penas das outras 

infrações penais praticadas.7   

 Além dos elementos essenciais expressos na norma regulamentadora, o 

crime organizado possui algumas características extrínsecas ao texto legal, que 

tornam essas verdadeiras instituições delituosas um fenômeno de difícil combate por 

parte do Estado.  

 Nesse contexto, um dos pontos mais relevantes é a acumulação de grande 

poderio econômico. Em geral, o crime organizado direciona suas atividades à prática 

de delitos que auferem a seus integrantes lucros extraordinários. Essa acumulação 

de riquezas possibilita que as organizações criminosas corrompam autoridades de 

todas as esferas do poder público, com o objetivo de obter informações privilegiadas 

e comprar a inércia do Estado no combate às infrações por elas praticadas.8 

 Outro traço que merece destaque é o elevado poder de intimidação, dirigido 

tanto aos integrantes da organização quanto às pessoas estranhas a ela, por meio 

de gravíssimas ameaças àqueles que ousem violar a lei do silencio imposta pelo 

crime organizado. Nesta seara, delatar a atuação de uma organização criminosa não 

é algo corriqueiro, diante do receio de atentados à vida tanto do delator, quanto de 

sua família.9  

                                                           
6 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 12-13.  
7 BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 15 ago. 2018.  
8 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime Organizado: Procedimento Probatório. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 15-16. 
9 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime Organizado: Procedimento Probatório. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 17. 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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 Como visto, o crime organizado dispõe de mecanismos que possibilitam a sua 

atuação com certa margem de tranquilidade,10 impondo, dessa forma, uma atuação 

mais incisiva, organizada e efetiva das autoridades estatais ainda não corrompidas. 

Nesse contexto, a Lei n° 12.850/2013 buscou municiar o Estado com mecanismos 

mais eficientes para o combate das organizações criminosas, entre os quais, a 

colaboração premiada, que possibilita às autoridades contrapor a intimidação 

imposta pelas organizações aos potencias delatores, conferindo-lhes a possibilidade 

de obter diversos benefícios penais, caso decidam contribuir com as investigações. 

 

3 A COLABORAÇÃO PREMIADA E A LEI 12.850/2013 

  

 A colaboração premiada, também comumente conhecida como delação 

premiada, é um dos mecanismos presentes na legislação brasileira, como meio de 

investigação e de angariação de prova, que tem como finalidade precípua o combate 

à prática criminosa, especialmente do crime organizado.  

 Renato Brasileiro de Lima conceitua o referido instituto: 

 

Espécie do direito premial, a colaboração premiada pode ser conceituada 
como uma técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou 
partícipe da infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato 
delituoso, fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal 
informações objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos 
previstos em lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal.11 

 

 A possibilidade de que um agente infrator possa colaborar com as 

autoridades e, em troca, perceber alguns benefícios, não é novidade no 

ordenamento jurídico brasileiro. A colaboração premiada já encontrava previsão 

legal muito antes do advento da Lei n° 12.850/2013, contudo, sem a mesma 

polemização que adquiriu o instituto pós-previsão na norma supracitada. 

 A Lei n° 8.072 (crimes hediondos), já em 1990, previu a possibilidade de 

delação para o crime de extorsão mediante sequestro. Em 1996, uma alteração no 

mesmo dispositivo incluiu a colaboração também para o crime de associação 

                                                           
10 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime Organizado: Procedimento Probatório. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 17-18. 
11 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
1.024. 
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criminosa. A Lei de Tóxicos, sancionada em 2006, igualmente abarcou a viabilidade 

de delação para os crimes envolvendo tráfico de entorpecentes. Além desses 

dispositivos, o referido instituto está previsto nas normas que tratam dos crimes 

contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro nacional, da proteção de 

testemunhas, além da Convenção de Palermo, aprovada pelo Congresso Nacional 

em 2004.12  

 No entanto, até 2013, segundo Jonas Almeida e Ênio Oliveira Filho: 

 

[...] sempre houve um vácuo legislativo com relação a esta previsão legal, já 
que não se tinha uma sistemática que explicasse o que seria a denúncia, de 
qual forma deveria ser feita, quem teria a legitimidade para propositura ou 
fechamento do acordo, e se seria necessário um resultado efetivo ou não 
para o oferecimento do prêmio.13   

 

