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RESUMO 

A investigagao criminal, como fase pre-processual da persecugao penal e de 

atribuicao da Policia Judiciaria, materializa-se por meio do inquerito policial e do 

termo circunstanciado. Esses dois procedimentos possuem normas e formas 

proprias, dai porque se criou uma divergencia doutrinaria quanto a instauracao do 

respectivo procedimento, nos crimes de agao penal publica condicionada a 

representacao do ofendido. Dessa forma, o objetivo consistiu em demonstrar a 

necessidade de representagao do ofendido para a instauracao de inquerito policial e 

lavratura do termo circunstanciado. Para tanto, procedeu-se a uma pesquisa 

bibliografica, utilizando-se o metodo de interpretagao sistematica das leis. Com a 

pesquisa, obtiveram-se os seguintes resultados: para se instaurar inquerito ou lavrar 

termo circunstanciado, nos crimes de agao publica condicionada, deve haver 

representagao do ofendido; instaurando-se inquerito ou lavrando-se o termo sem 

essa representagao, havera constrangimento ilegal, autorizando mandado de 

seguranga, para a vitima, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habeas corpus, para o autor do fato; o prazo para a 

representagao e de seis meses, contado do conhecimento da autoria; a 

representagao e um direito subjetivo publico, devendo ser respeitado pela autoridade 

policial; havendo representagao na Delegacia, nao ha obice a composigao civil dos 

danos, no Juizado Especial, dada a possibilidade de renuncia do ofendido. Conclui-

se, assim, que nao se pode instaurar o respectivo procedimento policial sem a 

representagao do ofendido. 

Palavras-chave: Inquerito policial e termo circunstanciado. Agao publica 

condicionada. Instauragao. Necessidade de representagao do ofendido. 
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INTRODUQAO 

Neste trabalho sera discutida a necessidade de representagao do ofendido, 

nos crimes de agao publica condicionada, para a instauragao de inquerito policial e 

lavratura do termo circunstanciado, procedimento esse previsto para os crimes de 

menor potencial ofensivo. 

A problematica consiste em saber se a autoridade policial podera instaurar 

inquerito ou lavrar termo circunstanciado nos crimes de agao publica condicionada, 

independentemente da representagao do ofendido. 

Tal questao e por demais importante, tanto no campo pratico, quanto no 

aspecto teorico. Neste, tem-se discutido se a representagao do ofendido, no caso de 

termo circunstanciado, tern ou nao o mesmo regramento normativo previsto para o 

inquerito policial. 

No aspecto pratico, o trabalho abre a discussao sobre a celeridade e 

economia processuais, no caso de nao-instauragao do respectivo procedimento 

policial, por falta de representagao do ofendido. 

Dessa forma, o objetivo geral do trabalho e demonstrar a necessidade de 

representagao do ofendido ou do seu representante legal para a instauragao de 

inquerito policial e lavratura do termo circunstanciado quando se tratar de crime de 

agao penal publica condicionada. 

Por sua vez, constituem objetivos especificos identificar a natureza juridica 

e o fundamento legal da representagao do ofendido; comentar os aspectos positivos 

e negativos da nao-instauragao do procedimento policial, por falta de representagao 

do ofendido; discorrer sobre os efeitos da instauragao do procedimento policial, 

quando nao houver a representagao do ofendido. 

Para tanto, utilizou-se inicialmente da pesquisa bibliografica, com consultas 

a obras doutrinarias e jurisprudencias, alem de consulta a artigos juridicos 

disponiveis na rede mundial de computadores - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet. No material coletado, 

aplicou-se os metodos analitico-sintetico, comparativo e exegetico-juridico visando 

entender a ratione legis da representagao do ofendido. 

O trabalho esta dividido em tres capitulos. No primeiro capitulo, tem-se uma 

breve revisao da literatura juridica, no tocante aos conceitos empregados nos 
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capitulos seguintes do texto. Neste capitulo, serao abordados breves aspectos sobre 

a persecugao penal estatal, os orgaos responsaveis por tal atividade (Policia 

Judiciaria e Ministerio Publico), bem como os instruments e procedimentos 

inerentes a tais orgaos (inquerito, termo circunstanciado e agao penal). 

No capitulo segundo, aborda-se o instituto processual da representagao do 

utendido, com enfoque para o seu conceito, fundamento e natureza juridica, forma, 

legitimidade e destinatario. £ tragado ainda um paralelo entre a noticia da infragao 

penal e a representagao, mostrando seus pontos distintivos. Nesse capitulo, e 

tambem abordado o prazo para a representagao, e alguns aspectos sobre renuncia 

e retratagao da representagao. 

No ultimo capitulo, abre-se a discussao sobre as particularidades da 

ausencia de representagao do ofendido, na Delegacia, hipotese em que se analisa a 

possibilidade de nao-instauragao do inquerito e de nao-lavratura do termo 

circunstanciado. Ha tambem alguns comentarios sobre os aspectos positivos e 

negativos dessa nao-instauragao de inquerito e nao-lavratura de termo 

circunstanciado. 

Ainda nesse capitulo, enfoca-se os efeitos juridicos da instauragao do 

procedimento policial, sem a representagao do ofendido, e sua repercussao para a 

autoridade policial, para o ofendido e para o autor do crime. 



CAPlTULO 1 O ESTADO E A PERSECUQAO PENAL 

A partir do momento em que passou a conviver em sociedade, o homem 

criou diversas normas e convengoes, impondo punigao aos transgressores, visando 

um nivel razoavel de normalidade para tal convivencia. 

A nogao de criminalidade e crime e, pois, fruto de convengoes humanas. 

Pode-se dizer que o crime e a criminalidade nasceram com o ser humano, com sua 

organizacao social. 

No entanto, desde os primordios tem-se buscado uma medida para a 

conduta humana desviante das regras estabelecidas, com o fim de punir os 

infratores. Para tanto, definiu-se quais condutas seriam consideradas crimes e como 

seriam punidos os infratores. 

Uma das primeiras formas de represalias que se tern noticia foi a vinganga 

privada, em que as leis e os costumes entao vigentes autorizavam a vitima ou seus 

familiares a punirem o delinquente na mesma proporgao do seu ato. Prevalecia a 

maxima do "olho por olho, dente por dente", ainda vigente em pleno Seculo XXI em 

muitos Estados nao-ocidentais. 

O Estado moderno, entretanto, passou por diversas transformagoes 

conceituais, chegando-se a organizagao politica contemporanea em que nao mais 

se admite a vinganga privada ou a justiga com as proprias maos. 

No Estado moderno predomina a denominada fase "vinganga publica" ou 

justiga publica, em que somente o Estado tern o direito de punirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ius puniendi), 

consistente no direito material ou substantivo, previsto no Codigo Penal e leis 

especiais correlatas. 
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No ordenamento juridico brasileiro configura crime fazer justiga pelas 

proprias maos, embora a pretensao seja legitima. Sao os tipos penais dos arts. 345 

e 346, do Codigo Penal. 

O Estado moderno, detentor soberano dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ius puniendi, para fazer valer esse 

direito, avocou para si o ius persequendi ou direito de agao, consistente no direito 

formal ou adjetivo, previsto no Codigo de Processo Penal e leis especiais correlatas. 

A atuagao do Estado na punigao dos infratores de suas normas, no entanto, 

nao ocorre de forma arbitraria e indiscriminada, sendo consagrado na Constituigao 

Federal de 1988 os principios basilares de tal atuagao, destacando-se os principios 

da reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege) e do devido processo legal. E 

o que reza o art. 5°, XXXIX e LIV, da Constituigao Federal de 1988. 

A simples pratica de uma infragao penal nao autoriza, portanto, a punigao. 

E o processo, pois, o instrumento de que se vale o Estado para saber qual a pena a 

ser aplicada, a dosimetria da pena e ate mesmo a absolvigao do acusado, se for o 

caso. 

Para tanto, o Estado vale-se de orgaos (Ministerio Publico e Policia 

Judiciaria, como regra), criados com a finalidade de dar impulso a persecugao penal. 

Ismar Estulano Garcia (2004, p. 4) afirma que a persecugao penal divide-se 

em duas partes: investigagao e agao. No seu dizer, a investigagao constitui a 

primeira fase, destinada a colher dados da ocorrencia delituosa, sendo exercida pela 

Policia Judiciaria. A segunda fase, a agao, a cargo do Ministerio Publico, tern por 

objetivo pedir ao Estado-juiz a instauragao de Processo e a punigao do infrator. 

