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RESUMO 

A dispensa do Principio da Oficialidade do Ministerio Publico nas suas atribuicoes. 
para a protecao do meio ambiente, acarretando em falibilidade estatal nas politicas 
ambientais e sua consequente insatisfagao por parte da populagao, constituem o 
objetivo geral. Sendo assim, as mazelas do comportamento humano sobre o meio 
ambiente sao tamanhas que quase nao se discute sua existencia, mas sim, sua 
extensao. O metodo, ora empregado, e o da lucubracao cognitiva de obras sobre o 
tema, como livros, leis e artigos doutrinarios. Por serem considerados agentes 
politicos, os integrantes do Ministerio Publico, nao integrando a categoria de 
servidores publicos, gozam das garantias constitucionais da vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Quanto a sua origem, 
controvertida, e de se observar, entrementes, o consenso no que pertine a origem 
proxima e divergencia quanto a origem remota. Na Franca, em meados do seculo 
XIV, evidencia sua origem proxima, ja a remota, vislumbra-se na Grecia e no Egito. 
O Ministerio Publico e instituigao essencial a fungao jurisdicional, a historia e o 
direito alienigena indiscutivelmente nao deixa mentir. Para garantir a exteriorizagao 
do direito de acao, os integrantes possuem absoluta desvinculagao do funcionalismo 
comum, podendo prover seus cargos diretamente e fixar-lhes a remuneracao. Em 
assim sendo, pela legitimidade concorrente e disjuntiva, onde qualquer interessado, 
independente de alistamento eleitoral, pois prescinde a irrisorio regramento, pode 
agir em prol dos reclames ambientais, com o ente ministerial nao seria diferente. 
Deste modo, as acoes civeis de alcada do Ministerio Publico, de cunho instrumental 
para a defesa dos interesses difusos e coletivos, podera ser proposta por este ente-
tao respeitoso ao externar a oficialidade. 

Palavra-chave: Ministerio Publico. Oficialidade. Meio Ambiente. 



ABSTRACT 

The dismissal of the beginning of the Oficialidade of the Public prosecution service in 
its attributions for the protection of the environment, causing state fallibity in the 
ambient politics and its consequent insatisfacao on the part of the population, 
constitutes the general objective. Being thus, mazelas of the human behavior on the 
environment is so great that almost do not argue its existence, but yes, its extension. 
The method, however employee, is of the cognitiva lucubracao of workmanships on 
the subject, as doctrinal books, laws, articles. For being considered agents 
politicians, the integrant ones of the Public prosecution service, not integrating the 
category of public servers, enjoy of the guarantees constitutional of the tenure, 
irremovability and irreducibility of expirations. How much its origin, controverted, is o f 
if observing, meantime, the consensus in what pertine to the next origin and 
divergence how much to the remote origin. In France, in middle of century XIV, it 
evidences its next origin, already the remote one, is glimpsed in Greece and Egypt. 
The Public prosecution service is essential institution to the jurisdictional function, 
history and the foreign right unquestionably does not leave to lie. To guarantee the 
exteriorizacao of the action right, the integrant ones possess absolute desvinculacao 
of the common bureaucracy, being able to provide its positions directly and to fix it to 
them remuneration. In thus being, for the competing and disjunctive legitimacy, 
where any interested party, independent registration of voters, therefore does without 
the irrisorio regramento, can act complains in favor of them ambient, with the 
ministerial being would not be different. In this way, the actions civil court jurisdiction 
of court of appeals of the Public prosecution service, of instrumental matrix for the 
defense of the diffuse and collective interests, could be proposal for this so respectful 
being when externar the oficialidade. 

Word-key: Public Prosecution Service. Oficialidade. Environment. 
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INTRODUQAO 

O trabalho em tela, condicao sine qua non para conclusao do curso de 

Direito da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Sousa - Paraiba, visa 

abordar a dispensa do principio da oficialidade do Ministerio Publico nas suas 

atribuigoes para a protegao do meio ambiente, acarretando em falibilidade estatal 

nas politicas dessa natureza e sua consequente insatisfacao por parte daqueles que 

sao os maiores interessados, a populagao. 

Sendo assim, a Falibilidade Estatal nas Politicas Ambientais Pela Escusa 

do Principio da Oficialidade do Ministerio Publico constitui o titulo do presente 

ensaio. 

Os problemas decorrentes dessa assertiva sao uns dos mais cotados na 

atualidade, pois as mazelas do comportamento humano sobre o meio ambiente sao 

tamanhas que quase nao se discute sua existencia, mas sim, sua extensao. 

Objetiva-se conceituar o ente competente pela guarita dos interesses da ' 

sociedade, por meio de algumas de suas atribuigoes, em especial a do meio 

ambiente. 

Nao obstante, a ciencia, plena e notoria, de que as demandas da 

sociedade, ainda que so fossem ambientais, superariam exorbitantemente as forgas 

dos integrantes dessa instituigao tao respeitada, que e o Ministerio Publico. Pois, o 

contingente de profissionais e infimo, as suas atribuigoes sao inumeras, o pais e 

extenso, populoso, subdesenvolvido e os maiores interessados, a imensa maioria 

dos membros da sociedade, sao inertes e alienados quanto ao tema. 

Uma mudanga comportamental da humanidade quanto a produgao de lixo 

e consumo de energia e fundamental para amenizar tais acontecimentos. Mas e 
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fato, a sociologia nao deixa mentir, uma mudanga brusca na sociedade so ocorreria 

com urn impacto de grandes proporgoes, essa mudanca gradativa, amena e quase 

que imperceptivel nao e capaz de efetivar essa transformagao repentina. Se a 

sociedade, maior interessada, nao atua pela busca da solucao de seus reclames, 

como exigir que urn ente, a exemplo do Ministerio Publico, o faga? 

O metodo, ora empregado para a elaboragao deste Trabalho de 

Conclusao de Curso foi o da lucubracao cognitiva de obras sobre o tema, como 

livros, leis, artigos doutrinarios e a inspiragao extraida do filme "Uma Verdade 

Inconveniente", onde se demonstra o gravame dos impactos ambientais no planeta. 

Os aspectos delineados nos capitulos a seguir sao: as consideragoes 

preliminares acerca do ministerio publico; o ministerio publico e a protegao' 

ambiental; e as atribuigoes funcionais imediatas do ministerio publico. Pelo primeiro, 

procura-se conceituar o ministerio publico, com urn norte voltado para suas 

atribuigoes funcionais e sua importancia para a sociedade. Sem ouvidar sua divisao 

orgaizacional, evolugao historica e os pricipios garantidores que o norteiam. Ainda. 

pela inovagao da emenda constitucional n° 45, tratar-se-a do conselho nacional do 

ministerio publico, enfatizando a polemica de sua criagao. Assim, galgar conceitos 

para comprengao da exteriorizagao dos direitos subjetivos de agao do ministario 

publico, essencial para uma atuagao eficaz. 

Pelo segundo capitulo, dar-se enfase a conceituagao, origem, evolugao, 

especies e principios do Direito Ambiental, tendo em vista que o meio ambiente nao 

consiste apenas na fauna e flora. Tudo cotejado, ao final, com a legitimagao da 

oficialidade ministerial, para por a salvo, de pronto, os interesses da existencia da 

vida. 

Quanto ao ultimo capitulo, tem-se as atribuigoes funcionais do ministerio 

publico de forma estrita, quando este valhe-se dos institutos da agao penal, inquerito 
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civil e a agao civil publica, salvaguardando os direitos e interesses difusos. Onde, 

vislumbrar-se-a o direito dos seres vivos a terem urn ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Assim, o Ministerio Publico foi incumbido da protegao da ordem 

juridica, do regime do Estado Democratico Social e Humanitario de Direito, dos 

interesses difusos, entre os quais o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e capital para a existencia da vida. 



CAPITULO 1 CONSIDERACOES ACERCA DO ENTE MINISTERIAL 

1.1 Conceituacao do Ente Ministerial 

O Ministerio Publico, independente, permanente, essencial a jurisdicao, 

responsavel pela guarita da ordem juridica, do regime de Estado Democratico Social 

e Humanitario de Direito, dos direitos sociais e individuals indisponiveis e da 

moralidade publica, compreende-se, em sua organizacao, pelo Ministerio Publico da 

Uniao, que ora subdivide-se, por assim dizer, em Ministerio Publico Federal, 

Ministerio Publico Militar, Ministerio Publico do Trabalho, Ministerio Publico do 

Distrito Federal e Territorios; e Ministerio Publico dos Estados. 

O orgao ministerial, de acordo com a Constituicao Federal de 1988, nao 

pertence ao Poder Judiciario, ao Poder Legislativo, nem tao pouco integra o Poder 

Executive Com isso, os seus integrantes, Promotores de Justica e Procuradores de 

Justica no ambito Estadual ou Procuradores da Republica no ambito Federal, 

tutelam a sociedade e os interesses coletivos e individuals indisponiveis. Pela Carta 

Maior, esta destinado como funcao precipua do Ministerio Publico, a curadoria da 

sociedade. 

Para exteriorizarem tal satisfacao, valem-se do inquerito civil e da agao 

civil publica; da agao penal publica que e atribuigao exclusiva do Ministerio Publico, 

quando o Estado faz concretizar seu direito de perseguigao penal. Apenas o 

Ministerio Publico, pode postular a agao penal de iniciativa publica. 

A entidade, ainda, possui autonomia administrativa e financeira, por isso, 

propoe diretamente ao Poder Legislativo a criagao e a extingao dos cargos e 
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servigos auxiliares, tern o poder de elaborar sua proposta orgamentaria dentro dos 

limites da lei de diretrizes orgamentarias, bem como a fixagao dos respectivos 

vencimentos. Por isto, os membros da Instituigao sao considerados agentes 

politicos, nao integrando a categoria de servidores publicos e, ainda, amparados 

pelas garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 

vencimentos. 

1.2 Divisao do Ministerio Publico 

O Ministerio Publico compreende duas grandes instituigoes a nivel 

constitucional: o Ministerio Publico da Uniao, chefiado pelo Procurador Geral da 

Republica, onde qualquer membro do Ministerio Publico da Uniao pode galgar este 

cargo, e os Ministerios Publicos dos Estados. 

Na esfera da Uniao, este ente e dividido em carreiras distintas, onde 

destacamos precipuamente o Ministerio Publico Federal que tern exercicio perante a 

Justiga Federal, integrado pelos Procuradores da Republica, que atuam nas varas 

federais; pelos Procuradores Regionais da Republica, que oficiam perante os-

Tribunals Regionais Federais; e, finalmente, pelos Subprocuradores-Gerais da 

Republica, que oficiam perante o Superior Tribunal de Justiga. 

O Presidente da Republica, por livre escolha, dentre os integrantes da 

carreira, investe pro tempore no cargo de Procurador Geral da Republica. Para 

alguns, um contra censo, pois o fiscalizador foi designado pelo fiscalizado. 