 Foi com a Lei 12.850/2013 que o instituto teve um regramento mais bem 

definido, distinguindo-se das demais previsões legais, especialmente pela 

possibilidade de negociação dos termos da cooperação entre as partes, quais 

sejam, Ministério Público ou Delegado de Polícia e acusado.14  

O instituto ganhou elevado destaque nos últimos anos, sobretudo pela sua 

constante utilização nas investigações de corrupção envolvendo organizações 

criminosas, bem como pela enorme exposição midiática da operação Lava Jato, na 

qual o Ministério Público Federal e a Justiça Federal tem se socorrido da 

colaboração premiada como um eficiente suporte de investigação e obtenção de 

provas para o desmantelamento da criminalidade no âmbito político-empresarial.15 

 

 

                                                           
12 RAMOS, Leandro Ferreira. A colaboração premiada no direito penal brasileiro. Disponível em: 
<https://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj053370.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2018. p. 2-5. 
13 ALMEIDA, Jonas Reggiori; OLIVEIRA FILHO, Ênio Walcácer de. A evolução da colaboração 
premiada na legislação nacional e no direito comparado. Revista Vertentes do Direito. Revista da 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, v.4, nº.1, p.22-41. Jul. 2017. Disponível em: <https: 
//sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2917>. Acesso em: 15 ago. 2018. p. 31. 
14 LENZA, Pedro (Coord).  Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 571. 
15 ALMEIDA, Jonas Reggiori; OLIVEIRA FILHO, Ênio Walcácer de. A evolução da colaboração 
premiada na legislação nacional e no direito comparado. Revista Vertentes do Direito. Revista da 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, v.4, nº.1, p.22-41. Jul. 2017. Disponível em: <https: 
//sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2917>. Acesso em: 15 ago. 2018. p. 24. 

https://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj053370.pdf
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4 REQUISITOS LEGAIS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE 

COLABORAÇÃO 

  

A celebração do acordo de colaboração pressupõe a obediência de diversos 

requisitos, indispensáveis para a sua validade. Disciplina a Lei nº 12.850/2013, em 

seu Artigo 4º: 

 

Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada.16 

 

Como se pode observar pela leitura do dispositivo citado, o legislador 

ordinário estabeleceu como pressupostos fundamentais a voluntariedade e a 

eficácia da colaboração. 

O requisito da voluntariedade pressupõe a necessidade de que o colaborador 

não seja compelido a delatar seus companheiros criminosos. Nesse ponto, merece 

destaque a necessidade de gravação em áudio e vídeo dos atos em que o delator 

relata os fatos, possibilitando assim que o magistrado avalie a voluntariedade do 

acordo. Diante da impossibilidade de autoincriminação, somente com a renúncia 

espontânea do acusado ao direito de se manter em silêncio, na presença de 

advogado, é que a colaboração poderá ter um desenvolvimento válido. A renúncia 

ao direito de não se auto incriminar pode ser objeto de retratação, o que impossibilita 

a utilização das provas produzidas exclusivamente em desfavor do delator.17  

                                                           
16 BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 15 ago. 2018.  
17 LENZA, Pedro (Coord).  Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 571. 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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Para que a colaboração possa preencher o pressuposto indispensável da 

eficácia, das informações que o colaborador voluntariamente prestar às autoridades, 

deve advir ao menos um dos resultados apontados nos incisos I à V do Artigo 4º do 

dispositivo legal acima citado.18 

 O colaborador somente fará jus aos benefícios do acordo se confessar sua 

participação na atividade criminosa e fornecer informações objetivamente eficazes 

para a elucidação de fatos que as autoridades estatais não tinham prévio 

conhecimento, permitindo a identificação dos demais criminosos da organização, 

recuperação das vantagens do delito, revelação da estrutura funcional do grupo 

infrator, prevenção da prática de novas infrações, bem como auxiliar efetivamente da 

libertação de eventual vítima, com sua integridade física preservada.19 Além disso, 

devem ser analisadas, para a concessão dos benefícios, a personalidade do 

colaborador e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão do delito 

praticado.20 

 A negociação dos termos e a celebração do acordo de colaboração se dão 

entre as partes, ou seja, o delator confesso e o Ministério Público, ou mesmo com as 

polícias judiciárias21, ainda na fase de investigação preliminar, com autorização do 