Para Hely Lopes Meirelles (2002, p. 126), o Estado e dotado de poderes 

politicos ou Poderes de Estado (Legislative Executivo e Judiciario) e poderes 
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administrativos (secundarios, da administragao publica), destacando-se dentre estes 

o poder de policia administrativa. 

Ainda segundo Meirelles (2002, p. 127), "Poder de Policia e a faculdade de 

que dispoe a Administragao Publica para condicionar e restringir o uso e gozo de 

bens, atividades e direitos individual's, em beneficio da coletividade ou do proprio 

Estado". 

Mais adiante, distinguindo a policia administrativa da policia judiciaria e da 

policia de manutengao da ordem, afirma que a primeira incide sobre os bens, direitos 

e atividades, ao passo que as outras atuam sobre as pessoas, individualmente ou 

indiscriminadamente. 

Desse modo, a instituigaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA policia nao se confunde com o poder inerente a 

administragao do Estado (poder de policia). Essa distingao tambem e abordada pelo 

constitucionalista Jose Afonso da Silva (2003, p. 754) ao afirmar que a policia se 

distingue em administrativa e de seguranga, e que esta compreende a policia 

ostensiva e a policia judiciaria. Declinando os tragos distintivos entre as duas 

policias, Jose Afonso da Silva (op. cit) assim assevera: 

A policia administrativa tern 'por objeto as limitagoes impostas a 
bens juridicos individuais' (liberdade e propriedade). A policia de 
seguranga que, em sentido estrito, e a policia ostensiva tern por 
objetivo a preservagao da ordem publica e, pois, 'as medidas 
preventivas que em sua prudencia julga necessarias para evitar o 
dano ou o perigo para as pessoas'. 

Dada a impossibilidade de evitar o crime, surge a necessidade da existencia 

de um sistema que apure os fatos delituosos e cuide da perseguigao aos seus 

agentes. Para o funcionamento de tal sistema foi criada, entao, a policia judiciaria. 
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1.1 Policia judiciaria 

A Policia Judiciaria e o orgao integrante da seguranga publica, responsavel 

pela apuragao das infragoes penais e identificacao de sua autoria, fornecendo 

subsidios ao Ministerio Publico, dono da agao penal, pleitear a pretensao punitiva do 

Estado. "Cabe a ela a consecugao do primeiro momento da atividade repressiva do 

Estado" (CAPEZ, 2004: 67). 

A Policia Judiciaria tern como objetivo as atividades de investigagao. 
de apuragao das infragoes penais e de indicagao de sua autoria, a 
fim de fornecer os elementos necessarios ao Ministerio Publico, em 
sua fungao repressiva das condutas criminosas, por via da agao 
penal publica. (SILVA, 2003: 754-5). 

A Policia Judiciaria brasileira subdivide-se em policia federal e policia civil, 

conforme a natureza do objeto juridico (bem juridico) protegido pelo direito penal 

material, bem como pelo ente federativo (Uniao ou Estados) ao qual a policia esteja 

vinculada. 

Assim, segundo a propria Constituigao Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 

144, a Policia Federal cabera exercer, com exclusividade, as fungoes de policia 

judiciaria da Uniao, ficando as policias civis com as fungoes de policia judiciaria e de 

apuragao de infragoes penais, exceto as militares e as de atribuigao da Policia 

Federal. 

1.1.1 Investigagao criminal 

No dizer de Garcia (2004, p. 6), a Policia Judiciaria e o orgao auxiliar da 

Justiga. Tern por finalidade investigar as ocorrencias delituosas, fornecendo ao 

Ministerio Publico os elementos que permitam a propositura da agao penal. 
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A Investigagao criminal, portanto, e o objeto de trabalho da Policia 

Judiciaria. E atividade destinada a preparar a agao penal. Preocupa-se com o 

esclarecimento do fato delituoso e a descoberta da autoria, visando fornecer ao 

Ministerio Publico os dados necessarios para formular a denuncia. 

Segundo a melhor doutrina, a investigagao pode ser classificada quanto aos 

orgaos que a executam e quanto ao objeto. Quanto aos orgaos, pode a investigagao 

ser administrativa, legislativa e judiciaria. A investigagao administrativa, por sua vez, 

subdivide-se em administrativa propriamente dita e policial, conforme seja 

desenvolvida pela Policia Judiciaria ou outras autoridades administrativas (Garcia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

idibem). 

Quanto ao objeto, a investigagao pode ser criminologica e criminalistica. 

Investigagao criminalistica e a realizada pela Policia Judiciaria, tendo resultado 

pratico, qual seja, a apuragao de fato criminoso e identificagao de sua autoria. Por 

sua vez, a investigagao criminologica fica a cargo dos estudiosos, tendo resultado 

teorico, consubstanciando-se na ciencia denominada criminologia. 

A investigagao criminal, portanto, e atribuigao da Policia Judiciaria. O 

resultado da investigagao e materializado, em regra, no procedimento policial 

denominado inquerito policial. 

Com a aprovagao da Lei dos Juizados Especiais Criminals (Lei 9.099, de 

26.09.1995), instituindo para as infragoes de menor potential ofensivo o 

procedimento denominado Termo Circunstanciado, a investigagao policial nesse 

procedimento praticamente inexistente, dada a natureza simplicista do termo 

circunstanciado. 

Isso nao quer dizer, entretanto, que nao haja necessidade de diligencias e 

investigagao nos crimes de menor potencial ofensivo. 
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1.1.2 Inquerito policial 

Paulo Rangel (2005, p. 72-73) define inquerito policial como sendo "um 

conjunto de atos praticados pela fungao executiva do Estado com o espoco de 

apurar a autoria e materialidade [...] de uma infracao penal, dando ao Ministerio 

Publico elementos necessarios que viabilizem o exercicio da agao penal." 

Dessa definigao, deduz-se que o inquerito policial nao se resume a so ato, 

mas a varios atos (ato initial - portaria ou auto de prisao em flagrante - , 

levantamentos periciais, diligencias investigatorias etc), visando a identificagao da 

autoria e a materialidade de determinado crime. 

De acordo com os ensinamentos da doutrina e jurisprudencia, inquerito 

policial e um procedimento administrative, cujo objetivo e a apuragao de um fato tido 

como criminoso e a identificagao de sua autoria. Tal procedimento e realizado pela 

Policia Judiciaria. 

Trata-se de um procedimento de carater inquisitorio e discricionario, porem 

nao arbitrario, em que nao ha observancia do principio do contraditorio e da ampla 

defesa, dado que o inquerito policial nao se confunde com o processo criminal. 

Dessa forma, o indiciado e apenas objeto de investigagao e nao sujeito de direitos. 

Inquerito policial constitui de pegas informativas, pelas quais o Ministerio Publico se 

baseia para o oferecimento ou nao da denuncia. 

Como pega de informagao, o inquerito policial e dispensavel, se o Ministerio 

Publico ja tiver elementos suficientes para o oferecimento da denuncia. O Codigo de 

Processo Penal estabelece, em seu art. 27, a faculdade de qualquer pessoa do povo 

provocar a iniciativa do Ministerio Publicos, fornecendo-lhes as informagoes 

necessarias para o oferecimento da denuncia. 
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Mais adiante, no art. 39, §5°, o Codigo de Processo Penal, dispondo sobre a 

dispensabilidade do inquerito policial, estatui que o orgao do Ministerio Publico 

dispensara o inquerito, se com a representagao forem oferecidos elementos que o 

habilitem a promover a agao penal, e, neste caso, oferecera a denuncia no prazo de 

15 (quinze) dias. 

1.1.3 Termo circunstanciado 

Termo Circunstanciado (TC) ou Termo Circunstanciado de Ocorrencia 

(TCO) e o meio pelo qual e documentada a prisao ou a noticia de uma infragao 

penal de menor potencial ofensivo, assim definida pela Lei 9.099/95, ampliada pela 

Lei 10.259/2001, como sendo aquela cuja pena seja de ate 02 (dois) anos ou multa. 

Termo Circunstanciado e, pois, a documentagao da ocorrencia da infragao penal de 

menor potencial ofensivo. 