O Procurador Geral da Republica, alem da chefia do Ministerio Publico da 

Uniao, tern a chefia do Ministerio Publico Federal, atuando perante o Supremo 
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Tribunal Federal. Perante as duas turmas do colegiado atuam Vice-Procuradores 

Gerais da Republica, livremente escolhidos pelo Procurador Geral da Republica 

dentre os subprocuradores gerais da republica. 

O Procurador Geral da Republica e chefe imediato tanto do Ministerio 

Publico da Uniao quanto do Ministerio Publico Federal, exercendo a chefia mediata 

dos Ministerios Publicos Militar e do Trabalho, pois nomeia e destitui os 

procuradores gerais dessas instituigoes. Quanto ao Ministerio Publico do Distrito 

Federal e Ministerio Publico dos territorios, que integram o Ministerio Publico da 

Uniao, seu procurador geral e escolhido e destituido pelo Presidente da Republica. 

Nao podemos olvidar o Ministerio Publico Militar que atua perante as 

circunscrigoes da Justiga Militar, nos crimes cometidos por integrantes das Forgas 

Armadas, com carreira compreendida nos cargos de Promotor e Procurador de 

Justiga Militar, oficiando perante a primeira instancia. Ja os Subprocuradores-Gerais 

de Justiga Militar atuam junto ao Superior Tribunal Militar. O Procurador Geral de 

Justiga Militar e nomeado pelo Procurador Geral da Republica. 

O Procurador Geral da Republica, ainda, nomeia o Procurador Geral do 

Trabalho, chefe do Ministerio Publico do Trabalho. Os Procuradores do Trabalho e 

os Procuradores Regionais do Trabalho atuam perante os Tribunals Regionais do 

Trabalho. Os Procuradores do Trabalho atuam especialmente na primeira instancia, 

nos litigios trabalhistas que envolvam interesses de menores e incapazes, ja na 

segunda instancia, emitem pareceres nos processos que Ihe sao submetidos. Os 

Subprocuradores-Gerais do Trabalho atuam perante o Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Acerca do Ministerio Publico Eleitoral, que tern fungao tangivel ao 

Ministerio Publico Federal, onde nao ha autonomia institucional, chefiado pelo 

Procurador Geral da Republica que, nesta qualidade, detem a nomenclatura de 
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Procurador Geral Eleitoral. Pelas necessidades, em cada estado brasileiro ha urn 

Procurador Regional Eleitoral, nomeado pelo Procurador Geral Eleitoral entre os 

membros do Ministerio Publico Federal ali em exercicio, que tern a fungao de 

supervisionar o Ministerio Publico Eleitoral no estado. 

O Procurador Regional Eleitoral tern assento perante o Tribunal Regional 

Eleitoral e dirime conflitos de atribuigao entre promotores eleitorais por delegacao do 

Procurador Geral Eleitoral. Nas primeiras instancias existem Promotorias Eleitorais, 

ocupado por promotores de justiga investidos pro tempore na fungao eleitoral. 

Insta observar, ainda, que qualquer integrante da instituigao que tenha 

filiagao partidaria nao pode exercer a fungao de promotor eleitoral por um prazo de 2 

anos apos desvincular-se do partido (especie de quarentena), aplicavel 

subsidiariamente aos Ministerios Publicos Estaduais. 

1.3 Evolugao Historica m Q G _ C A M p u s D E S Q U S A 

BIBLIOT*" 

O Ministerio Publico tern uma origem controvertida, e de si observar, 

entrementes, o consenso no que pertine a origem proxima e divergencia quanto a 

origem remota. Na Franga, em meados do seculo XIV, evidencia sua origem proxima 

ja a remota, vislumbra-se na Grecia e no Egito. 

Os "magiai", na antiguidade, eram trabalhadores do antigo Egito, entende-

se que eram incumbidos pela persecugao penal. Na Grecia antiga, os eforos, 

trabalhadores de auto escalao, teriam atribuigoes semelhantes as do Ministerio 

Publico. Em sua origem proxima, nao obstante, esta pacifica, quanto ao seu 

entendimento. Nas Ordenangas de Felipe, o Belo, na Franga, em 1304, no momento 
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em que eram criados os procuradores do rei, em todo o continente Europeu, sem 

interferencia estatal 1, com fungao eminentemente fazendaria, ou seja, com fungao 

de defender os interesses do soberano perante o Poder Judiciario, instituigao nova, 

tambem. 

Ditos procuradores se autodenominavam Ministerio Publico justamente 

para contrapor aos advogados, detentores do Ministerio Privado. Gozando das 

mesmas prerrogativas dos magistrados, os procuradores do rei tinham assento no 

parquet, assoalho destinado originariamente aos magistrados. 

1.4 Dos Principios e Garantias do Ministerio Publico 

Por principio, entende-se que significa alicerce, estrutura, fundamento, 

inicio, ponto de partida de alguma coisa. Trata-se, pois, de urn vocabulo de origem 

latina, onde, extraido para as ciencias juridicas, significa conjectura essencial que 

embasa urn determinado ramo do conhecimento humano. 

Com estas palavras, o conceito de Independencia Funcional, urn dos 

principios do Ministerio Publico, consiste na autorizagao para agir com plena 

independencia, no que pertine as atribuigoes do promotor de justiga, sem 

subordinagao a nenhum outro orgao ou poder, mas sim ao mandamento legal,-

devendo sempre fundamentar suas manifestagoes. 0 principio em analise nao se 

embaraga com a autonomia institucional, que rege a Instituigao quanto aos aspectos 

financeiro, administrative e orgamentario. 

Os componentes, no exercicio da fungao, podem, facultat ivamente, 

1 Grifo nosso, pois, naquela epoca nao havia essa denominacao. 
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receber recomendagoes, sem carater normativo, tanto do Procurador Geral de 

Justiga quanto do Corregedor-Geral e outros orgaos da administragao superior, o 

que nao infringe a sua independencia funcional. 

Pelo Principio da Unidade, em breves comentarios, exprime que os 

integrantes de uma mesma instituigao sao chefiados por um mesmo procurador 

geral e integram um so orgao. Nao existe unidade entre Ministerios Publicos de 

estados diversos ou entre o Ministerio Publico da Uniao e os Ministerios Publicos 

estaduais. 

Quanto ao Principio da Indivisibilidade, significa que um integrante do 

Ministerio Publico pode ser substituido por outro na forma estabelecida em lei. A 

indivisibilidade e uma decorrencia legal da unidade. No caso, ocorre designagoes do 

Procurador Geral de Justiga, que so podem validar quando existe previa conjectura 

legal ou nos casos de suspeigao, impedimento ou licenga. Este principio esta ligado 

a garantia da inamovibilidade e ao Principio do Promotor Natural. 

O Vitaliciamento, essencial para as atribuigoes do cargo de Promotor de 

Justiga, e a caugao, decorrido lapso temporal de dois anos, nao se computando 

nenhum prazo de afastamento, de nao perder o cargo, salvo decisao judicial 

transitada em julgado, observando as conjunturas. 

A inicializagao da-se com a aprovagao do candidato em concurso publico 

de provas e titulos, assegurada a participagao da Ordem dos Advogados de Brasil 

em sua realizagao, exigindo-se do bacharel em direito, no minimo tres anos de 

atividade juridica e observando-se, nas nomeagoes, a ordem de classificagao, e 

instalagao de estagio probatorio. 

Acabado o estagio, que e ligado a Corregedoria-Geral do Ministerio 

Publico, e emitido parecer pela confirmagao ou nao do promotor, submetido ao 

Conselho Superior, que decidira. Em caso de inconformidade, e se queira externa-la, 
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cabe recurso, encaminhado ao Colegio de Procuradores. Ainda, pode ser 

instaurado, no curso do vitaliciamento, incidente de impugnagao, em que o promotor 

e afastado, aguardando decisao a ser proferida em processo administrative. Neste 

lapso temporal, ha total percepgao salarial, sem atuacao profissional. 

Ja o Principio da Inamovibilidade, conceitua-se pela impossibilidade de 

afastar o promotor de justiga do orgao de execucao sem que haja as hipoteses 

previstas na Constituigao e na lei infraconstitucional. Salvo por interesse publico, 

mediante decisao do orgao colegiado competente do Ministerio Publico, pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. 

Quanto ao principio da inamovibilidade, vale salientar a remogao 

compulsoria e a disponibilidade. Pela primeira, dar-se por meio de processo 

administrativo disciplinar, onde e facultado ao promotor ampla defesa perante o 

Conselho Superior da instituigao. Na hipotese de decisao que Ihe seja desfavoravel, 

cabera recurso ao Colegio de Procuradores e eventual medida judicial. Este se da 

nas hipoteses de conduta funcional incompativel do representante do Ministerio 

Publico com a dignidade do cargo, seja essa conduta no desempenho de sua 

atividade funcional ou nao. Enquanto a disponibilidade ocorre na extingao do orgao 

de execugao da comarca ou quando houver mudanga da sede da promotoria. Neste 

estado, o promotor continua a ter as previsoes constitucionais, como, por exemplo, 

contagem de tempo de servigo. 

Contudo, o Principio da Irredutibilidade de Beneficios, fechando o cerco 

das garantias do Ministerio Publico, somada as outras, faz com que o ente nao sofra 

as mazelas da politicagem corrupta. Contando com a garantia de que seus subsidios 

nao sejam passiveis de qualquer tipo de redugao, a luz do ordenamento juridico. Na 

forma de parcela unica fixada em lei, em graduagao com outros tetos fixados em lei, ' 

analisado em momento oportuno. Nao obstante, a mencionada garantia aos 
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membros do parquet, poder suportar alteracoes nos seus subsidios em razao das 

normas constitucionais tributarias, objetivando um entendimento teleologico. 

1.5 Do Conselho Nacional do Ministerio Publico 

Com a vigencia da Emenda Constitucional n°45, ficou fundado o Conselho 

Nacional do Ministerio Publico. Atacado por uma provavel ineficacia, haja vista que 

parte de seus integrantes sao os mesmos da estrutura nacional do Ministerio 

Publico 2, porem, nao ha, ate o momento, manifestagao do Supremo Tribunal 

Federal. 

Vale salientar, em salutar Doutrina Patria que o Controle da Atuagao do 

Ministerio Publico abala diretamente a instituigao acarretando em um anacronismo, 

quanto a evolugao do Poder Judiciario, em compensagao e visivelmente um 

aparelho para apreciar esta fungao tao essencial a Justiga, que podera corroborar 

com o total zelo e prudencia do fiscal da lei. 

O institute ora criado, consiste num orgao publico que tern a competencia 

de controlar a atuagao administrativa e financeira do Ministerio Publico e do 

cumprimento das obrigagoes funcionais de seus integrantes, compete ate cuidar 

pela autonomia funcional e administrativa, pela observancia das regras 

constitucionais, dentre outras atribuigoes. 