Órgão Ministerial. Em ambos os casos, é sempre necessária a participação do 

defensor do colaborador e homologação do juiz.22 

 O termo do acordo deve conter relatório discriminado das declarações do 

colaborador, os resultados almejados, as condições da proposta do Ministério 

Público ou Delegado de Polícia, as declarações de aceitação dos termos do acordo 

                                                           
18 LENZA, Pedro (Coord).  Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 571. 
19 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
1.025. 
20 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 35. 
21 O STF decidiu, no julgamento da ADI 5508, que os Delegados de Polícia podem firmar acordos de 
colaboração premiada. A decisão ocorreu em 20 de agosto de 2018. Por maioria de votos, o plenário 
entendeu que a formulação de proposta de colaboração pela autoridade policial não interfere na 
atribuição constitucional do Ministério Público de ser titular da ação penal e decidir sobre o 
oferecimento da denúncia. 
22 ALMEIDA, Jonas Reggiori; OLIVEIRA FILHO, Ênio Walcácer de. A evolução da colaboração 
premiada na legislação nacional e no direito comparado. Revista Vertentes do Direito. Revista da 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, v.4, nº.1, p.22-41. Jul. 2017. Disponível em: <https://sist 
emas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2917>. Acesso em: 15 ago. 2018. p. 24-25. 
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pelo delator e seu defensor e a assinatura dos envolvidos.23 Em relação às 

condições da proposta, é nos termos do acordo, que será submetido à posterior 

homologação do magistrado, que deverá constar a indicação especifica do benefício 

que fará jus o colaborador, na hipótese de a delação atingir o requisito da eficácia.24 

 O pedido para homologação do acordo deve ser distribuído sigilosamente ao 

magistrado, o qual analisará apenas a regularidade, legalidade e voluntariedade do 

ajuste firmado entre as partes. Caso necessário, o juiz ouvirá o colaborador, 

devendo decidir em 48 horas sobre a homologação. Uma vez homologado, o prazo 

para oferecimento da denúncia ou o próprio processo, caso já recebida a peça 

acusatória, bem como o decurso da prescrição, em relação ao colaborador, poderão 

ser suspensos por até seis meses, prorrogável por igual período, até que sejam 

cumpridas as medidas acordadas.25 

 O magistrado não pode participar nas negociações referentes ao acordo de 

colaboração. Sua função se reserva unicamente a homologá-lo ou não, com a 

finalidade de manter a imparcialidade do juízo.26 

 As declarações do colaborador não podem ser fator exclusivo para a prolação 

de sentença condenatória contra os delatados. A colaboração premiada deve 

funcionar como espécie de roteiro para a descoberta de novas provas, que 

confirmem os fatos delatados pelo cooperador. Necessário, portanto, a corroboração 

das afirmações com outros elementos de prova produzidos.27  

Quanto maior a quantidade e a relevância das informações prestadas pelo 

delator, bem como seu grau de eficiência para o desmantelamento da organização 

criminosa, maiores serão os benefícios concedidos.28  

                                                           
23 LENZA, Pedro (Coord).  Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 572. 
24 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
1.050-1.051. 
25 LENZA, Pedro (Coord).  Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 572. 
26 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
1.050-1.056 
27 ALMEIDA, Jonas Reggiori; OLIVEIRA FILHO, Ênio Walcácer de. A evolução da colaboração 
premiada na legislação nacional e no direito comparado. Revista Vertentes do Direito. Revista da 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, v.4, nº.1, p.22-41. Jul. 2017. Disponível em: <https: 
//sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2917>. Acesso em: 15 ago. 2018. p. 28. 
28 ALMEIDA, Jonas Reggiori; OLIVEIRA FILHO, Ênio Walcácer de. A evolução da colaboração 
premiada na legislação nacional e no direito comparado. Revista Vertentes do Direito. Revista da 
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 Diante da confirmação dos resultados pretendidos com a celebração do 

acordo e preenchidos os demais requisitos, o juiz concederá os benefícios na 

sentença. As principais benesses são a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, redução da pena em até 2/3 (dois terços) ou o perdão 

judicial.29 

 Além disso, se o colaborador não for o líder da organização criminosa, ou for 

o primeiro a prestar a efetiva colaboração, poderá o Ministério Público deixar de 

oferecer a denúncia. Se a colaboração for posterior à sentença condenatória, a pena 

poderá ser reduzida até a metade ou ser possibilitada a progressão de regime de 

cumprimento de pena ao delator.30  

    

5 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

Como já mencionado, a colaboração premiada é um instituto polêmico que 

tem ensejado críticas da doutrina por vários aspectos a ele inerentes, mas também 

tem sido alvo de elogios, em virtude da sua eficácia no combate ao crime 

organizado. Diante disso, torna-se prudente ponderar os aspectos positivos e 

negativos do instituto, para que ao final desse estudo seja possível uma análise mais 

racional e conclusiva sobre a colaboração premiada.  