O Termo Circunstanciado, segundo a Lei dos Juizados Especiais Criminals, 

devera ser lavrado pela autoridade policial, tao logo tome conhecimento da infragao 

penal, remetendo-o, juntamente com a vitima e o autor do fato, quando possivel, ao 

Juizado Especial Criminal, para as providencias legais. 

O Termo Circunstanciado veio substituir o Inquerito Policial, porem tern a 

mesma natureza deste, pois se trata de documento meramente informative 

constituindo a pega initial do procedimento sumarissimo previsto na Lei 9.099/95. 

Quanto a essa natureza, Mirabete (1998, p. 62) assim se manifesta: 

[...] o termo circunstanciado, com os elementos que o acompannar. 
constitui a propriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informatio delicti, ou seja, o instrumento 
necessario destinado a fornecer os elementos para que o titular da 
agao penal (o Ministerio Publico na agao penal publica e o ofendido 
na agao penal privada) possa exercer o seu direito. 



17 

Conforme Ismar Estulano Garcia (2004, p. 252), no TC devera existir campo 

para os registros da noticia da infragao penal, qualificagao da vitima e do autor do 

fato, historico ou descrigao do fato, rol de testemunhas com qualificagao, exames 

requisitados, informagoes complementares (como relagao de documentos que 

seguem anexa ao TC), compromisso de comparecimento ao Juizado Especial 

Criminal, pelo autor do fato, assinaturas do noticiante e do escrivao que lavrou o 

termo, alem do despacho de remessa da autoridade policial. 

Como se ve, o termo circunstanciado e bastante simples, nao exigindo o 

mesmo formalismo do inquerito policial, sendo a pega inicial do procedimento 

previsto para os crimes de menor potencial ofensivo. Nao se confunde com o 

denominado "Boletim de Ocorrencia" da Policia Militar, uma vez que este constitui 

apenas uma forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA notitia criminis. 

1.2 Noticia da infragao penal 

Noticia da infragao penal, noticia do crime ou notitia criminis, como os 

proprios termos sugerem, constitui qualquer informagao que chega ao conhecimento 

da Policia, comunicando a ocorrencia de infragao penal. Com base nesse 

conhecimento a autoridade policial da inicio as investigagoes. 

Ismar Estulano Garcia (2004, p. 30), entretanto, afirma que nao ha 

necessidade de que o fato seja tipicamente uma infragao, bastando que possua 

aparencias anormais, de maneira a exigir maiores esclarecimentos. Como exemplo, 

aponta o suicidio que, embora nao seja crime, sua comunicagao deve ser recebida 

como notifica da infragao penal, realizando-se as diligencias necessarias com o fim 

de esclarecer se realmente ocorreu suicidio e nao homicidio, ou se houve 

induzimento, instigagao ou auxilio ao suicidio. 
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Ou seja, nem todo fato que chega ao conhecimento da autoridade policial 

constituiu noticia da infragao penal, apenas os que tenham aparencias anormais. 

1.2.1 Classificagao 

A doutrina aponta diversas classificagoes da infragao penal. Fernando 

Capez (2004, p. 76) apresenta uma classificagao tripartida, distinguindo as seguintes 

especies: 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Notitia criminis de cognigao direta ou imediata: tambem chamada 
de notitia criminis espontanea ou inqualificada, ocorre quando a 
autoridade policial toma conhecimento direto do fato infrigente da 
norma por meio de suas atividades rotineiras, de jornais, da 
investigagao feita pela propria policia judiciaria, por comunicagao 
feita pela policia preventiva ostensiva, pela descorberta 
ocasional do corpo do delito, por meio da denuncia anonima etc. 

b) Notitia criminis de cognigao indireta ou mediata: tambem 
chamada de notitia criminis provocada ou qualificada, ocorre 
quando a autoridade policial toma conhecimento por meio de 
algum ato juridico de comunicagao formal do delito, como, por 
exemplo, [...] a representagao do ofendido. 

c) Notitia criminis de cognigao coercitiva: ocorre no caso de prisao 
em flagrante, em que a noticia do crime se da com a 
apresentagao do autor (cf. CPP, art. 302 e incisos). £ modo de 
instauragao comum a qualquer especie de infragao, seja de agao 
publica condicionada ou incondicionada, seja de agao penal 
reservada a iniciativa privada. [..]. 

Outros doutrinadores apresentam nomenclatura distinta para essa 

classificagao da noticia da infragao penal. Ismar Estulano Garcia (2004, p. 32) 

distingue a notitia criminis em postulatoria, nao-postulatoria e coercitiva. 

Segundo Garcia (op. cif), sera postulatoria a noticia da infragao penal 

quando se pedir a instauragao de Inquerito Policial, podendo ser por escrito 

(requerimento, nos crimes de agao publica incondicionada e agao privada; 

representagao do ofendido ou requisigao do Ministro da Justiga, nos crimes de agao 
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publica condicionada), ou verbal (ocorrencia registrada em livro ou boletim, ou 

representagao verbal tomada por termo). 

A noticia sera nao-postulatoria quando apenas comunica, sem pedir 

nenhuma providencia, podendo ser tal comunicagao tanto por escrito quanto verbal. 

Por fim, tem-se a noticia coercitiva da infragao penal na hipotese de prisao em 

flagrante delito, em que a Autoridade Policial sera obrigada a instaurar o 

procedimento. 

Quanto a essa ultima especie, Fernando CapezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (idibem, p. 77) observa que 

"Tratando-se de crime de agao publica condicionada, ou de iniciativa privada, o auto 

de prisao em flagrante somente podera ser lavrado se forem observados os 

requisites dos §§4° e 5° do art. 5° do Codigo de Processo Penal", ou seja, quando 

houver representagao ou requerimento do ofendido, respectivamente. 

Dessa maneira, podera haver fusao entre a noticia coercitiva e a nao-

postulatoria, caso em que a autoridade policial devera observar a manifestagao de 

vontade do ofendido. 

1.2.2 Exame preliminar 

Exame preliminar da infragao penal, conforme Garcia (2004, p. 33), consiste 

na apreciagao da ocorrencia, do requerimento, da representagao, da requisigao etc., 

para se conhecer as providencias cabiveis e necessarias ao caso concrete 

O exame preliminar e um poder regrado conferido a autoridade policial, para 

analise da tipicidade ou nao de um fato, se configura ou nao infragao penal e, nesse 

caso, qual o procedimento a ser adotado. 

Desse exame, podem resultar varias solugoes: deferimento, determinando a 

instauragao de Inquerito; determinagao de sindicancias preliminares; intimagao do 
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noticiante para suprir omissoes; indeferimento por atipicidade do fato; indeferimento 

por falta de interesse para agir (extingao da punibilidade); indeferimento por 

suspeigao, incompetencia, ilegitimidade para agir, coisa julgada etc. 

No caso de noticia de crime de agao penal publica condicionada a 

representagao do ofendido, no exame preliminar deve-se verificar a existencia de 

manifestagao da representagao, pois sem tal condigao de procedibilidade, conforme 

art. 5°, §4°, do CPP, nao sera possivel a instauragao do inquerito policial e, por 

analogia, a lavratura do termo circunstanciado. 

1.3 Agao penal 

Apos afirmar que a persecugao penal, consistente no direito de pedir ao 

Estado-juiz a punigao do infrator de uma norma legal, desdobra-se em duas fases, a 

saber, a investigagao, a cargo da Policia Judiciaria, e a agao, exercida pelo 

Ministerio Publico, Ismar Estulano Garcia (2004, p. 20), define a agao penal como o 

direito de pedir ao Estado-juiz que processe e aplique a pena correspondente a 

infragao descrita na norma penal. 

A agao penal, portanto, nao se confunde com a pretensao punitiva, pois 

consiste, segundo orientagao da melhor doutrina, num direito de punir, mas, no 

direito de pedir. Dai porque, sao caracteristicas da agao penal, segundo o magisterio 

de Fernando Capez (2004, p. 100), ser um direito autonomo, abstrato, subjetivo e 

publico. E autonomo, porque nao se confunde com o direito material que se 

pretende tutelar; abstrato, porque independe do resultado final do processo; 

subjetivo, porque o seu titular, o Ministerio Publico, pode exigir do Estado-juiz a 

prestagao jurisdicional; e, finalmente, e um direito publico, uma vez que a atividade 

jurisdicional que se pretende provocar e de natureza publica. 
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Romeu de Almeida Salles Junior (1992, p. 147-148), traz uma definigao 

mais pragmatica de agao, afirmando que esta e o meio pelo qual se movimenta a 

maquina judiciaria, pois "e por meio da agao penal que o Estado-Administragao leva 

ao conhecimento do Estado-Juiz a pratica do ato violador, movimentando o aparelho 

necessario para a respectiva apuragao e punigao". 