Contudo, para melhor elucidagao, segue sabio entendimento dos juristas 

2 E composto pelo Procurador Geral da Republica, sendo este o presidente, quatro membros do 
Ministerio Publico da Uniao, tres representantes do Ministerio Publico dos Estados, dois juizes 
indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribuna de Justiga, dois advogados, 
indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dois cidadaos de notavel saber 
juridico e reputacao ilibada, indicados um pela Camara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
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Lenio Luiz Streck, Ingo Wolfgang Sarlet e Clemerson Merlin Cleve (2007): 

Os Conselhos Nacionais da Justiga (CNJ) e do Ministerio Publico (CNMP) 
foram introduzidos pela Emenda Constitucional n. 45/04, representando 
uma especie de carro-chefe da assim denominada Reforma do Judiciario. 

Trata-se da implementagao, stricto sensu, de controle externo do Poder 
Judiciario e do Ministerio Publico. O CNJ esta especificado no artigo 103-B 
da Constituicao [01], em que, exaustivamente, estao elencadas as 
atribuigoes do orgao. Ja o Conselho Nacional do Ministerio Publico esta 
regulado no art. 130-A, [02] seguindo, no seu nucleo essencial, as diretivas 
fixadas para o seu congenere CNJ. Criam-se, assim, dois importantes 
orgaos que aproximam - estrutural e organicamente - as ins t i tu tes 
(Magistratura e Ministerio Publico), como ocorre ja de ha muito em alguns 
paises da Europa. 

A constitucionalidade lato sensu de ambos os Conselhos ja foi afirmada 
pelo Supremo Tribunal Federal. A discussao que se poe agora diz respeito 
aos limites do poder regulamentar dos Conselhos, o que implica 
necessariamente discutir a natureza juridica de suas resolucoes, isto e, o 
questionamento acerca do poder de emitir resolugoes com forca de lei. 

0 cerne da discussao esta no paragrafo 4° e inciso I do art. 103-B e no 
paragrafo 2° e inciso I do art. 130-A: 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIQA 

§ 4° Compete ao Conselho o controle da atuacao administrativa e financeira 
do Poder Judiciario e do cumprimento dos deveres funcionais dos juizes, 
cabendo-lhe, alem de outras atribuigoes que Ihe forem conferidas pelo 
Estatuto da Magistratura: 

1 - zelar pela autonomia do Poder Judiciario e pelo cumprimento do Estatuto 
da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no ambito de sua 
competencia, ou recomendar providencias; 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 

§ 2° Compete ao Conselho Nacional do Ministerio Publico o controle da 
atuacao administrativa e financeira do Ministerio Publico e do cumprimento 
dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministerio Publico, 
podendo expedir atos regulamentares, no ambito de sua competencia, ou 
recomendar providencias. 

1.6 Da Exteriorizagao do Direito Subjetivo 

O Ministerio Publico, indiscutivelmente, a historia e o direito alienigena 
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nao deixa mentir, e instituigao essencial a fungao jurisdicional. Com isso, o 

Presidente da Republica tern competencia legislativa para dispor sobre o Ministerio 

Publico. Nos Estados, a iniciativa das leis complementares que tratem do Ministerio 

Publico estadual e do respectivo Procurador Geral de Justiga. 

O ente, em hipotese alguma, nao pode ser denominado como um quarto 

poder, podendo, sim, um quase poder; ja que ha peculiares detalhes especiais e . 

prerrogativas que o diferem das demais instituigoes. E por estas, ao exteriorizar suas 

atribuigoes , fazem jus, do direito de perseguigao penal. 

Mirando garantir ao Ministerio Publico autonomia administrativa e 

orgamentaria, o constituinte arquitetou o crime de responsabilidade do governante, 

que praticar qualquer ato que afete sua autonomia. Ainda, impedindo qualquer 

delegagao legislativa em relagao a organizagao do Ministerio Publico. Para garantir a 

exteriorizagao do direito de agao, os integrantes possuem absoluta desvinculagao do 

funcionalismo comum, podendo prover seus cargos diretamente e fixar-lhes a 

remuneragao. 



CAPlTULO 2 O MINISTERIO PUBLICO E A PROTEQAO AMBIENTAL 

2.1 Origem e Evolugao Historica do Direito Ambiental 

Apesar de exiguas, desde o periodo Colonial, havia normas tratando do 

meio ambiente. Neste interim, adveio a Lei de Terras, n° 601/1850, adotando trato 

severo face as atividades predatorias, aplicando a responsabilidade objetiva por 

dano ambiental, fora da tematica civil, criou sangoes penais, civis e administrativas. 

Contudo, com o surgimento do Codigo Civil de 1916 e que houve um 

respaldo mais acautelado Direito Ambiental. Com regulamentagao sobre a 

propriedade, direito de vizinhanga, das arvores limitrofes, da paisagem forgada, das 

aguas, etc. 

Outro salto, de grande relevancia, por sinal, foi em 1972 com a 

Conferencia de Estocolmo, organizada pela ONU, importante movimento social que 

muito influenciou a legislagao brasileira. Ja vislumbrando a necessidade de 

investigar os problemas ambientais do mundo, conscientizar os organismos 

internacionais e a populagao mundial. Com isso, o insaciavel crescimento 

economico e o aumento desenfreado da populagao passaram a exigir medidas 

legais mais robustas e direcionadas a confer o processo de degradagao ambiental, 

assim, diversas leis surgiram. 

Na decada de 80 houve um avango, com o surgimento da Lei n° 6.938/81, 

que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, marco no Direito Ambiental. 

brasileiro. Instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e deu enfoque 

a educagao ambiental e a luta pela preservagao do ecossistema. Outro enfoque, 
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fundamental, foi a denominacao "meio ambiente" e a instituigao dos principios gerais 

do Direito Ambiental, dentre os quais o da responsabilidade objetiva. Como tambem, 

imprescindivel, a Lei n° 7.347/85, que instituiu a agao civil publica. 

Com a "revolugao" constituinte em 88, consagrou por completo a 

autonomia do Direito Ambiental. Assim, ganham destaque as teorias do 

desenvolvimento sustentavel, do poluidor pagador, da participagao cidada no 

processo de protegao, com pleno e hodierno respaldo do Estado Democratico Social 

e Humanitario de Direito, principio de onde se deriva todo o Ordenamento Juridico 

brasileiro. 

No ano de 1992 ocorreu no Rio de Janeiro a Conferencia das Nagoes 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - UNCED, a Rio-92, cuja maior 

contribuigao foi popularizar o conhecimento sobre os problemas ambientais do 

mundo. A Lei n. 9.605/98, de crimes ambientais, teve admiravel importancia na 

abordagem da materia ao tipificar as infragoes ambientais e estabelecer as penas 

contra os criminosos, como tambem, tipificar a pessoa juridica como sujeito ativo do 

crime. 

2.2 Nogoes Introdutorias ao Conceito de Meio Ambiente 

Gerada do advento de inumeros fatores do modo de vida humano, a 

deterioragao ambiental, ocasionou uma cadeia de alerta no meio cientifico. O eco-

sistema, emaranhado de relagoes entre seres vivos e o meio em que vivem, amplia 

sua area de atuagao, ao abarcar o campo sociologico, pois o estudo do 

comportamento humano se tornou de fundamental importancia para a auto 
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sustentabilidade ecologica. 

O meio ambiente em si tern suas leis proprias, naturais, no entanto, nao 

sao capazes de barrar as atitudes humanas, logo, a nao coergao a torna vulneravel. 

Neste diapasao se erigiu o Direito Ambiental, na forma de coibicao de acoes 

criminosas contra a natureza. 

Ha divergencia quanto a denominagao "Direito Ambiental". A minoria 

acata a terminologia "Direito Ecologico", na qual nao abarca o meio ambiente 

artificial, cuja importancia e imprescindivel. A expressao "Direito do Meio Ambiente" 

e igualmente criticada em razao da redundancia, visto que a palavra "meio" ja estaria 

contida no ambiente, sendo ambos termos sinonimos. A terminologia "Direito do 

Ambiente", e mais usada sob o argumento de que, alem de abrangente, e gramatical 

e juridicamente exata, pois esta sendo utilizada pela doutrina moderna. 

"Direito Ambiental" e a denominagao bastante utilizada, pois dis respeito 

tanto a protegao ao ambiente natural quanto ao ambiente artificial. E usual nas ligoes 

de Paulo de Bessa Antunes, que entende que essa nomenclatura e fruto de uma 

"tendencia" solidificada nao apenas pela doutrina, mas tambem pelos "organismos 

internacionais" direcionados a questao ambiental. Ademais, a Constituigao de 1988 

adotou a expressao "meio ambiente", ratificando o uso dessa nomenclatura. 

Assim, o Direito Ambiental e o ramo do direito publico que se ocupa com 

a protegao do meio ambiente, conceituado no inciso I do art. 3° da Lei n. 6.938/81 

como "o conjunto de condigoes, leis, influencias e interagoes de ordem fisica, 

quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". O 

Direito Ambiental, na qualidade instrumental de pacificar os seres humanos, objetiva 

a sustentabilidade do meio ambiente, garantindo a viabilidade da vida, nas suas 

mais variadas formas, das geragoes e especies futuras. 
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2.3 Especies de Meio Ambiente 

O meio ambiente nao consiste apenas na fauna e flora, este consiste 

apenas no Meio Ambiente Natural, que se conceitua pelos seus elementos fisicos 

(solo, ar, agua, minerais, fauna e flora). A guarita legal esta prevista na Constituigao 

Federal de 1988, a qual reservou capitulo proprio e em seu artigo 225 garante a 

todos um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", prescrevendo que o meio 

ambiente e bem de uso comum do povo, devendo ser protegido pelo Poder Publico,' 

a fim de preservar a sustentabilidade das geragoes presentes e futuras. 

Ainda, nas especies, temos o Meio Ambiente Artificial, que abarca o 

proprio espago urbanistico, fruto do labor humano. Sua ressalva constitucional esta 

prevista nos seguintes dispositivos: inciso XXIII do art. 5°, que trata da fungao social 

da propriedade; inciso XX do art. 21 , o qual dispoe ser da competencia da Uniao, in 

verbis, "instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitagao, 

saneamento basico e transportes urbanos"; incisos IX e X do art. 23, os quais 

estabelecem ser da competencia dos tres entes federativos "promover programas de 

construgao de moradias e melhoria das condigoes habitacionais e de saneamento 

basico" e "combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizagao, _ 

promovendo a integragao social dos setores desfavorecidos"; arts. 182 e 183, que 

tratam da politica urbana, revelando a forte i n t e rdependen t entre o Direito 

Ambiental e Direito Urbanistico. 

O Meio Ambiente Cultural, outra especie de meio ambiente, esta 

integrado pelo patrimonio artistico, cultural, historico, arqueologico, turistico, 

paisagistico e cultural. Regulamentado nos artigos 215 e 126 da Constituigao 

Federal, numa manifesta declaragao de amparo do Estado a cultura e as variadas 
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formas de expressao popular. Integrado pelos bens materials e imateriais, inclusa as 

criagoes cientificas, artisticas, tecnologicas, obras, objetos, documentos, edificagoes 

e espagos para a manifestagao artistica, conjuntos urbanos, sitios de valor historico, 

paisagistico, artistico, arqueologico, paleontologico, ecologico e cientifico. 