Alguns autores sustentam que a colaboração premiada é estimulo ao infrator 

para trair seus comparsas, premiando-se a deslealdade para suprir a incompetência 

estatal no cumprimento de sua obrigação institucional de combate ao crime, fato que 

não pode ser instigado, em decorrência da ética e da moralidade. Contudo, é 

evidente que essa “traição” não pode ser rotulada pela imoralidade ou ausência de 

eticidade (a não ser pelos próprios criminosos), uma vez que o delator age contra o 

delito e em favor da sociedade.31 

                                                                                                                                                                                     
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, v.4, nº.1, p.22-41. Jul. 2017. Disponível em: <https: 
//sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2917>. Acesso em: 15 ago. 2018. p. 29. 
29 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
1.057 
30 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 41-42. 
31 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 58-59. 
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Asseveram críticos do instituto que as informações oriundas de deslealdade 

carecem de credibilidade, uma vez que, pela própria origem, há grande 

probabilidade de não serem verdadeiras. Contudo, o artigo 4º da Lei 12.850/2013, 

em seu § 4º, disciplina que o colaborador tem o compromisso de dizer a verdade, 

sob pena de incidir na infração prevista no artigo 19 do mesmo dispositivo, qual seja, 

a imputação falsa de crime à inocente ou a prestação de informações que sabe ser 

inverídica.32 Vale lembrar a necessidade de que a delação alcance os efeitos legais 

já referidos, bem como a imperativa corroboração dos fatos delatados com outras 

provas produzidas, o que, sem dúvida, não seria possível com informações falsas. 

Além disso, se questiona se há violação ao princípio da proporcionalidade, 

uma vez que praticantes de um mesmo fato delituoso podem incidir em penas 

totalmente diversas. Nesse ponto, deve-se considerar o pressuposto constitucional 

da individualização da pena. De acordo com tal princípio, é necessário analisar as 

condições subjetivas de cada criminoso para se chegar à pena. Desse modo, é 

plausível que aquele que colabora com o Estado e reconhece seu erro, seja 

reprimido de forma mais amena que os demais.33  

Censura ainda mais relevante ao instituto diz respeito à violação do 

pressuposto fundamental da jurisdição. O Ministério Público e as policias judiciárias 

são órgãos desprovidos de pretensão punitiva. Tal prerrogativa é exclusiva do Poder 

Judiciário, detentor do jus puniendi estatal. Nesse contexto, a estipulação de 

penalidades por órgãos que não detém o direito de punir, embora necessário o crivo 

do magistrado, mitiga o livre convencimento do juízo na sentença condenatória. Com 

isso, o processo penal em si acaba se transformando em mero apêndice da fase 

pré-processual, onde geralmente são celebrados os acordos.34  

Outro aspecto que merece destaque é que algumas prisões cautelares de 

integrantes de organizações criminosas, muitas vezes abusivas, aparentam ser 

espécie de coação com o objetivo de persuadir os encarcerados a firmar acordos de 

                                                           
32 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 58-59. 
33 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 58-60. 
34 MELO, Valber. Colaboração premiada pode partir do réu  e independe de acordo judicial com 
MP. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-mai-14/valber-melo-colaboracao-premiada-
independe-acordo-judicial > Acesso em: 07 set.  2018. p.3 
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colaboração. O acusado, nesses casos, fica a mercê de um dilema: aguarda 

passivamente no cárcere o desenrolar do processo criminal, em estrita dependência 

da morosidade do Poder Judiciário, ou opta pelo caminho mais ágil, confessando o 

delito e delatando os demais envolvidos, tornando-se candidato iminente aos 

benefícios legais da colaboração premiada. Nesse contexto, o acordo celebrado 

nessas condições, sem passar pelo filtro de garantias constitucionais do processo 

penal, pode macular de forma irreversível não só o sistema acusatório vigente, mas 

também se distanciar do eixo democrático no qual vivemos,35 além de colocar em 

dúvida um dos pressupostos fundamentais da colaboração: a voluntariedade. 