Por esse aspecto, tem-se que a agao penal acarreta custos para o Estado. 

A partir da remessa dos autos de inquerito policial ou do termo circunstanciado ao 

Poder Judiciario, havendo prova da materialidade de determinado crime e 

identificagao da autoria, preenchidas suas condigoes gerais e especificas, o 

Ministerio Publico propora a consequente agao penal, dando inicio a uma serie de 

atos solenes que movimentarao toda a estrutura judiciaria. 

Essa e uma das razoes para se entender que, nao havendo representagao 

do ofendido, desnecessaria e dispendiosa e a instauragao de inquerito policial e a 

lavratura de termo circunstanciado, conforme adiante sera demonstrado. 

1.3.1 Classificagao 

Analisando a doutrina, depreende-se que ha varios criterios para a 

classificagao da agao penal. Entretanto, a classificagao mais trabalhada pela 

doutrina tern sido a relativa ao sujeito ativo da agao, ou seja, aquele que a promove. 

Os doutrinadores dividem a agao penal em duas especies: a agao publica, 

consistindo a regra geral, cujo sujeito ativo e Ministerio Publico, o dono da agao; e a 

agao privada, excegao a regra, tendo como titular o particular, ao qual o Estado, 

levando em consideragao criterios de politica criminal, Ihe atribui o direito de pedir a 

punigao, ja que o poder-dever de punir continua com o Estado-juiz. 
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Essa divisao da agao penal, conforme disposigao legal e ensinamento 

doutrinario, comporta subdivisoes. Assim, tem-se que a agao penal publica 

subdivide-se em incondicionada ou plena e condicionada a representagao do 

ofendido ou a requisigao do Ministro da Justiga, nos casos que especifica. A agao 

privada, por sua vez, pode ser exclusiva e subsidiaria da publica. 

A agao penal sera publica incondicionada quando nao estiver vinculada a 

qualquer condigao para ser exercida pelo representante do Ministerio Publico. Esta e 

a regra geral, estando prevista nos artigos 100, do CP, e 24, do CPP. Nesse caso, a 

persecugao penal desenvolvida pelo Estado e iniciada por ato da autoridade publica, 

mesmo sem provocagao. Assim, tanto a instauragao do respectivo procedimento 

policial na Delegacia, quanto a propositura da agao penal, por meio da denuncia, 

pelo Ministerio Publico, nao depende da autorizagao da vitima. 

Na agao publica condicionada a representagao do ofendido ou requisigao do 

Ministro da Justiga, a iniciativa do Ministerio Publico depende de manifestagao da 

vontade do ofendido ou de seu representante legal, ou do Ministro da Justiga, para 

se oferecer a denuncia. Nessa especie de agao, entende-se que para se instaurar o 

respectivo procedimento policial (inquerito ou termo circunstanciado), nos crimes de 

agao publica condicionada, dever haver o instituto da representagao ou requisigao. 

Como se disse acima, a agao privada pode ser de duas especies. Sera 

exclusiva, quando a lei declarar que a iniciativa cabera ao ofendido ou ao seu 

representante legal, e subsidiaria da publica, quando o orgao do Ministerio Publico 

nao oferecer denuncia no prazo legal (CF, art. 5°, LIX; CP.a rt. 100, §3° e CPP, art. 

29). 

A agao privada materializa-se por meio da queixa ou queixa-crime. Esta, no 

entanto, nao se confunde com a queixa prestada na Delegacia, que tern natureza de 



simples noticia da infragao penal. Para que o Inquerito Policial seja instaurado, 

portanto, o ofendido devera requerer tal instauragao e, so apos, com base no 

Inquerito, oferecer queixa, requerendo a instauragao do processo criminal. Esse 

entendimento encontra-se em Garcia (2004, p. 24). 

1.3.2 Condigoes 

A doutrina dominante tern dividido as condigoes da agao penal em duas 

especies, a saber, as condigoes gerais e tradicionais da agao (possibilidade juridica 

do pedido, interesse de agir e legitimagao para agir) e condigoes especificas de 

procedibilidade. Tais condigoes representam requisitos para o exercicio do direito de 

agao por seu titular (Ministerio Publico, nas agoes publicas, ou o ofendido, na agao 

privada). 

A possibilidade juridica do pedido diz respeito a admissibilidade do pedido 

no direito objetivo. Conforme Garcia (2004, p. 21) "So estara satisfeita esta condigao 

se a conduta descrita for prevista como ilicito penal, devendo ser rejeitada a 

denuncia ou queixa 'quando o fato narrado evidentemente nao constituir crime' (art. 

43, I, do CPP)". 

Fernando Capez (2004, p. 103) define bem o interesse de agir ao afirmar 

que este desdobra-se no trindmio necessidade e utilidade do uso das vias 

jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido, e adequagao a causa, 

do procedimento e do provimento, de forma a possibilitar a atuagao da vontade 

concreta da lei segundo os parametros do devido processo legal. 

Segundo tal doutrina, a necessidade e inerente ao processo penal, tendo 

em vista a impossibilidade de se impor pena sem o devido processo penal. A 

utilidade traduz-se na eficacia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do 
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autor. Por sua vez, a adequacao reside no processo penal condenatorio e no pedido 

de aplicacao de sancao penal. 

A ultima condigao da agao, a legitimacao para agir, consiste na legitimidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ad causam, ou seja, a legitimidade para ocupar tanto o polo ativo da relacao juridica 

processual, quanto o polo passivo. 

Alem dessas condigoes, em materia de direito processual penal a doutrina 

tern acrescentado as chamadas condigoes especificas de procedibilidade, que 

tambem condicionam o exercicio da agao penal e, conforme entendimento 

doutrinario, o init io da propria persecugao penal. 

As condigoes especificas de procedibilidade podem ser resumidas em: a) 

representagao do ofendido e requisigao do Ministro da Justiga; b) entrada do agente 

no territorio national; c) autorizagao do Legislativo para a instauragao de processo 

contra Presidente e Governadores, por crimes comuns; d) transito em julgado da 

sentenga que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento, no crime de 

induzimento a erro essential ou ocultamento do impedimento (cf. GRINOVER etai, 

2001:65). 

A partir deste ponto, enfocaremos a representagao do ofendido ou do seu 

representante legal para o init io da persecugao penal, nos crimes de agao penal 

publica condicionada, especialmente para a instauragao do respectivo procedimento 

policial (inquerito e termo circunstanciado). 



CAPITULO 2 REPRESENTAQAO DO OFENDIDO OU DO SEU 

REPRESENTANTE LEGAL 

Como se viu, a representagao do ofendido ou do seu representante legal e 

uma condigao especifica de procedibilidade da agao penal, nos crimes de agao 

publica condicionada. Sem tal condigao o Ministerio Publico nao podera ajuizar a 

agao penal publica e, se assim proceder, o processo sera considerado nulo, nos 

termos do art. 564, III, do CPP, ensejando ainda pedido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habeas corpus, nos 

termos do art. 648, I, tambem do CPP. 

Tal entendimento esta consagrado na doutrina. Porem, no tocante ao initio 

da persecugao penal, qual seja a instauragao de inquerito policial ou lavratura do 

termo circunstanciado, divergem as opinioes doutrinarias. 

Para uns, no caso de inquerito policial ou ocorrencia de termo 

circunstanciado, em crime de agao penal publica condicionada, sem a representagao 

do ofendido ou do seu representante legal, a autoridade policial nao podera instaurar 

o procedimento. A maioria, no entanto, tern entendido que, sem a representagao, 

nao se pode instaurar inquerito, porem no caso de termo circunstanciado, este 

devera ser lavrado pela autoridade policial, independentemente de representagao do 

ofendido. 