Concluindo, o Meio Ambiente do Trabalho, objetiva salvaguardar a saude 

mental, a incolumidade fisica e a satisfagao laboral do trabalhador. Este encontra 

amparo em uma legislagao trabalhista, nao obstante o tratado na Carta Maior no 

inciso XXXIII do art. 7°, que imputa ao empregador a responsabilidade de arcar com 

seguro contra acidentes de trabalho e com indenizagoes quando, por culpa ou dolo, 

causar prejuizos ao empregado. Ja o artigo 196 da Constituigao igualmente trata a 

necessidade de garantir a saude mediante politicas sociais de combate aos riscos 

de doengas e o artigo 200, VIII, estabelece ser da competencia do sistema unico de 

saude "colaborar na protegao do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho". 

2.4 Principios do Direito Ambiental Inerentes a Vida 

Pelos principios ambientais orientadores do direito a vida, elencam-se tres 

de maxima importancia, quais sejam: principios da prevengao, da informagao e do 

desenvolvimento sustentavel, abaixo analisados. No entanto, no dizer de Vanesca 

Buzelato Prestes (2007), temos: 

A Constituicao Federal consagrou a defesa do meio ambiente como 
principio geral da ordem economica e financeira ao lado dos principios da 
fungao social da propriedade, da redugao das desigualdades sociais e da 
busca do pleno emprego, entre outros inscritos no seu art. 170. A adocao 
desse principio conformador da ordem constitucional implica reconhecer 
que todo o crescimento economico deve respeitar o meio ambiente, ou que 
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apenas o crescimento economico integrado ao meio ambiente e o passivel 
de ser realizado no Brasil. Ha, portanto, uma indissociabilidade entre o 
direito ambiental e o direito economico. 

Quanto ao Principio da Prevengao, extrai-se da sua denominagao como 

sendo o objetivo de obstar problemas inerentes ao meio ambiente, baseado no 

principio da prevengao, cria-se, assim, medidas para impedir agressoes futuras, 

ocorrendo em onus menor ao da solucao de problemas ja efetivados. Em palavras 

mais precisas, se ocasionado o dano ambiental, a sua reconstituigao e praticamente 

impossivel. O estado quo ja mais retornara, acarretando um dano irreparavel. Dai, 

ser necessario um amplo e continuo estudo nas ciencias pertinentes para prevencao 

e vigilancia do meio ambiente como um todo. 

No Principio da Informacao, por ser um bem de todos, sua falta pode 

gerar danos irreparaveis a sociedade, pois podera inutilizar o meio ambiente que 

deve ser sadio e protegido por todos, principalmente pelo Poder Publico. Tambem, 

nao poderia deixar de mencionar a Lei 6.938/81 (Politica Nacional do Meio 

Ambiente), que preve em seu bojo a divulgagao de dados e informagoes ambientais 

para a formagao de consciencia publica sobre a necessidade de preservagao da 

qualidade ambiental e do equilibrio ecologico. 

Correlato, o Principio do Desenvolvimento Sustentavel, decorrente da 

exegese hermeneutica interpretativa do Principio do Estado Democratico Social e 

humanitario de Direito e do caput do artigo 225 da Constituigao Federal, mas, de 

forma expressa na Declaragao do RIO 92, que contem: "Para se alcangar o 

desenvolvimento sustentavel, a protegao do meio ambiente deve constituir parte 

integrante do processo de desenvolvimento e nao pode ser considerada 

isoladamente em relagao a ele", com isso, a sustentabilidade mantedora das vidas 

futuras de forma satisfatoria, faz com que estes seres vindouros venham a dispor 
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dos mesmos recursos que hoje temos. Trata-se da harmonia do aumento continuo 

populacional, sua producao de consumo e o meio onde vivem. 

Dessa forma, o Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, de 

forma inconteste, protege e preserva a vida em todas as suas formas, mas, entre os 

objetos juridicos tutelados, a que tern mais relevancia, e a vida humana. Porem, este 

depende piamente de outros seres vivos e estes de outros, assim sucessivamente, 

em uma cadeia indiscutivelmente ligada. 

Com essas observacoes, desprover o ser humano do direito de viver em 

uma sociedade politicamente organizada, com plena e real liberdade de agir em 

igualdade de direitos, seja para usufruir o bem ambiental natural, para manter e ate 

mesmo criar o bem ambiental artificial, cultivar sua cultura e respeitar as leis e o 

ambiente onde vivem e/ou trabalham; seria negar a sua propria vida e 

consequentemente sua dignidade. O surgimento do direito ao meio ambiente e dos 

demais direitos fundamentals da terceira geracao, e assim, explicado por Bonavides 

(2000, p. 523): 

Dotados de altissimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geracao tendem a cristalizar-se neste fim de seculo enquanto 
direitos que nao se destinam especificamente a protecao dos interesses de 
um individuo, de um grupo ou de um determinado Estado. Tern primeiro por 
destinatario o genero humano, mesmo num momento expressivo de sua 
afirmacao como valor supremo em termos de existencialidade correta. Os 
publicistas e os juristas ja os enumeram com familiaridade, assinalando-lhe 
o carater fascinante do coroamento de uma evolugao de trezentos anos dos 
direitos fundamentals. Emergiram eles da reflexao sobre temas referentes 
ao desenvolvimento a paz, ao meio ambiente, a comunicacao e ao 
patrimonio comum da humanidade. 

2.5 Legitimacao da Oficialidade Ministeria 

Pela legitimidade concorrente e disjuntiva, onde qualquer interessado, 
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independente de alistamento eleitoral, pois prescinde a irrisorio regramento, pode 

agir em pro dos reclames ambientais. Deste modo as agoes civeis de algada do 

Ministerio Publico a "agao civil publica", de cunho instrumental para a defesa dos 

interesses difusos e coletivos, podera ser proposta por este ente tao respeitoso, 

assim como, pelos co-legitimados ativos destacados no caput do art. 5° da Lei 

7.347/85, repetido pelo art. 82 do Codigo de Defesa do Consumidor. 

Ainda, para defesa do meio ambiente, o Ministerio Publico encontra 

legitimagao, como se nao bastasse, na Constituigao Federal de 1988, no seu artigo 

129, III e § 1°; caracterizando-se a possibilidade da instituigao ministerial ajuizar 

agao como parte legitima ou como fiscal da lei. 

Acirrando o debate e a problematizagao, e de ressaltar o imperio 

ministerial garantido pela Carta Maior de 1988, de poder investigar o fatidico, com 

sua livre convicgao, antes de iniciado o processo, para implementar, de forma sabia 

e convicta, seu direito subjetivo de agao. Se assim nao fosse, este ente, nem tao 

pouco o instituto da legitimidade ativa, derivada do principio da oficialidade, seriam 

criados. E ainda mais, nao seria conferido ao Ministerio Publico, ser o detentor unico 

e absoluto da propositura da agao penal publica incondicionada. 

Corroborando para a legitimagao ministerial, vejamos o parecer 

jurisprudencial (TJ-MG; AC-RN 1.0024.04.290502-6/001; Belo Horizonte; Quarta 

Camara Civel; Rei. Des. Darcio Lopardi Mendes; Julg. 03/05/2007; DJMG 

17/05/2007): 

54141987 - ACAO CIVIL PUBLICA. MINISTERIO PUBLICO. DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE JURIDICA DO 
PEDIDO. CF/88, ESTATUTO DA CIDADE E MEDIDA PROVISORIA N° 
2.220/2001. OCUPACAO DE FAIXA DE DOMJNIO DE RODOVIA. DIREITO 
A MORADIA. PRESERVACAO AMBIENTAL. MUNIClPIO. DEVER DE 
FISCALIZAR. OMISSAO. RESPONSABILIDADE. O Ministerio Publico esta. 
legitimado para propor a acao civil publica que visa a recuperacao de area 
degradada pela ocupacao irregular e construgao de moradias 



29 

desordenadamente, pela ausencia de reparacao e manutencao dos 
interceptores de sistema de esgotamento sanitario e degradacao de sistema 
de drenagem pluvial. O pedido esta amparado nos arts. 182,183 e 225 da 
CR/88, assim como no Estatuto da Cidade a na Medida Provisoria n° 
2.220/2001, mas principalmente na referida Medida Provisoria, porque a 
ocupagao de terras publicas por mais de cinco anos de area nao superior a 
250 m 2, confere a todo aquele ou aquela, desde que nao possua outro 
imovel urbano ou rural, o direito a concessao de uso especial para fins de 
moradia. Nao ha incompatibilidade entre o direito a moradia e o direito ao 
meio ambiente sustentavel. Diante da impossibilidade de realizar-se o 
direito a moradia no local, em se tratando de faixa de dominio de rodovia 
estadual, com um gasoduto em seu subsolo e interceptadores de sistema 
de esgotamento sanitario, ele deve ser privilegiado e concedido as familias 
em outro lugar adequado. Em se tratando de travessia, estrada dentro do 
perimetro urbano, compete a Prefeitura Municipal a aprovacao para a sua 
construcao, o que nao afasta a competencia municipal para fiscalizar o uso 
da faixa de dominio da rodovia. A omissao ao dever de fiscalizar do 
Municipio, que culminou na ocupacao da faixa de dominio da rodovia, 
implica a sua responsabilidade pela retirada e reassentamento das familias. 



CAPiTULO 3 ATRIBUIQOES IMEDIATAS DO MINISTERIO PUBLICO 

3.1 Agao Penal 

Advindo a ato tido como crime origina-se o direito-dever Estatal de punir 

quern quer que seja o autor. Contudo, para castigar o criminoso, o Estado, preso a ' 

lei, tern que realizar um procedimento, onde deve observar, alem do principio da 

legalidade, a competencia da autoridade, a amplo contraditorio e o rito processual. 

Com isso, o Estado esta exercendo o jus persequendi, que e a forma de 

aplicar o direito penal objetivo, para a punigao do autor do fato criminoso. 

O jus persequendi, que e cumprido por meio do processo, e que tern 

como objetivo o descobrimento da verdade para punigao ou absolvigao do acusado, 

so e possivel atraves da agao, uma vez que o Estado-Juiz, o douto julgador 

responsavel pela decisao final (punigao ou absolvigao), salvo os de competencia do 

juri, onde este comina a pena, nao pode exercer esse direito-dever senao atraves de 

uma agao, no caso, agao penal. E e dessa agao que nasce o processo para, 

possibilitar a decisao. 

O magistrado, na figura do Estado-Juiz, a despeito de ser o responsavel 

direto pelo resultado final do processo, nao e competente para exercer o direito de 

agao, ficando este a cargo do ofendido ou de seu representante legal, ou do 

Ministerio Publico. Por isso, o ofendido ou seu representante legal sabatinado pelo 

Ministerio Publico, sao os orgaos de acusagao, pertinentes em nosso ordenamento e 

sao os responsaveis direitos pelo exercicio da agao. 

A agao, contida no piano do direito subjetivo, e o direito que o cidadao 
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tern de pedir ao Estado-Juiz a prestacao jurisdicional. E o direito que o agravado ou 

seu representante legal tern, de exigir do Estado-Juiz um castigo ao delituoso. 