 Em que pese a relevância dos argumentos utilizados pelos críticos do 

instituto, não se pode marginalizar o fato de que a sua utilização vem sendo 

fundamental no combate às organizações criminosas. A colaboração premiada é 

instrumento que permite às autoridades estatais penetrar em um mundo invisível e 

de acesso quase impossível, diante do sofisticado modus operandi do crime 

organizado e das limitações materiais de instrumentos de investigação no Brasil.36   

  

6 ANÁLISE DE CASO: A POLÊMICA DELAÇÃO DE JOESLEY BATISTA  

  

 Uma das colaborações premiadas mais emblemáticas foi realizada por 

Joesley Batista, proprietário da empresa JBS, com a Procuradoria Geral da 

República. A empresa já vinha sendo alvo de investigações desde janeiro de 2017. 

Joesley Batista procurou o Ministério Público da União em março do mesmo ano, 

com o objetivo de colaborar com as investigações e, em troca, receber algum dos 

benefícios penais previstos na Lei nº 12.850/2013.37 

 O acordo de colaboração foi celebrado e homologado no Supremo Tribunal 

Federal em maio de 2017. Os benefícios propostos pelo Ministério Público foram o 
                                                           
35 DO VALE, Juliano Keller; GARCIA, Marcos Leite. A lógica perversa da colaboração premiada no 
processo penal brasileiro: por que (ainda) é necessário falar sobre o garantismo de Ferrajuli?. 
Revista de Direito Penal, Processo Penal e Constituição,  Maranhão, v. 3, nº. 2, p. 181-197. 
Jul/Dez. 2017. Disponível em: <http://www.indexlaw.org/index.php/direitopenal/article/view/3743> 
Acesso em: 07 set. 2018. p. 193-195. 
36 GLATT, Rachel. A efetividade do instituto da colaboração premiada no combate às 
organizações criminosas. 85 p. Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção de 
título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro, 2015. p. 33-63. 
37 CASTRO, José Roberto. A cronologia do caso JBS: pressão, delação e questionamentos. 
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-
press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos>. Acesso em: 07 set. 2018. 

http://www.indexlaw.org/index.php/direitopenal/article/view/3743
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
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não oferecimento de denúncia contra o colaborador pelos crimes praticados e, no 

caso de já haver processo em andamento, a concessão de perdão judicial. Em 

contrapartida, o empresário comprometeu-se a pagar multa no valor de cento e dez 

milhões de reais. Além disso, o acordo previa diversas motivações que poderiam 

levar a sua rescisão, entre os quais, a omissão de fatos ou pessoas, a recusa de 

prestar informação ou de entregar documentos ou qualquer outro meio de prova 

requisitados pelos investigadores.38 

 A referida colaboração talvez tenha sido a que recebeu mais críticas dentre 

aquelas já celebradas, em virtude dos benefícios concedidos ao delator. O 

empresário confessou a prática de inúmeros crimes, contudo, recebeu imunidade 

total e autorizações para fixar residência nos Estados Unidos e seguir no comando 

da JBS. Nesta seara, segundo os críticos, as benesses concedidas extrapolaram 

qualquer limite de proporcionalidade. A Procuradoria Geral da República, por outro 

lado, afirmou que os benefícios são compatíveis com a relevância das informações 

prestadas, que possibilitaram o acesso a provas consistentes de pagamento de 

propina a aproximadamente mil e oitocentos políticos.39 O referido acordo de 

colaboração levou à investigação das condutas de figuras centrais do alto escalão 

da política nacional, dentre os quais o atual Presidente da República, Ministros de 

Estado e um dos Senadores mais influentes do Congresso Nacional (Aécio Neves). 

 Contudo, a Procuradoria Geral da República requereu ao STF, em setembro 

de 2017, a rescisão do aludido acordo de colaboração, sob o fundamento de que 

houve omissão de informações e o cometimento de crimes durante as investigações. 

Segundo a PGR, executivos da JBS, entre eles o delator, venderam ações da 

empresa e compraram moeda estrangeira, aproveitando-se do impacto que a 

delação premiada causou ao mercado financeiro. Além disso, foram descobertos no 

material entregue pelo delator áudios que supostamente comprovam o pagamento 

                                                           
38 BRASIL. Ministério Público Federal: Procuradoria Geral da República. Termo de Acordo de 
Colaboração Premiada (Joesley Batista). Brasília: mai. 2017. Disponível em: < 
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/conheca-na-integra-as-condicoes-do-acordo-de-
delacao-de-joesley-e-outros-executivos-da-jbs-4qnq70ub7qt0y3zqrga7uy46l/> Acesso em: 07 set. 
2018. p. 1-13. 
39 CASTRO, José Roberto. A cronologia do caso JBS: pressão, delação e questionamentos. 
Disponível em: < https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-
press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos>. Acesso em: 07 set. 2018. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/conheca-na-integra-as-condicoes-do-acordo-de-delacao-de-joesley-e-outros-executivos-da-jbs-4qnq70ub7qt0y3zqrga7uy46l/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/conheca-na-integra-as-condicoes-do-acordo-de-delacao-de-joesley-e-outros-executivos-da-jbs-4qnq70ub7qt0y3zqrga7uy46l/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
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de propina a um Procurador do Ministério Público Federal, para a obtenção de 