2.1 Conceito, fundamento e natureza juridica da representagao 

Os doutrinadores tern concordado que a representagao do ofendido, como 

condigao de procedibilidade para a agao penal publica condicionada, e um pedido-

autorizagao que a vitima formula, na maioria das vezes, perante a autoridade 

policial, ou perante o Juiz ou ao orgao do Ministerio Publico. E, portanto, uma 
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manifestagao de vontade do ofendido no sentido de ver instaurada a persecugao 

penal estatal (inquerito policial ou termo circunstanciado e consequente agao penal), 

para a punigao do infrator. Segundo Capez (2004, p. 109-110) "E um obstaculo ao 

legitimo exercicio da agao penal, cuja remogao fica ao exclusivo criterio do ofendido, 

ou de que legalmente o represente (...)" 

Para Mirabete (2001, p. 96), a representagao e uma especie dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA notitia 

criminis postulatoria, ou seja, um pedido-autorizagao em que o interessado 

manifesta o desejo de que seja proposta a agao penal publica e, portanto, como 

medida preliminar, o inquerito policial. Semelhante entendimento encontra-se em 

Nucci (2004, p. 81), para quern a representagao "trata-se da delatio criminis 

postulatoria, em que a vitima comunica um crime e requer providencia do Estado 

para punir o seu responsavel". 

Paulo Rangel (2005, p. 281) afirma que "a natureza juridica da 

representagao e de uma condigao especifica de procedibilidade, sem a qual o 

Ministerio Publico nao podera agir, porem se o fizer, cabera habeas corpus, por 

ausencia de justa causa". 

Com maestria, Jose Antonio Paganella Boschi (1997, p. 128) assim 

conceitua e traz o fundamento do instituto da representagao do ofendido: 

"Essa condigao de procedibilidade, no sistema do Codigo. e direito 
subjetivo publico do ofendido de concordar ou nao com a 
instauragao do inquerito e do processo. Fundamenta-se na 
lesividade pessoal e restrita a certos crimes e, ainda, na 
necessidade de defesa da intimidade e da honra do ofendido, que 
poderiam sofrer maiores danos em razao das audiencias e da 
natural publicidade do processo." (com grifos nossos). 

O fundamento, portanto, para esse direito subjetivo publico outorgado ao 

ofendido encontra respaldo no que a doutrina tern chamado de strepitus judicii, ou 
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escandalo provocado pela divulgacao do processo criminal. Ainda nas palavras de 

Boschi (1997, p. 128-9), "a repercussao do fato face ao carater publicistico da agao e 

do processo penais, podera ser mais prejudicial a vitima do crime do que a 

persecugao penal de seu autor". 

2.2 Forma, legitimidade e destinatario da representagao 

A representagao, como manifestagao da vontade da vitima, nao tern forma 

solene, sendo unanime o entendimento doutrinario e jurisprudential moderno de que 

basta apenas que tal manifestagao seja inequivoca e se comprove de alguma modo 

nos autos. 

Assim, e valida tanto a representagao escrita quanto a verbal, exigindo a lei 

(art. 39, §§ 1° e 3°, do CPP), que quando a representagao perante o juiz, o delegado 

de policia ou o promotor for oferecida oralmente ou nao contiver assinatura 

autenticada do ofendido ou do seu representante legal, sera reduzida a termo pelo 

juiz, com a indispensavel presenga do Ministerio Publico, ou pela autoridade policial. 

Como direito subjetivo que o e, tern legitimidade para oferecer 

representagao o ofendido, se maior de 18 anos de idade, ou seu representante legal, 

podendo ser procurador com poderes especiais (art. 39,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, do CPP); no caso de 

morte do ofendido ou quando declarado ausente por sentenga judicial, o direito de 

representagao passara ao conjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou 

irmao (art. 24, §1°, do CPP, c/c art. 226, §3°, da CF/88); se o ofendido for incapaz 

(por razoes de idade ou de enfermidade mental), o juiz, de oficio a requerimento do 

Ministerio Publico, nomeara um curador especial para analisar a conveniencia de 

oferecer a representagao. 
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Ressalta Fernando Capez (2004, p. 114) que no caso de vitima menor, 

"admite-se que qualquer pessoa que detenha a guarda de fato do ofendido ou de 

quern ela dependa economicamente" podera oferecer a representagao. 

Por fim, o art. 37, do CPP, atribui legitimidade as pessoas juridicas para o 

oferecimento de representagao, desde que o fagam por meio da pessoa indicada no 

respectivo contrato ou estatuto social, ou, no silencio destes, pelos seus diretores ou 

socios-gerentes. 

Quanto ao destinatario, o Codigo de Processo Penal, em seu art. 39,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput 

e §§, dispoe que a representagao podera ser oferecida ao juiz, ao orgao Ministerio 

Publico ou a autoridade policial. Quando feita ao juiz ou perante este reduzida a 

termo, sera remetida a autoridade policial para instauragao de inquerito. Tal 

procedimento nao tera efeito se a representagao, acompanhada dos elementos 

indispensaveis a agao penal, for oferecida diretamente ao orgao do Ministerio 

Publico, caso em que oferecera a denuncia no prazo de quinze dias. 

2.3 Noticia da infragao penal e representagao 

Como se viu, a doutrina classifica a notitia criminis em tres especies, a 

saber, postulatoria, nao-postulatoria e coercitiva. 

Na primeira especie, diz-se ser postulatoria a noticia crime quando se pedir 

providencias legais (instauragao de inquerito ou lavratura do termo circunstanciado). 

Nesse caso, tem-se que a representagao do ofendido se confunde com a noticia 

crime, devendo a autoridade policial instaurar o procedimento e o Ministerio Publico 

oferecer denuncia. 

Por sua vez, tratando-se de noticia crime nao-postulatoria, ou seja, quando 

apenas se comunica o fato, sem pedir nenhuma providencia, antes de se iniciar 
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qualquer procedimento, deve-se aguardar a representacao do ofendido, dado que 

houve apenas um comunicado e nao um pedido de procidentias. 

Quanto a noticia coercitiva da infragao penal, entende Ismar Estulano 

Garcia (2004, p. 32), que esta ocorre apenas na hipotese de prisao em flagrante. 

Entretanto, em seu tratando de crime de agao penal publica condicionada, mesmo 

havendo prisao em flagrante, se nao houver a representagao do ofendido, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA notitia 

criminis deve ser entendida como nao-postulatoria, devendo o conduzido ser posto 

em liberdade. A autoridade policial, como precaugao, so assim devera proceder se o 

ofendido manifestar, por escrito ou mediante termo de declaragoes, a sua vontade 

de nao representar o infrator. 

2.4 Prazo para o oferecimento da representagao 

Conforme dispoe o art. 38, do CPP, o ofendido ou seu representante legal 

tern o prazo decadencial de seis meses, contado do dia em que vier a saber quern e 

o autor do crime, para oferecer a representagao. Essa e a regra geral, dado que o 

proprio dispositivo legal citado admite a possibilidade de "disposigao em contrario". 

Fernando Capez (2004, p. 111), comentando o dispositivo acima citado, 

afirma que tal prazo decadencial "nao se suspende nem se prorroga, e cuja fluencia, 

iniciada a partir do conhecimento da autoria da infragao, e causa extintiva da 

punibilidade do agente (CP, art. 107, IV)". 

Alguns doutrinadores, comentando a Lei dos Juizados Especiais Criminals, 

afirmam que o termo initial do prazo o oferecimento de representagao deve ser 

contado a partir da audiencia preliminar, na hipotese de nao ter havido composigao 

civil dos danos. Esposa tal pensamento, dentre outros, Fernando da Costa Tourinho 

Neto (2002, p. 564). 



Esse entendimento, no entanto, como observa o proprio Tourinho Neto 

(2002: 565) nao tern prevalecido na doutrina e na jurisprudencia. Com efeito, o art. 

75, da Lei n° 9.099/95 nao estabelece o termo inicial para o oferecimento de 

representagao, apenas dispoe que, nao havendo a composicao dos danos civis, 

sera dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de 

representagao verbal, que sera reduzida a termo. 

Alem disso, o art. 92, da referida lei, manda aplicar, subsidiariamente, as 

disposigoes dos Codigo Penal e de Processo Penal, no que nao forem incompativeis 

com as disposigoes dos Juizados. 

Tal entendimento foi consagrado no XVII Encontro Nacional de 

Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil, ocorrido na cidade de Curitiba -

PR 1, entre os dias 25 a 29 de maio de 2005, sendo assim resumido no Enunciado 

25: 

Enunciado 25 - O inicio do prazo para o exercicio da representagao 
do ofendido comega a contar do dia do conhecimento da autoria do 
fato, observado o disposto no Codigo de Processo Penal ou 
legislagao especifica. Qualquer manifestagao da vitima que denote 
intengao de representar vale como tal para os fins do art. 88 da Lei 
9.099/95. 