Agao penal e, tambem, a forma que os orgaos de acusagao (Ministerio 

Publico e ofendido ou seu representante legal) tern a sua disposigao para pedir ao 

Estado-Juiz a instauragao do procedimento, objetivando a punigao de um criminoso, 

vinculada ao crime cometido e desembocando em agao penal publica ou agao penal 

privada. 

A agao penal e o exercicio do direito subjetivo de exigir uma atuagao do 

Estado-Juiz dentre os atos de suas atribuigoes, enfim e o jeito de pedir que e 

vinculada ao crime, podendo ser atraves de denuncia, quando o crime for de agao 

penal publica, ou de queixa-crime, quando o crime for de agao penal privada. 

Em decorrencia da atuagao legiferante, ao implementar os crimes em 

nosso ordenamento Juridico, tomou por base a importancia ou o valor do bem 

juridico ofendido, para definir sobre a agao penal. Assim, quando o bem juridico 

tutelado, alem de respeitavel para seu titular, for tambem de suma importancia para 

o Estado, nao obstante ser interesse da sociedade, surge uma agao penal 

desvinculada de qualquer manifestagao de vontade da vitima ou de seu 

representante legal, visando a instauragao do processo para uma possivel punigao 

do autor. 

Ha, a luz do ordenamento juridico, dois tipos de agao penal publica: a 

incondicionada e a condicionada. Na agao penal publica incondicionada ou plena, o 

legislador considerou o bem juridico ofendido pelo crime de capital importancia para 

a sociedade e desvinculou completamente a manifestagao da vitima ou de seu. 

representante para o exercicio da agao penal. Nesta situagao, basta que o Estado-

acusagao tome conhecimento do fato criminoso para promover a agao penal. 

Quanto a agao penal publica condicionada, o legislador considerou o bem 
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juridico tutelado de importancia para vitima. Ha, neste interim, agao penal publica 

condicionada a requisicao do Ministro da Justiga. Ocorre quando o legislador 

considera o bem juridico tutelado de importancia para o Estado-Administragao. Se o 

bem juridico ofendido tutelado for de maior importancia para a vitima, isto e, se seu 

interesse se sobrepoe ao interesse da sociedade, surge a agao penal privada. Ou 

seja, a vitima ou seu representante legal e quern vai decidir sobre o prosseguimento 

do feito. 

Nesse caso, o orgao de acusagao e o ofendido ou seu representante 

legal, e nao o Estado-acusagao, como ocorre na agao penal publica. Quando o 

crime for de agao penal publica, a agao penal e promovida por meio de denuncia, e 

se for de agao penal privada, dar-se-a pela queixa-crime. 

3.2 Direitos e Interesses Difusos 

A humanidade levou toda a era de sua evolugao, partindo a teoria. 

evolucionista, para atingir a quantidade de dois bilhoes de pessoas na decada de 60, 

porem, nos cinquenta anos posteriores chegou aos seis bilhoes, esse crescimento 

desordenado de massa trouxe fenomenos sociais e juridicos ate entao inexistentes, 

sendo, pois, esses direitos e interesses, fundamentados na protegao individual. 

Para uma compreensao exata sobre o que significa interesse difuso, 

vejamos o que se extrai do artigo 81 do Codigo de Defesa do Consumidor: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vitimas 
podera ser exercida em juizo individualmente, ou a titulo coletivo. 
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Paragrafo unico. A defesa coletiva sera exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
codigo, os transindividuais, de natureza indivisivel, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
codigo, os transindividuais, de natureza indivisivel de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contraria por 
uma relacao juridica base; 

III - interesses ou direitos individuals homogeneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

O objeto da lide sendo dano ao meio ambiente, nos moldes descritos no 

artigo supra, os interesses difusos nao tern titulares de antemao e se acham 

atrelados por uma situacao fatica, indivisiveis e, embora se assemelhem certas 

categorias, nao se pode afirmar com rigorosidade a quern pertenca. 

Os direitos metaindividuais nao determinam um legitimado ativo, mas a 

uma comunidade amorfa, fluida e flexivel, com identidade social, porem sem 

personalidade juridica. 

Assim, apreciar os interesses difusos como interesses conexos com os 

mais avidos valores humanos, no caso a qualidade de vida, o bem comum, dentre 

outros, nao se pode deixar de tutela-los pelo fato de que possa haver transformacao 

na estrutura politica e juridica do Brasil. 

Provido desse entendimento, sao funcoes institucionais do Ministerio 

Publico, promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao do 

patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos. Afora a Constituigao, calha talhar, a Lei Organica Nacional do Ministerio-

Publico, Lei n° 8.625/93, onde segue em anexo. 
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3.3 Interesses Coletivos 

Ainda que nos primordios, os seres humanos vivendo em grupos, houve 

interesses comuns, de todos, porem faltava-lhs evidencia-los. 

Deste modo, os interesses coletivos estao a quern dos direitos puramente 

individuals, destarte, nao sao tidos como publicos, mas sim, de utilidade publica. 

Sao, assim sendo, todos os interesses transindividuais titularizados da mesma forma 

por varias pessoas, identificaveis ou nao. Sao os interesses assinalados pela 

indivisibilidade. 

Por ter atribuigoes diversas, ainda que acima das suas forgas, haja vista a 

demanda desproporcional com o quadro efetivo de profissionais, o Ministerio 

Publico, ao ser incumbido da defesa dos interesses coletivos, deve-se valer da 

promogao do inquerito civil e da agao civil publica, para concretizagao da defesa dos 

direitos sociais. 

2.4 Inquerito Civil Publico 

Por ser um procedimento administrative inquisitivo e privativo do ente 

ministerial, ele tern o fito de angariar provas da efetiva lesao a interesses 

metaindividuais, previo ao ajuizamento da Agao Civil Publica, analizada em topico 

seguinte, inconfundivel com o inquerito policial, e instaurado e presidido pelo orgao 

do Ministerio Publico, que, em decorrencia disto, pode arquivar sem o respaldo do 

judiciario. 
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O ente supra prolata o instituto por meio de uma portaria ou despacho, 

lancado por requerimento ou representagao que Ihe e dirigida. 

2.5 Agao Civil Publica 

Tida como garantia processual constitucional, legitimando o Ministerio 

Publico a promove-la para protegao do patrimonio publico e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, adveio a agao civil publica. 

Parte Integrante dos direitos metaindividuais, em clara manifestagao do 

designio dos representantes do povo, a protegao de direitos alem do individuo, mas 

nao configurando categorias enquadraveis no direito publico. 

De forma clara e notoria, vislumbra-se a referenda a "interesses", nao se 

valendo do termo "direitos", nos dispositivos legais pertinentes ao tema. Com isso, 

tal ato contempla justamente a ideia de alheamento categorico de preceitos 

caracterizadores de concepgoes puramente individualistas. 

Terminologia a parte, caracteriza interesses e/ou direitos difusos, 

coletivos e individuals homogeneos, categorias definidas como transindividuais ou 

metaindividuais, posto que o objeto da demanda nao pertence a pessoa 

determinada, mas a uma categoria ou comunidade. 

Quanto a conceituagao de difusos, da-se em unicidade de titular, 

perfeitamente determinado, quais sejam: uma comunidade no caso de direitos 

difusos, uma coletividade no caso de direitos coletivos ou um conjunto de vitimas 

indivisivelmente considerado no caso de direitos individuals homogeneos. 

Quanto aos direitos protegidos, resta claro que, uma vez operada a coisa 
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julgada, tera extensao erga omnes. 

Questao interessante surge da seguinte indagagao: seria a agao civil 

publica meio habil para a protegao de direitos que se encontrem em zona fronteiriga' 

entre os direitos individuals homogeneos e os coletivos? Ou ainda: como tratar 

direitos individuals que geram direitos "acidentalmente" coletivos? 

A possibilidade que se deduz e a de ajuizamento individual de agoes. 

Evidente que em respeito ao preceito constitucional assecuratoria ao direito de agao, 

ainda que o autor a isto nao mencione, por questao ate mesmo de racionalidade, 

conduz o entendimento do ajuizamento de agao civil publica para tais casos. 

O bom exemplo, e o das class actions do direito norte americano e 

considerando a necessidade de se molecularizar os conflitos de interesses, ao 

contrario do que o processo tradicional o faz (atomiza, individualiza os conflitos, quer 

pelo sistema de legitimagao, quer pelos limites da coisa julgada, ha a possibilidade 

de trata-los como se coletivos fossem). 

Na pratica os interesses sao divisiveis, mas decorrem de uma mesma 

origem, com isso cada um pode buscar a via jurisdicional que melhor Ihe caiba, para 

a reparagao de seus prejuizos (tantas demandas quantos forem os prejudicados). 

Porem, a unicidade da demanda, que trate esses interesses como se coletivos 

fossem (leia-se: como se indivisiveis fossem), viabiliza-se tambem, em nome da 

economia processual, celeridade e uma constituigao de prova pre constituida, e para 

que o Estado, agora agindo pelo Judiciario, de uma mesma e identica solugao aos 

conflitos que nasceram da mesma origem. E justamente o que ocorre com os 

interesses individuals homogeneos. 

O cerne do dilema esta em conhecer o que se deve entender como 

interesses e direitos individuals homogeneos, no contexto dessa disposigao legal. 

Em entendimento mais claro, o ponto capital que ha de enfrentar e a de saber quais 
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os interesses e direitos individuals homogeneos estao realmente equiparados aos 

direitos e interesses difusos e aos direitos e interesses coletivos, para que possam 

ser protegidos pela via da acao civil publica. 0 ser de origem comum e caracteristica 

presente em todos os direitos que decorrem da mesma norma, cujo suporte fatico e 

absolutamente igual para varias pessoas. 

Ainda, reforcando a atribuicao funcional do Ministerio Publico para com o 

meio ambiente, temos o parecer jurisprudencial (TJ-MG; AC 1.0672.00.022732--

8/001; Sete Lagoas; Oitava Camara Civel; Rei. Des. Isalino Romualdo da Silva 

Lisboa; Julg. 08/03/2007; DJMG 04/05/2007): 

54162185 - ACAO CIVIL PUBLICA. MINISTERIO PUBLICO. PROTECAO 
AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE. Obrigacao de fazer imposta ao 
municipio infrator. Legalidade. Decisao mantida. Recurso desprovido. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Objetivou-se, na presente experiencia cientifica, que os cidadaos nao 

estao desprovidos de protegao quanto a materia ambiental ou como tantas outras, 

haja vista o que e conferido ao Ministerio Publico e aos proprios cidadaos como 

meio ativo de exteriorizar o direito subjetivo de agao. 

O ente ministerial, ora em estudo, em contra partida aos reclames sociais, 

tern evoluido exorbitantemente desde o seu nascer e nao e pra menos, ainda que 

suas forgas sejam incompativeis para a demanda, a sociedade necessita de um 

orgao fiscalizador como esse e detentor de tamanhas atribuigoes funcionais, seja um 

pais de densidade demografica pequena ou nao. 