informações privilegiadas.40 

 Segundo Victor Gabriel Rodriguez, o pedido de rescisão, com os fundamentos 

apresentados, não parece ser honesta e distancia-se da razoabilidade. Assevera o 

autor que as informações prestadas pelo colaborador foram fundamentais para as 

investigações e para a descoberta de inúmeros ilícitos praticados, auxiliando 

diretamente na persecução penal de diversos criminosos do âmbito politico-

empresarial. Ainda segundo o jurista, o caminho mais razoável não seria a rescisão 

total do negócio (colaboração) pactuado, uma vez que o mesmo foi, em linhas 

gerais, plenamente eficaz para os anseios do Ministério Público. A melhor decisão 

seria, em prol da efetividade do instituto da colaboração premiada, a manutenção 

dos benefícios ao delator, sem prejuízo de eventual condenação pelas infrações 

cometidas para além do pactuado na colaboração.41 

 Nesse sentido, caberá ao STF, em julgamento ainda pendente,42 sopesar a 

efetividade da colaboração com as alegações que fundamentam o pedido de 

rescisão, decidindo sobre a validade ou não do acordo firmado. Tal decisão, sem 

duvidas, será um marco a ser considerado para futuras delações. 

 

7 CONCLUSÃO  

 

 Diante do exposto, é possível constatar que a criminalidade organizada, em 

especial aquela empreendida no âmbito político-empresarial, fez com que o Estado 

Brasileiro buscasse mecanismos mais eficientes para o desmantelamento dessas 

organizações. Ante o sofisticado modo de ação dessas verdadeiras instituições do 

crime, a Lei n° 12.850/2013 instituiu a colaboração premiada, como meio de 

investigação e obtenção de provas. Embora já existente no ordenamento jurídico 

                                                           
40 CASTRO, José Roberto. A cronologia do caso JBS: pressão, delação e questionamentos. 
Disponível em: < https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-
press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos>. Acesso em: 07 set. 2018. 
41 RODRIGUEZ, Victor Gabriel. A rescisão de Joesley: o primeiro erro da delação premiada. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jul-24/victor-rodriguez-rescisao-joesley-primeiro-erro-
delacao#author> Acesso em: 07 set. 2018. 
42 CASTRO, José Roberto. A cronologia do caso JBS: pressão, delação e questionamentos. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-

press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos>. Acesso em: 07 set. 2018. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
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com outros contornos, foi a partir desse dispositivo legal que o instituto ganhou 

notoriedade, em virtude da sua constante utilização nas investigações criminais. 

 A colaboração premiada tem o condão de possibilitar ao infrator, membro de 

organização criminosa, que reconheça o seu erro e colabore com as investigações. 

Se preenchidos os requisitos legais da lei supracitada, fará jus a alguns benefícios 

penais, já acordados no termo de colaboração, firmado entre o Ministério Público ou 

Delegado de Polícia e o delator. 

 O referido instituto vem sendo duramente criticado pela doutrina, em certos 

pontos, a nosso ver, com plausibilidade. Dentre as principais críticas, merecem 

destaque a violação ao pressuposto fundamental da jurisdição, através da 

cominação de penas por órgãos desprovidos de pretensão punitiva, bem como a 

coação exercida pelas prisões cautelares, muitas vezes arbitrárias, com objetivo de 

persuadir os encarcerados a colaborar, colocando em questionamento a 

voluntariedade de alguns acordos firmados. 

 Por outro lado, é inegável que a colaboração premiada é um mecanismo 

verdadeiramente eficaz para o desmantelamento das organizações criminosas, 

possibilitando às autoridades penetrar no mundo quase invisível do crime 

institucionalizado, graças às informações prestadas pelo colaborador. Os cofres 

públicos, maiores alvos da criminalidade politico-empresarial, ficam 

consequentemente mais protegidos, o que, sem dúvida, beneficia toda a sociedade 

brasileira.  
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