Desta feita, quando o art. 38, do CPP, abre a possibilidade de excegao a 

regra geral do prazo de seis meses, contado do conhecimento da autoria, nao se 

esta incluindo nas disposigoes em contrario, como entendem alguns doutrinadores, o 

termo inicial do prazo a partir da audiencia preliminar do Juizado Especial Criminal. 

Primeiro, por que a Lei 9.099/95 nao dispoe expressamente nesse sentido, 

a exemplo da Lei n. 5.250/67 (Lei de Imprensa), que prescreve que o prazo para a 

' Inform agaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line. 
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representagao, nos crimes de agao publica condicionada por ela regulados e de tres 

meses, contado da data do fato, isto e, da data da publicagao ou da transmissao da 

noticia (art. 4 1 , §1°). 

A segunda razao para nao se considerar o termo inicial a partir da 

audiencia preliminar do Juizado e que, uma vez que a Lei n. 9.099/95 nao tern 

disposigao expressa nesse sentido, seu art. 92, manda aplicar subsidiariamente as 

disposigoes dos Codigo Penal e de Processo Penal, no que nao forem incompativeis 

com o procedimento tragado por esta lei. 

Outra questao importante relativa ao prazo para a representagao verifica-

se quando o ofendido e menor de idade ou possuidor de doenga mental. Nesse 

caso, o entendimento doutrinario e jurisprudencial e que o prazo nao fluira para tal 

pessoa enquanto nao cessar a incapacidade, seja decorrente da idade, seja da 

enfermidade. 

Tal posigao foi consagrada na Sumula 594, do STF 1, a qual dispoe que "os 

direitos de queixa e de representagao podem ser exercidos, independentemente, 

pelo ofendido ou por seu representante legal". 

Fernando Capez (2004, p. 112), comentando tal sumula, entende que, no 

caso de menor de 18 anos, "continuam a existir dois prazos decadenciais: o do 

representante legal, que se inicia a partir do respectivo conhecimento da autoria, e o 

do menor, que so comega a correr no dia em que completa 18 anos". 

Portanto, conforme tal entendimento, o termo inicial para o menor, nao 

sera a data do conhecimento da autoria, mas o dia em que atingir a maioridade, 

desde, e claro, se o representante legal nao ofereceu a representagao antes da 

maioridade. 

' Inform agaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line. 
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2.5 Retratagao e renuncia da representagao 

Dispoe a lei (art. 25, do CPP, e art. 102, do CP), que a representacao e 

irretratavel apos o oferecimento da denuncia. 

Isso que dizer que, apos o oferecimento da denuncia, qualquer 

manifestagao do ofendido no sentido de revogar a representagao nao gerara 

qualquer efeito processual. O Ministerio Publico estara habilitado ao pleno exercicio 

da agao penal condicionada. 

Por outro lado, o ofendido podera, antes de oferecida a denuncia, retratar-se 

da representagao, ou seja, declarar que nao deseja mais a persecugao penal do 

autor da infragao. A retratagao, logicamente, so pode ser feita pela mesma pessoa 

que representou. Assim, se houve representagao do ofendido, seu representante 

legal nao podera oferecer retratagao, e vice-versa. 

A jurisprudencia tern admitido a denominada retratagao da retratagao, ou 

seja, o oferecimento de representagao posterior a retratagao. Explica-se. O ofendido, 

ao tomar conhecimento da autoria do crime, oferece representagao, pedido 

providencias. Posteriormente, dentro do prazo legal de seis meses, manifesta a 

vontade no sentido contrario, ou seja, de nao representar, retratando-se, assim, da 

representagao. Por uma ou outra razao, no entanto, resolve representar novamente 

o autor do fato, pedindo sua punigao. Tem-se ai a retratagao da retratagao, que so 

tera efeito de oferecida dentro de seis meses, contado do conhecimento da autoria. 

Fernando Capez (2004, p. 115) considera um equivoco da jurisprudencia 

autorizar a retratagao da retratagao, ao que chama de "inconveniente procedimento". 

Segundo seu entender, 

No momento em que se opera a retratagao, verifica-se a abdicagao 
da vontade de ver instaurado o inqueri to policial ou oferecida a 

denuncia, com a conseqiiente extingao da punibilidade do infrator. 
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Uma vez extinta, esta nunca mais renascera, pois o Estado ja tera 
perdido definitivamente o direito de punir o autor do fato." 

Esse entendimento, como ressalta o proprio Fernando Capez, nao tern 

prevalecido na jurisprudencia e doutrina dominante, que admitem a retratagao da 

retratagao da representagao, conforme se viu acima. 

A doutrina fala em retratagao e renuncia da representagao, dando a 

entender que, embora opere efeitos semelhantes, sao institutes distintos. Como se 

viu, a retratagao significa, a grosso modo, uma especie de arrependimento da vitima 

em ter pedido providencias ao Estado, para instauragao da persecugao penal. Para 

ter validade, deve ser oferecida no prazo de seis meses, contado do conhecimento 

da autoria, podendo ser oferecida perante a autoridade policial, Ministerio Publico ou 

Juiz. 

O institute da retratagao da representagao aplica-se aos crimes de agao 

penal publica condicionada, apurados pelo procedimento comum, que inicia com o 

inquerito policial e segue os rites ordinario ou sumario. Assim, a retratagao nao se 

confunde com a renuncia da representagao, moldada pela Lei n. 9.099/95. 

Com efeito, dispoe o paragrafo unico do art. 74, dessa lei, que no caso de 

agao penal publica condicionada a representagao, o acordo homologado acarreta a 

renuncia ao direito de representagao. O acordo de que fala a lei e a composigao dos 

danos civis. 

Essa possibilidade de renuncia, como bem observa Julio Fabbrini Mirabete 

(1998, p. 79), nao esta contemplada na legislagao penal ou processual penal 

comum, pois "Trata-se de hipotese fundada no principio de 'despenalizagao' nas 

infragoes penais de menor importancia". 
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Essa renuncia, segundo entendimento doutrinario consolidado, se da de 

forma tacita, operando efeitos quando a composicao dos danos civis e homologada 

pelo juiz. Dessa forma, ao contrario da retratagao, nao podera haver renuncia ao 

direito de representagao na Delegacia. 



CAPITULO 3 AUSENCIA DE REPRESENTAQAO DO OFENDIDO NA 
DELEGACIA 

Ha divergencia doutrinaria quando o ofendido ou seu representante legal 

nao oferece representagao na Delegacia, quando a autoridade policial, obviamente, 

for a primeira a tomar conhecimento do fato criminoso. 

Segundo alguns doutrinadores, ha duas formas de a autoridade policial 

proceder, conforme se trate de inquerito policial ou de termo circunstanciado. Na 

primeira hipotese, sem a representagao do ofendido, a autoridade policial nao 

podera instaurar o inquerito. Tratando-se de ocorrencia de termo circunstanciado, 

nao havendo representagao do ofendido, ha o entendimento de que o delegado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

deve lavrar o termo e encaminhar ao Juizado Especial Criminal, independentemente 

de manifestagao da vitima, no sentido contrario. 

Assim, tanto no caso de inquerito policial, quanto na hipotese de termo 

circunstanciado, a autoridade policial nao podera instaurar o respectivo 

procedimento sem a representagao da vitima, pedindo a adogao de procidentias 

legais. 

Para Guilherme de Souza Nucci (2004, p. 81), a conveniencia de 

instauragao da agao penal, legitimando o Ministerio Publico a agir, pertence ao 

ofendido, sendo natural que tambem a investigagao policial somente possa ter initio 

com a provocagao do interessado. 

3.1 Nao-instauragao de inquerito policial 

E pacifico o entendimento de que, no caso de crime de agao penal publica 

condicionada, nao havendo representagao da vitima ou seu representante legal, a 
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autoridade policial nao podera instaurar o respectivo inquerito. Esse entendimento 

de ha muito esta consagra no proprio Codigo de Processo Penal (art. 5°, §4°), na 

doutrina e na jurisprudencia, encontrando amparo no chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA strepitus judicii. 