O Ordenamento Juridico brasileiro adjudicou ao Ministerio Publico a 

defesa dos interesses difusos e coletivos. Com isso, verificando-se a existencia de 

uma lesao a interesse difuso, independentemente de culpa ou dolo, podera ser 

proposta agao competente, a agao civil publica, com o fito de garantir uma qualidade 

de vida a todos os seres vivos, nas suas mais variadas formas. 

A fundamentagao legal, desde as origens mais remota, ate o que foi 

consagrado na Constituigao Federal de 1988, ficou taxado como marco na 

instituigao ministerial, por conseguinte, foram comentados os meios processuais 

habeis para a efetivagao da protegao ao meio ambiente, em especifico, temos a 

Agao Civil Publica, tratada como ponto fundamental na exteriorizagao do direito de 

agao. 

Assim, o Estado ineficaz e ineficiente nas mais diversas obrigagoes que a 

propria lei Ihe impoe, estas, quando essenciais a todo ser humano, devem ser 

pleiteadas inicialmente, com todo fervor e impeto, pelos maiores interessados, os 
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membros da sociedade. Se assim nao for, nao serao dignos de tais direitos, nem tao' 

pouco de exigir que as autoridades competentes o fagam. 

Destarte, e tempo de enaltecer, com o apoio inconteste do Ministerio 

Publico, a democracia participativa, onde, mesmo que haja alguma autoridade 

competente, eleitos pelo povo ou nao, nao exime nem diminui a participagao dos 

cidadaos, isoladamente ou nao, na busca da continuidade satisfatoria da vida. 

As solugoes urgem. 
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ANEXO 



Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 8.625. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993 

Institui a Lei Organica Nacional do Ministerio 
Publico, dispoe sobre normas gerais para a 
organizagao do Ministerio Publico dos 
Estados e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° O Ministerio Publico e instituigao permanente, essencial a fungao jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos 
interesses sociais e individuals indisponiveis. 

Paragrafo unico. Sao principios institucionais do Ministerio Publico a unidade, a 
indivisibilidade e a independencia funcional. 

Art. 2° Lei complementar, denominada Lei Organica do Ministerio Publico, cuja 
iniciativa e facultada aos Procuradores-Gerais de Justiga dos Estados, estabelecera, 
no ambito de cada uma dessas unidades federativas, normas especificas de 
organizagao, atribuigoes e estatuto do respectivo Ministerio Publico. 

Paragrafo unico. A organizagao, atribuigoes e estatuto do Ministerio Publico do 
Distrito Federal e Territorios serao objeto da Lei Organica do Ministerio Publico da 
Uniao. 

Art. 3° Ao Ministerio Publico e assegurada autonomia funcional, administrativa e 
financeira, cabendo-lhe, especialmente: 

I - praticar atos proprios de gestao; 

II - praticar atos e decidir sobre a situagao funcional e administrativa do pessoal, 
ativo e inativo, da carreira e dos servigos auxiliares, organizados em quadros 
proprios; 

III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstratives; 

IV - adquirir bens e contratar servigos, efetuando a respectiva contabilizagao; 

CAPiTULO I 

Das Disposigoes Gerais 



V - propor ao Poder Legislativo a criacao e a extincao de cargos, bem como a 
fixagao e o reajuste dos vencimentos de seus membros; 

VI - propor ao Poder Legislativo a criacao e a extincao dos cargos de seus servigos 
auxiliares, bem como a fixagao e o reajuste dos vencimentos de seus servidores; 

VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos servigos auxiliares, bem como nos 
casos de remogao, promogao e demais formas de provimento derivado; 

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneragao e outros que importem em vacancia 
de cargos e carreira e dos servigos auxiliares, bem como os de disponibilidade de 
membros do Ministerio Publico e de seus servidores; 

IX - organizar suas secretarias e os servigos auxiliares das Procuradorias e 
Promotorias de Justiga; 

X - compor os seus orgaos de administragao; 

XI - elaborar seus regimentos internos; 

XII - exercer outras competencias dela decorrentes. 

Paragrafo unico As decisoes do Ministerio Publico fundadas em sua autonomia 
funcional, administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, tern 
eficacia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competencia constitucional 
do Poder Judiciario e do Tribunal de Contas. 

Art. 4° O Ministerio Publico elaborara sua proposta orgamentaria dentro dos limites 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias, encaminhando-a diretamente ao 
Governador do Estado, que a submetera ao Poder Legislativo. 

§ 1° Os recursos correspondentes as suas dotagoes orgamentarias proprias e 
globais, compreendidos os creditos suplementares e especiais, ser-lhe-ao entregues 
ate o dia vinte de cada mes, sem vinculagao a qualquer tipo de despesa. 

§ 2° A fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial do 
Ministerio Publico, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagao de 
dotagoes e recursos proprios e renuncia de receitas, sera exercida pelo Poder. 
Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno 
estabelecido na Lei Organica. 

CAPITULO II 

Da Organizagao do Ministerio Publico 

SEQAO I 

Dos Orgaos de Administragao 

Art. 5° Sao orgaos da Administragao Superior do Ministerio Publico: 

I - a Procuradoria-Geral de Justiga; 



II - o Colegio de Procuradores de Justiga; 

III - o Conselho Superior do Ministerio Publico; 

IV - a Corregedoria-Geral do Ministerio Publico. 

Art. 6° Sao tambem orgaos de Administragao do Ministerio Publico: 

I - as Procuradorias de Justiga; 

II - as Promotorias de Justiga. 

SEQAO II 

Dos Orgaos de Execugao 

Art. 7° Sao orgaos de execugao do Ministerio Publico: 

I - o Procurador-Geral de Justiga; 

II - o Conselho Superior do Ministerio Publico; 

III - os Procuradores de Justiga; 

IV - os Promotores de Justiga. 

SEQAO III 

Dos Orgaos Auxiliares 

Art. 8° Sao orgaos auxiliares do Ministerio Publico, alem de outros criados pela Lei 
Organica: 

I - os Centros de Apoio Operacional; 

II - a Comissao de Concurso; 

III - o Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional; 

IV - os orgaos de apoio administrative; 

V - os estagiarios. 

CAPITULO III 

Dos 6rgaos de Administragao 

SEQAOI 

Da Procuradoria-Geral de Justiga 

Art. 9° Os Ministerios Publicos dos Estados formarao lista triplice, dentre integrantes 
da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que 
sera nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, 



permitida uma recondugao, observado o mesmo procedimento. 

§ 1° A eleigao da lista triplice far-se-a mediante voto plurinominal de todos os 
integrantes da carreira. 

§ 2° A destituigao do Procurador-Geral de Justiga, por iniciativa do Colegio de 
Procuradores, devera ser precedida de autorizagao de um tergo dos membros da 
Assembleia Legislativa. 

§ 3° Nos seus afastamentos e impedimentos o Procurador-Geral de Justiga sera 
substituido na forma da Lei Organica. 

§ 4° Caso o Chefe do Poder Executivo nao efetive a nomeagao do Procurador-Geral-
de Justiga, nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista triplice, sera 
investido automaticamente no cargo o membro do Ministerio Publico mais votado, 
para exercicio do mandato. 

Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiga: 

I - exercer a chefia do Ministerio Publico, representando-o judicial e 
extrajudicialmente; 

II - integrar, como membro nato, e presidir o colegio de Procuradores de Justiga e o 
Conselho Superior do Ministerio Publico; 

III - submeter ao Colegio de Procuradores de Justiga as propostas de criagao e 
extingao de cargos e servigos auxiliares e de orgamento anual; 

IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministerio 
Publico; 

V - praticar atos e decidir questoes relativas a administragao geral e execugao 
orgamentaria do Ministerio Publico; 

VI - prover os cargos iniciais da carreira e dos servigos auxiliares, bem como nos' 
casos de remogao, promogao, convocagao e demais formas de provimento derivado; 

VII - editar atos de aposentadoria, exoneragao e outros que importem em vacancia 
de cargos da carreira ou dos servigos auxiliares e atos de disponibilidade de 
membros do Ministerio Publico e de seus servidores; 

VIII - delegar suas fungoes administrativas; 

IX - designar membros do Ministerio Publico para: 

a) exercer as atribuigoes de dirigente dos Centros de Apoio Operacional; 

b) ocupar cargo de confianga junto aos orgaos da Administragao Superior; 

c) integrar organismos estatais afetos a sua area de atuagao; 

d) oferecer denuncia ou propor agao civil publica nas hipoteses de nao confirmagao 
de arquivamento de inquerito policial ou civil, bem como de quaisquer pegas de 



informacoes; 

e) acompanhar inquerito policial ou diligencia investigatoria, devendo recair a 
escolha sobre o membro do Ministerio Publico com atribuicao para, em tese, oficiar 
no feito, segundo as regras ordinarias de distribuicao de servigos; 

f) assegurar a continuidade dos servigos, em caso de vacancia, afastamento 
temporario, ausencia, impedimento ou suspeigao de titular de cargo, ou com 
consentimento deste; 

g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as fungoes processuais afetas a 
outro membro da instituigao, submetendo sua decisao previamente ao Conselho 
Superior do Ministerio Publico; 

h) oficiar perante a Justiga Eleitoral de primeira instancia, ou junto ao Procurador-
Regional Eleitoral, quando por este 

solicitado; 

X - dirimir conflitos de atribuigoes entre membros do Ministerio Publico, designando 
quern deva oficiar no feito; 

XI - decidir processo disciplinar contra membro do Ministerio Publico, aplicando as 
sangoes cabiveis; 

XII - expedir recomendagoes, sem carater normativo aos orgaos do Ministerio 
Publico, para o desempenho de suas fungoes; 

XIII - encaminhar aos Presidentes dos Tribunals as listas sextuplas a que se referem 
os arts. 94, caput, e 104, paragrafo unico, inciso II, da Constituigao Federal; 

XIV - exercer outras atribuigoes previstas em lei. 

Art. 1 1 . 0 Procurador-Geral de Justiga podera ter em seu Gabinete, no exercicio de 
cargo de confianga, Procuradores ou Promotores de Justiga da mais elevada 
entrancia ou categoria, por ele designados. 

SEQAO II 

Do Colegio de Procuradores de Justiga 

Art. 12. O Colegio de Procuradores de Justiga e composto por todos os 
Procuradores de Justiga, competindo-lhe: 

I - opinar, por solicitagao do Procurador-Geral de Justiga ou de um quarto de seus 
integrantes, sobre materia relativa a autonomia do Ministerio Publico, bem como 
sobre outras de interesse institucional; 

II - propor ao Procurador-Geral de Justiga a criagao de cargos e servigos auxiliares, 
modificagoes na Lei Organica e providencias relacionadas ao desempenho das 
fungoes institucionais; 

III - aprovar a proposta orgamentaria anual do Ministerio Publico, elaborada pela 



Procuradoria-Geral de Justiga, bem como os projetos de criagao de cargos e 
servigos auxiliares; 

IV - propor ao Poder Legislativo a destituigao do Procurador-Geral de Justiga, pelo 
voto de dois tergos de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus 
integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompativel ou grave omissao nos 
deveres do cargo, assegurada ampla defesa; 

V - eleger o Corregedor-Geral do Ministerio Publico; 

VI - destituir o Corregedor-Geral do Ministerio Publico, pelo voto de dois tergos de 
seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompativel ou grave omissao 
nos deveres do cargo, por representagao do Procurador-Geral de Justiga ou da 
maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa; 

VII - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministerio Publico a instauragao de 
procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministerio Publico; 

VIII - julgar recurso contra decisao: 

a) de vitaliciamento, ou nao, de membro do Ministerio Publico; 

b) condenatoria em procedimento administrativo disciplinar; 

c) proferida em reclamagao sobre o quadro geral de antiguidade; 

d) de disponibilidade e remogao de membro do Ministerio Publico, por motivo de 
interesse publico; 

e) de recusa prevista no § 3° do art. 15 desta lei; 

IX - decidir sobre pedido de revisao de procedimento administrativo disciplinar; 

X - deliberar por iniciativa de um quarto de seus integrantes ou do Procurador-Geral 
de Justiga, que este ajuize agao civel de decretagao de perda do cargo de membro 
vitalicio do Ministerio Publico nos casos previstos nesta Lei; 

XI - rever, mediante requerimento de legitimo interessado, nos termos da Lei 
Organica, decisao de arquivamento de inquerito policial ou pegas de informagoes 
determinada pelo Procurador-Geral de Justiga, nos casos de sua atribuigao 
originaria; 

XII - elaborar seu regimento interno; 

XIII - desempenhar outras atribuigoes que Ihe forem conferidas por lei. 

Paragrafo unico. As decisoes do Colegio de Procuradores da Justiga serao 
motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipoteses legais de sigilo ou por 
deliberagao da maioria de seus integrantes. 

Art. 13 Para exercer as atribuigoes do Colegio de Procuradores de Justiga com 
numero superior a quarenta Procuradores de Justiga, podera ser constituido Orgao 
Especial, cuja composigao e numero de integrantes a Lei Organica fixara. 

UFCG- CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 



Paragrafo unico. O disposto neste artigo nao se aplica as hipoteses previstas nos 
incisos I, IV, V e VI do artigo anterior, bem como a outras atribuigoes a serem 
deferidas a totalidade do Colegio de Procuradores de Justiga pela Lei Organica. 

SEQAO III 

Do Conselho Superior do Ministerio Publico 

Art. 14. Lei Organica de cada Ministerio Publico dispora sobre a composigao, 
inelegibilidade e prazos de sua cessagao, posse e duragao do mandato dos 
integrantes do Conselho Superior do Ministerio Publico, respeitadas as seguintes 
disposigoes: 

I - o Conselho Superior tera como membros natos apenas o Procurador-Geral de 
Justiga e o Corregedor-Geral do Ministerio Publico; 

II - sao elegiveis somente Procuradores de Justiga que nao estejam afastados da 
carreira; 

III - o eleitor podera votar em cada um dos elegiveis ate o numero de cargos postos 
em eleigao, na forma da lei complementar estadual. 

Art. 15. Ao Conselho Superior do Ministerio Publico compete: 

I - elaborar as listas sextuplas a que se referem os arts. 94, caput e 104, paragrafo 
unico, II, da Constituigao Federal; 

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiga, em lista triplice, os candidatos a remogao 
ou promogao por merecimento; 

III - eleger, na forma da Lei Organica, os membros do Ministerio Publico que 
integrarao a Comissao de Concurso de ingresso na carreira; 

IV - indicar o nome do mais antigo membro do Ministerio Publico para remogao ou 
promogao por antiguidade; 

V - indicar ao Procurador-Geral de Justiga Promotores de Justiga para substituigao 
por convocagao; 

VI - aprovar os pedidos de remogao por permuta entre membros do Ministerio 
Publico; 

VII - decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministerio Publico; 

VIII - determinar por voto de dois tergos de seus integrantes a disponibilidade ou 
remogao de membros do Ministerio Publico, por interesse publico, assegurada 
ampla defesa; 

IX - aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministerio Publico e decidir sobre 
reclamagoes formuladas a esse respeito; 

X - sugerir ao Procurador-Geral a edigao de recomendagoes, sem carater 
vinculativo, aos orgaos do Ministerio Publico para o desempenho de suas fungoes e 



a adogao de medidas convenientes ao aprimoramento dos servigos; 

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministerio Publico para frequentar curso 
ou seminario de aperfeigoamento e estudo, no Pais ou no exterior; 

XII - elaborar seu regimento interno; 

XIII - exercer outras atribuigoes previstas em lei. 

§ 1° As decisoes do Conselho Superior do Ministerio Publico serao motivadas e 
publicadas, por extrato, salvo nas hipoteses legais de sigilo ou por deliberagao da 
maioria de seus integrantes. 

§ 2° A remogao e a promogao voluntaria por antiguidade e por merecimento, bem 
como a convocagao, dependerao de previa manifestagao escrita do interessado. 

§ 3° Na indicagao por antiguidade, o Conselho Superior do Ministerio Publico 
somente podera recusar o membro do Ministerio Publico mais antigo pelo voto de 
dois tergos de seus integrantes, conforme procedimento proprio, repetindo-se a 
votagao ate fixar-se a indicagao, apos o julgamento de eventual recurso interposto 
com apoio na alinea e do inciso VIII do art. 12 desta lei. 

SEQAO IV 

Da Corregedoria-Geral do Ministerio Publico 

Art. 16. O Corregedor-Geral do Ministerio Publico sera eleito pelo Colegio de 
Procuradores, dentre os Procuradores de Justiga, para mandato de dois anos,* 
permitida uma recondugao, observado o mesmo procedimento. 

Paragrafo unico. O Corregedor-Geral do Ministerio Publico e membro nato do 
Colegio de Procuradores de Justiga e do Conselho Superior do Ministerio Publico. 

Art. 17. A Corregedoria-Geral do Ministerio Publico e o orgao orientador e 
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministerio 
Publico, incumbindo-lhe, dentre outras atribuigoes: 

I - realizar correigoes e inspegoes; 

II - realizar inspegoes nas Procuradorias de Justiga, remetendo relatorio reservado 
ao Colegio de Procuradores de Justiga; 

III - propor ao Conselho Superior do Ministerio Publico, na forma da Lei Organica, o 
nao vitaliciamento de membro do Ministerio Publico; 

IV - fazer recomendagoes, sem carater vinculativo, a orgao de execugao; 

V - instaurar, de oficio ou por provocagao dos demais orgaos da Administragao 
Superior do Ministerio Publico, processo disciplinar contra membro da instituigao, 
presidindo-o e aplicando as sangoes administrativas cabiveis, na forma da Lei ' 
Organica; 

VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiga os processos administrativos 



disciplinares que, na forma da Lei Organica, incumba a este decidir; 

VII - remeter aos demais orgaos da Administragao Superior do Ministerio Publico 
informagoes necessarias ao desempenho de suas atribuigoes; 

VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiga, na primeira quinzena de fevereiro, 
relatorio com dados estatisticos sobre as atividades das Procuradorias e 
Promotorias de Justiga, relativas ao ano anterior. 

Art. 18. O Corregedor-Geral do Ministerio Publico sera assessorado por Promotores 
de Justiga da mais elevada entrancia ou categoria, por ele indicados e designados 
pelo Procurador-Geral de Justiga. 

Paragrafo unico. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiga a designar os 
Promotores de Justiga que Ihe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministerio 
Publico podera submeter a indicagao a deliberagao do Colegio de Procuradores. 

SEQAO V 

Das Procuradorias de Justiga 

Art. 19. As Procuradorias de Justiga sao orgaos de Administragao do Ministerio 
Publico, com cargos de Procurador de Justiga e servigos auxiliares necessarios ao 
desempenho das fungoes que Ihe forem cometidas pela Lei Organica. 

§ 1° E obrigatoria a presenga de Procurador de Justiga nas sessoes de julgamento 
dos processos da respectiva Procuradoria de Justiga. 

§ 2° Os Procuradores de Justiga exercerao inspegao permanente dos servigos dos 
Promotores de Justiga nos autos em que oficiem, remetendo seus relatorios a 
Corregedoria-Geral do Ministerio Publico. 

Art. 20. Os Procuradores de Justiga das Procuradorias de Justiga civis e criminals, 
que oficiem junto ao mesmo Tribunal, reunir-se-ao para fixar orientagoes juridicas, 
sem carater vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiga. 

Art. 21 . A divisao interna dos servigos das Procuradorias de Justiga sujeitar-se-a a. 
criterios objetivos definidos pelo Colegio de Procuradores, que visem a distribuigao 
equitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de 
proporcionalidade, especialmente a alternancia fixada em fungao da natureza, 
volume e especie dos feitos. 

Paragrafo unico. A norma deste artigo so nao incidira nas hipoteses em que os 
Procuradores de Justiga definam, consensualmente, conforme criterios proprios, a 
divisao interna dos servigos. 

Art. 22. A Procuradoria de Justiga compete, na forma da Lei Organica, dentre outras 
atribuigoes: 

I - escolher o Procurador de Justiga responsavel pelos servigos administrativos da 
Procuradoria; 

II - propor ao Procurador-Geral de Justiga a escala de ferias de seus integrantes; 



Ill - solicitar ao Procurador-Geral de Justiga, em caso de licenga de Procurador de 
Justiga ou afastamento de suas fungoes junto a Procuradoria de Justiga, que 
convoque Promotor de Justiga da mais elevada entrancia ou categoria para 
substitui-lo. 

SEQAO VI 

Das Promotorias de Justiga 

Art. 23. As Promotorias de Justiga sao orgaos de administragao do Ministerio Publico 
com pelo menos um cargo de Promotor de Justiga e servigos auxiliares necessarios 
ao desempenho das fungoes que Ihe forem cometidas pela Lei Organica. 

§ 1° As Promotorias de Justiga poderao ser judiciais ou extrajudiciais, 
especializadas, gerais ou cumulativas. 

§ 2° As atribuigoes das Promotorias de Justiga e dos cargos dos Promotores de 
Justiga que a integram serao fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de 
Justiga, aprovada pelo Colegio de Procuradores de Justiga. 

§ 3° A exclusao, inclusao ou outra modificagao nas atribuigoes das Promotorias de 
Justiga ou dos cargos dos Promotores de Justiga que a integram serao efetuadas 
mediante proposta do Procurador-Geral de Justiga, aprovada por maioria absoluta 
do Colegio de Procuradores. 

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiga podera, com a concordancia do Promotor de 
Justiga titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de 
atribuigao daquele. 