Para a doutrina, a instauracao ou nao do inquerito policial, nos crimes de 

agao publica condicionada a representagao, e um direito subjetivo publico do 

ofendido ou do seu representante legal, a quern cabe deliberar sobre a conveniencia 

da persecugao penal, em vista ao seu interesse particular de nao se expor durante o 

processo. 

Os doutrinadores sao unanimes nesse sentido. Para Fernando Capez 

(2004, p. 108), "sem a representagao da vitima, nem sequer podera ser instaurado 

inquerito policial". Ismar Estulano Garcia (2004, p. 23), coadunando com esse 

pensamento, afirma que "a representagao e para promover a persecugao penal 

(Inquerito e denuncia)". 

No mesmo sentido, Jose Antonio Paganella Boschi (1997, p. 129), para o 

qual autoridade nao podera abrir a investigagao, nos crimes de agao publica 

condicionada, sem previa autorizagao do ofendido. "Aludida manifestagao, embora 

necessaria tanto para instauragao da agao penal, quanto do proprio inquerito policial 

(art. 5°, §4°, CPP), nao que obedecer a qualquer regramento formal" (Oliveira, 2004, 

p. 111-112). 

No mesmo sentido, explica Paulo Rangel (2005, p. 281) que "quando a lei 

(Codigo Penal, art. 147, paragrafo unico) diz somente se procede mediante 

representagao, nao pode, sem representagao, haver instauragao de inquerito policial 

(cf. art. 5°, §4°, do CPP) (..)". Por analogia, entende-se que tambem para a lavratura 

do termo circunstanciado deve haver a representagao do ofendido. 
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Guilherme de Souza Nucci (2004, p. 81) lembra que "a instauragao de um 

inquerito, especialmente quando ha indiciamento, significa um constrangimento ao 

individuo, motivo pelo qual deve ser precedido de representagao". 

3.2 Nao-lavratura do termo circunstanciado 

Tratando-se do procedimento de termo circunstanciado, a maioria dos 

doutrinadores tern entendido que, mesmo na hipotese de nao haver representagao 

do ofendido, a autoridade policial devera lavrar o termo e encaminhar ao Poder 

Judiciario, independentemente de manifestagao de vontade da vitima. 

Os argumentos favoraveis a lavratura do termo circunstanciado, mesmo 

sem a representagao do ofendido ou do seu representante legal, sao variados. 

Porem, conforme se vera, a partir de uma interpretagao sistematica do direito 

processual penal, tais argumentos sao facilmente refutados. 

O primeiro argumento para a lavratura do termo circunstanciado, mesmo 

sem a representagao do ofendido, e a necessidade de controle da atividade policial 

pelo Ministerio Publico e juiz. Para Boschi (1997, p. 130), "O envio do termo 

circunstanciado e das partes ao Juizado e obrigatorio ainda que a vitima manifeste, 

desde logo, o proposito de nao representar, visto que o controle da atividade policial 

e realizado pelo Ministerio Publico e pelo Magistrado". 

Tal argumento nao pode justificar a desconsideragao da vontade da vitima, 

no sentido de representar e nao se encaminhar o termo circunstanciado ao Juizado. 

Se o ofendido tern o prazo legal de seis meses para representar (art. 38, do CPP), e 

pode enderegar a representagao a autoridade policial, ao juiz e ao promotor (art. 39, 

do CPP), o controle da atividade policial nao sera prejudicado. Sendo a 

representagao enderegada ao juiz ou ao promotor, estes, se for o caso, requisitarao 
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a instauragao do procedimento policial, mantendo, assim, o controle da atividade 

policial. 

O segundo argumento colhido na doutrina e o de que, quando da 

elaboracao do termo circunstanciado, nao se indaga a natureza da agao. Tal analise 

somente sera feita na audiencia preliminar (cf. GARCIA, 2004:262). Segundo ainda 

esse autor, "A autoridade policial nao pode inutilizar nem arquivar o termo. Assim, o 

mais correto sera tomar por termo a retratagao, ou renuncia, anexar ao TC e remeter 

ao Juizado". 

Quanto a tal observagao, o que deve ser considerado, nos crimes de agao 

publica condicionada, e o interesse do ofendido na persecugao penal. Se a vitima 

nao oferece representagao, certamente quer evitar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA strepitus judicii, ou o 

constrangimento causado pelo processo, e ate mesmo a perda de tempo em 

comparecer nas audiencias. Essa vontade deve ser considerada e respeitada pela 

autoridade policial. 

Argumenta-se ainda que a representagao oferecida na Delegacia, impediria 

a composigao dos danos. Tourinho Neto (2002, p. 563) afirma que "se feita a 

representagao na Policia, legitimado ja se acharia o Ministerio Publico para oferecer 

denuncia." 

Com efeito, a necessidade de representagao do ofendido, na Delegacia, e 

para se instaurar o respectivo procedimento policial (inquerito ou termo 

circunstanciado) e remeter a Justiga. A representagao nao obriga o Ministerio 

Publico a oferecer denuncia. Conforme Capez (2004, p. 115), o Ministerio Publico 

deve analisar se e ou nao caso de propor a agao penal, podendo concluir pela sua 

instauragao, pelo arquivamento do procedimento policial ou pela baixa dos autos a 

Delegacia, para novas diligencias. 
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Dessa forma, a representagao nao impede a composigao dos danos civis, 

uma vez que a propria Lei dos Juizados Especiais Criminais (art. 74, paragrafo 

unico), estabelece que se houver composigao civil, verifica-se a renuncia ao direito 

de representagao. Seguindo esse raciocinio, se houver renuncia na audiencia 

preliminar, significa dizer que houve representagao na Delegacia. 

Outro argumento que se tern usado para justificar a desnecessidade de 

representagao na Delegacia, e trazido por Tourinho Neto (2002, p. 562), para quern 

o momento proprio para a representagao e na audiencia preliminar, apos a tentativa 

de composigao civil dos danos. Dessa forma, o termo inicial seria a audiencia 

preliminar. Porem, como se viu, o entendimento dominante e o de que o termo inicial 

conta-se da data do conhecimento da autoria, aplicando-se subsidiariamente a Lei n. 

9.099/95, as disposigoes dos Codigo Penal e de Processo Penal. 

Boschi (1997, p. 49), tratando sobre o principio da oportunidade na agao 

publica condicionada, afirma que "A vitima exerce a senhoria da agao. Como 

consequencia disso, dispoe da persecugao penal desde a fase pre-processual. Se 

pode dispor do mais - que e a agao - , e evidente que pode dispor do menos - que 

o inquerito", e do muito menos - que e o termo circunstanciado (acrescentou-se). 

Interpretando-se sistematicamente o paragrafo unico, do art. 69, da Lei n. 

9.099/95, com o art. 5°, §4°, do CPP, conclui-se facilmente pela necessidade de 

representagao do ofendido para lavratura do termo circunstanciado. 

Tome-se como exemplo o crime de lesao corporal de natureza leve (art. 

129,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, do CP), em que a vitima nao deseja representar, por um ou outro motivo. 

O paragrafo unico, do art. 69, da Lei n. 9.099/95, a contrario sensu, diz que se o 

autor do fato nao for encaminhado imediatamente ao juizado e se recusar a assinar 

o termo de compromisso, sera lavrado o auto de prisao em flagrante. 
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Nesse caso, se for lavrado o flagrante, havera inquerito. Tratando-se de 

crime de acao publica condicionada, nao havendo representagao do ofendido, o 

inquerito nao podera ser iniciado, nos termos do art. 5°, §4°, do CPP. 

Ora, se o inquerito nao pode ser iniciado, nao havera flagrante, devendo o 

autor do fato ser liberado, sob pena de a autoridade policial incidir no crime de abuso 

de autoridade. Se o autor do fato for liberado, a autoridade policial estara 

considerando a vontade inicial do ofendido, que era de nao representar e, assim, 

nao se lavrar o termo. 

Dai se conclui que, nos crimes de agao condicionada, deve haver 

representagao do ofendido tambem para a lavratura do termo circunstanciado. Esse 

entendimento vem sendo consagrado pelo STJ, conforme se depreende da ementa 

do RHC 9350-SP, abaixo transcrito: 

CRIMINAL. RHC. LEI 9099/95. LESAO CORPORAL CULPOSA. 
PRAZO DECADENCIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAQAO 
DE INQUERITO. REPRESENTAQAO DA VITIMA. MANIFESTAQAO 
INEQUlVOCA. FORMULAQAO PERANTE A AUTORIDADE 
POLICIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Somente se 
nao exercido o direito de representagao no prazo legal de 06 meses 
e que ocorre a extingao da punibilidade do agente pela decadencia, 
o que nao se verifica se a vitima procura a autoridade policial em 
menos de 03 meses depois do fato. II. Mesmo sendo desnecessaria 
a instauragao de inquerito policial para a apuragao de lesoes 
corporais culposas, tal hipotese apenas contraria o espirito da lei, 
nao induzindo nulidade. III. A representagao, como condigao de 
procedibilidade, prescinde de rigor formal, bastando a demonstragao 
inequivoca da vontade do ofendido, no sentido de que sejam 
tomadas providencias em relagao ao fato e a responsabilizagao do 
autor - sendo aceitavel tal formulagao perante a autoridade policial. 
IV. Recurso desprovido. STJ, RHC 9350/SP, j . 16 dez. 1998, DJ 
28.02.200, pag. 95. 

Da jurisprudencia acima esta claro o entendimento de que tambem para o 

caso de termo circunstanciado deve haver representagao do ofendido na Delegacia, 

uma vez que a jurisprudencia citada fala em desnecessidade de instauragao de 

inquerito e em validade de representagao da vitima perante a autoridade policial. 
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3.3 Aspectos positivos e negativos da nao-instauragao do procedimento policial, por 

falta de representagao do ofendido 

Na pratica, a nao-instauragao de inquerito policial ou nao-lavratura do termo 

circunstanciado tern pontos positivos e negativos, como toda a atividade humana. 

Como aspectos negativos, destacam-se dois principals e que preocupam o 

corpo social. O primeiro, relaciona-se a interferencia na manifestagao de vontade da 

vitima, para nao representar, a qual pode sofrer diversas formas de coagao durante 

o prazo decadencial para exercitar o direito, indo desde a ameaga a chamada 

"divisao da propina". 

O segundo ponto negativo relaciona-se com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sensagao de impunidade que 

pode imperar no seio social. Nao havendo procedimento policial nem agao penal, a 

sociedade podera perder a confianga na Justiga como meio de controle social, 

partindo para "fazer justiga com as proprias maos". 

Entretanto, esses pontos negativos passiveis de ocorrerem na pratica nao 

sao suficientes para desconsiderar a necessidade de representagao na Delegacia, 

para instauragao do respectivo procedimento policial. Isso, nao so pelo que ja se 

afirmou acima, mas, sobretudo, pelos pontos positivos que tal forma de proceder 

pode trazer. 

A nao-instauragao de inquerito ou nao-lavratura do termo circunstanciado, 

pela ausencia de representagao do ofendido, diminuira a sobrecarga de processos 

da denominada pequena criminalidade, contribuindo para a celeridade dos 

processos, redugao de custos, desburocratizagao da Justiga, desafogamento da 

Defensoria Publica. 

Alem disso, estara em consonancia com o principio da intervengao minima 

do direito penal e do direito processual penal, permitindo, assim, maior eficiencia, 
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tanto para a Policia Judiciaria, quanto para o Ministerio Publico e magistrados, na 

apuragao dos crimes considerados mais graves. 

Estara, ainda, em consonancia com o principio da economia processual, um 

dos objetivos Lei 9.099/95. Para Toledo Neto', a nao-instauragao evitara o uso dos 

servigos e papeis do Estado para que na audiencia seja demonstrado o desinteresse 

da vitima, ja manifestado antes, evitando um sacrificio maior para promotores e 

juizes com Termos Circunstanciados, que sao considerados natimortos. 

A autoridade policial, no entanto, como forma de se resguardar e de garantir 

a lisura do seu trabalho, quando estiver diante de um crime de agao publica 

condicionada e nao houver representagao da vitima, devera colher tal manifestagao 

de vontade em termo de declaragoes e, num despacho, juntar a noticia crime. 

Nao se instaurara assim o procedimento policial e, apos a dilagao do prazo 

de seis meses, arquiva-se a noticia crime. O arquivamento de noticia crime, nessas 

condigoes, nao se confunde com o arquivamento de inquerito policial nem do termo 

circunstanciado, visto que, nao havendo a representagao do ofendido, tais 

procedimentos nao devem sequer ser iniciados. 

3.4 Efeitos da instauragao de procedimento policial sem a representagao do 

ofendido 

A instauragao de inquerito policial ou a lavratura do termo circunstanciado, 

nos crimes de agao publica condicionada, sem a representagao do ofendido, tern 

como principais efeitos o constrangimento ilegal e a nulidade do processo. 

Tem-se o constrangimento ilegal quando ha violagao da intimidade, da vida, 

da honra e da imagem das pessoas, conforme expressa disposigao do art. 5°, X, da 

' Inform agaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on-line. 
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CF/88. Dessa forma, a instauragao de procedimento policial, sem a representagao 

do ofendido, podera gerar constrangimento ilegal para a vitima, que queira se 

resguardar dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA strepitus judicii. 

Para Boschi (1997, p. 129), "O descumprimento da regra que decorre da 

propria natureza da agao penal publica condicionada autoriza a impetragao de 

mandado de seguranga pela vitima ou de habeas corpus pelo autor do fato (...)". 

Acrescente-se que, alem dessas consequencias, a vitima podera pleitear 

indenizagao, ao Estado, pelo dano moral eventualmente sofrido com o processo (art. 

5°, X, parte final, da CF/88). 

Outro efeito, decorrente da instauracao de procedimento policial, sem a 

representagao do ofendido, e a nulidade do processo. Tal efeito esta expresso no 

proprio Codigo de Processo Penal (art. 564, III), dispondo que ocorrera nulidade no 

caso de falta de representagao do ofendido. 

Assim, quando faltar uma so que seja das condigoes da agao ou de 

procedibilidade, diz-se que o autor e carecedor da agao e o processo sera nulo ab 

initio (GRINOVER et ali, 2001: 69). 



CONCLUSAO 

O que se pretendia demonstrar era a necessidade de representagao do 

ofendido ou do seu representante legal para a instauragao de inquerito policial e a 

lavratura do termo circunstanciado, nos crimes de agao penal publica condicionada. 

Tal objetivo foi atingido, uma vez que se refutou todos os argumentos no sentido 

contrario, especialmente aqueles relativos ao termo circunstanciado, pega inicial do 

procedimento dos Juizados Especiais Criminais. 

Dessa forma, demonstrou-se que deve haver representagao do ofendido, na 

Delegacia, para a instauragao de inquerito policial e para a lavratura do termo 

circunstanciado. 

Os objetivos especificos tambem foram atingidos. Com efeito, nos 

comentarios aos aspectos positivos e negativos da nao-instauragao do procedimento 

policial, por falta de representagao do ofendido, ressaltou-se o fato de que, mesmo 

havendo pontos negativos, como a coagao, a nao-instauragao do procedimento 

policial apresenta aspectos mais positivos, inclusive para a atividade pratica, tanto 

da autoridade policial, quanto do Ministerio Publico e do magistrado. 

Outrossim, identificou-se a natureza juridica e o fundamento legal do 

instituto da representagao do ofendido, como sendo direito subjetivo publico da 

vitima, encontrando justificativa no denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA strepitus judicii, ou escandalo 

causado pelo carater publico do processo, violando, assim, o patrimonio moral do 

ofendido. 

Alem disso, discorrendo sobre os efeitos juridicos da instauragao de 

inquerito e lavratura de termo circunstanciado, apontaram-se as consequencias 

legais, nas quais a autoridade policial e o proprio Estado podem incorrer. Viu-se que, 
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nessa hipotese, o inicio do procedimento policial, sem o consentimento da vitima, 

nos crimes de agao publica condicionada, dara ensejo a mandado de seguranga, 

pela vitima, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habeas corpus, pelo autor do fato. Para o Estado, a consequencia e 

de cunho civel, ja que, havendo a instauragao, sem a representagao, ha 

constrangimento ilegal, passivel de indenizagao. 

Dessa forma, espera-se que os resultados obtidos na pesquisa possam 

servir para o aperfeigoamento da atividade da Policia Judiciaria e do Ministerio 

Publico, responsaveis pela persecugao penal, bem como para a celeridade e 

economia processuais, principios fundamentals para se alcangar rapida solugao dos 

conflitos, visando a paz social. 
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