CAPJTULO IV 

Das Fungoes dos Orgaos de Execugao 

SEQAO I 

Das Fungoes Gerais 

Art. 25. Alem das fungoes previstas nas Constituigoes Federal e Estadual, na Lei 
Organica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministerio Publico: 

I - propor agao de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipals, em face a Constituigao Estadual; 

II - promover a representagao de inconstitucionalidade para efeito de intervengao do 
Estado nos Municipios; 

III - promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da lei; 

IV - promover o inquerito civil e a agao civil publica, na forma da lei: 

a) para a protegao, prevengao e reparagao dos danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e 



paisagistico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuals indisponiveis e 
homogeneos; 

b) para a anulagao ou declaracao de nulidade de atos lesivos ao patrimonio publico 
ou a moralidade administrativa do Estado ou de Municipio, de suas administragoes 
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem; 

V - manifestar-se nos processos em que sua presenca seja obrigatoria por lei e, 
ainda, sempre que cabivel a intervencao, para assegurar o exercicio de suas 
fungoes institucionais, nao importando a fase ou grau de jurisdigao em que se 
encontrem os processos; 

VI - exercer a fiscalizagao dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem. 
idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiencia; 

VII - deliberar sobre a participagao em organismos estatais de defesa do meio 
ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de politica penal e 
penitenciaria e outros afetos a sua area de atuagao; 

VIII - ingressar em juizo, de oficio, para responsabilizar os gestores do dinheiro 
publico condenados por tribunals e conselhos de contas; 

IX - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 
Justiga; 

X - (Vetado); 

XI - (Vetado). 

Paragrafo unico. E vedado o exercicio das fungoes do Ministerio Publico a pessoas 
a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. 

Art. 26. No exercicio de suas fungoes, o Ministerio Publico podera: 

I - instaurar inqueritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos-
pertinentes e, para instrui-los: 

a) expedir notificagoes para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de 
nao comparecimento injustificado, requisitar condugao coercitiva, inclusive pela 
Policia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informagoes, exames periciais e documentos de autoridades federais, 
estaduais e municipals, bem como dos orgaos e entidades da administragao direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios; 

c) promover inspegoes e diligencias investigatorias junto as autoridades, orgaos e 
entidades a que se refere a alinea anterior; 

II - requisitar informagoes e documentos a entidades privadas, para instruir 
procedimentos ou processo em que oficie; 

III - requisitar a autoridade competente a instauragao de sindicancia ou 



procedimento administrativo cabivel; 

IV - requisitar diligencias investigatorias e a instauragao de inquerito policial e de 
inquerito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituigao 
Federal, podendo acompanha-los; 

V - praticar atos administrativos executorios, de carater preparatorio; 

VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos nao disciplinares que 
instaurar e das medidas adotadas; 

VII - sugerir ao Poder competente a edigao de normas e a alteragao da legislagao 
em vigor, bem como a adogao de medidas propostas, destinadas a prevengao e 
controle da criminalidade; 

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitagao do juiz, 
da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que 
justifique a intervengao. 

§ 1° As notificagoes e requisigoes previstas neste artigo, quando tiverem como 
destinatarios o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os 
desembargadores, serao encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiga. 

§ 2° O membro do Ministerio Publico sera responsavel pelo uso indevido das 
informagoes e documentos que requisitar, inclusive nas hipoteses legais de sigilo. 

§ 3° Serao cumpridas gratuitamente as requisigoes feitas pelo Ministerio Publico as 
autoridades, orgaos e entidades da Administragao Publica direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios. 

§ 4° A falta ao trabalho, em virtude de atendimento a notificagao ou requisigao, na 
forma do inciso I deste artigo, nao autoriza desconto de vencimentos ou salario, 
considerando-se de efetivo exercicio, para todos os efeitos, mediante comprovagao 
escrita do membro do Ministerio Publico. 

§ 5° Toda representagao ou petigao formulada ao Ministerio Publico sera distribuida 
entre os membros da instituigao que tenham atribuigoes para aprecia-la, observados 
os criterios fixados pelo Colegio de Procuradores. 

Art. 27. Cabe ao Ministerio Publico exercer a defesa dos direitos assegurados nas 
Constituigoes Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: 

I - pelos poderes estaduais ou municipals; 

II - pelos orgaos da Administragao Publica Estadual ou Municipal, direta ou indireta; 

III - pelos concessionaries e permissionarios de servigo publico estadual ou 
municipal; 

IV - por entidades que exergam outra fungao delegada do Estado ou do Municipio ou 
executem servigo de relevancia publica. 



Paragrafo unico. No exercicio das atribuigoes a que se refere este artigo, cabe ao 
Ministerio Publico, entre outras providencias: 

I - receber noticias de irregularidades, petigoes ou reclamagoes de qualquer 
natureza, promover as apuragoes cabiveis que Ihes sejam proprias e dar-lhes as 
solugoes adequadas; 

II - zelar pela celeridade e racionalizagao dos procedimentos administrativos; 

III - dar andamento, no prazo de trinta dias, as noticias de irregularidades, petigoes' 
ou reclamagoes referidas no inciso I; 

IV - promover audiencias publicas e emitir relatorios, anual ou especiais, e 
recomendagoes dirigidas aos orgaos e entidades mencionadas no caput deste 
artigo, requisitando ao destinatario sua divulgagao adequada e imediata, assim 
como resposta por escrito. 

Art. 28. (Vetado). 

SEQAO II 

Do Procurador-Geral de Justiga 

Art. 29. Alem das atribuigoes previstas nas Constituigoes Federal e Estadual, na Lei 
Organica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiga: 

I - representar aos Tribunals locais por inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipals, em face da Constituigao Estadual; 

II - representar para fins de intervengao do Estado no Municipio, com o objetivo de 
assegurar a observancia de principios indicados na Constituigao Estadual ou prover^ 
a execugao de lei, de ordem ou de decisao judicial; 

III - representar o Ministerio Publico nas sessoes plenarias dos Tribunals; 

IV - (Vetado); 

V - ajuizar agao penal de competencia originaria dos Tribunals, nela oficiando; 

VI - oficiar nos processos de competencia originaria dos Tribunals, nos limites 
estabelecidos na Lei Organica; 

VII - determinar o arquivamento de representagao, noticia de crime, pegas de 
informagao, conclusao de comissoes parlamentares de inquerito ou inquerito policial, 
nas hipoteses de suas atribuigoes legais; 

VIII - exercer as atribuigoes do art. 129, II e III, da Constituigao Federal, quando a 
autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia 
Legislativa ou os Presidentes de Tribunals, bem como quando contra estes, por ato 
praticado em razao de suas fungoes, deva ser ajuizada a competente agao; 

IX - delegar a membro do Ministerio Publico suas fungoes de orgao de execugao. 



SEQAO III 

Do Conselho Superior do Ministerio Publico 

Art. 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministerio Publico rever o arquivamento de 
inquerito civil, na forma da lei. 

SEQAO IV 

Dos Procuradores de Justiga 

Art. 31 . Cabe aos Procuradores de Justiga exercer as atribuigoes junto aos 
Tribunals, desde que nao cometidas ao Procurador-Geral de Justiga, e inclusive por 
delegagao deste. 

SEQAO V 

Dos Promotores de Justiga 

Art. 32. Alem de outras fungoes cometidas nas Constituigoes Federal e Estadual, na 
Lei Organica e demais leis, compete aos Promotores de Justiga, dentro de suas 
esferas de atribuigoes: 

I - impetrar habeas-corpus e mandado de seguranga e requerer correigao parcial, 
inclusive perante os Tribunals locais competentes; 

II - atender a qualquer do povo.tomando as providencias cabiveis; 

III - oficiar perante a Justiga Eleitoral de primeira instancia, com as atribuigoes do 
Ministerio Publico Eleitoral previstas na Lei Organica do Ministerio Publico da Uniao 
que forem pertinentes, alem de outras estabelecidas na legislagao eleitoral e 
partidaria. 

(...) 

CAPlTULO VI 

Das Garantias e Prerrogativas dos Membros do Ministerio Publico 

Art. 38. Os membros do Ministerio Publico sujeitam-se a regime juridico especial e 
tern as seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, apos dois anos de exercicio, nao podendo perder o cargo senao por 
sentenga judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse publico; 

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto a remuneragao, o disposto 
na Constituigao Federal. 



§ 1° O membro vitalicio do Ministerio Publico somente perdera o cargo por sentenca 
judicial transitada em julgado, proferida em acao civil propria, nos seguintes casos: 

I - pratica de crime incompativel com o exercicio do cargo, apos decisao judicial 
transitada em julgado; 

II - exercicio da advocacia; 

III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos. 

§ 2° A agao civil para a decretagao da perda do cargo sera proposta pelo 
Procurador-Geral de Justiga perante o Tribunal de Justiga local, apos autorizagao do 
Colegio de Procuradores, na forma da Lei Organica. 

Art. 39. Em caso de extingao do orgao de execugao, da Comarca ou mudanga da 
sede da Promotoria de Justiga, sera facultado ao Promotor de Justiga remover-se 
para outra Promotoria de igual entrancia ou categoria, ou obter a disponibilidade 
com vencimentos integrals e a contagem do tempo de servigo como se em exercicio 
estivesse. 

§ 1° O membro do Ministerio Publico em disponibilidade remunerada continuara 
sujeito as vedagoes constitucionais e sera classificado em quadro especial, 
provendo-se a vaga que ocorrer. 

§ 2° A disponibilidade, nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao membro 
do Ministerio Publico o direito a percepgao de vencimentos e vantagens integrals e a 
contagem do tempo de servigo como se em exercicio estivesse. 

Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministerio Publico, alem de outras 
previstas na Lei Organica: 

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquerito, em 
dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente; 

II - estar sujeito a intimagao ou convocagao para comparecimento, somente se 
expedida pela autoridade judiciaria ou por orgao da Administragao Superior do 
Ministerio Publico competente, ressalvadas as hipoteses constitucionais; 

III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime 
inafiangavel, caso em que a autoridade fara, no prazo maximo de vinte e quatro 
horas, a comunicagao e a apresentagao do membro do Ministerio Publico ao 
Procurador-Geral de Justiga; 

IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiga de seu 
Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada excegao de ordem 

constitucional; 

V - ser custodiado ou recolhido a prisao domiciliar ou a sala especial de Estado. 
Maior, por ordem e a disposigao do Tribunal competente, quando sujeito a prisao 
antes do julgamento final; 

VI - ter assegurado o direito de acesso, retificagao e complementagao dos dados e 



informagoes relativos a sua pessoa, existentes nos orgaos da instituigao, na forma 
da Lei Organica. 

Art. 4 1 . Constituem prerrogativas dos membros do Ministerio Publico, no exercicio 
de sua fungao, alem de outras previstas na Lei Organica: 

I - receber o mesmo tratamento jundico e protocolar dispensado aos membros do 
Poder Judiciario junto aos quais oficiem; 

II - nao ser indiciado em inquerito policial, observado o disposto no paragrafo unico 
deste artigo; 

III - ter vista dos autos apos distribuigao as Turmas ou Camaras e intervir nas 
sessoes de julgamento, para sustentagao oral ou esclarecimento de materia de fato; 

IV - receber intimagao pessoal em qualquer processo e grau de jurisdigao, atraves 
da entrega dos autos com vista; 

V - gozar de inviolabilidade pelas opinioes que externar ou pelo teor de suas 
manifestagoes processuais ou procedimentos, nos limites de sua independencia 
funcional; 

VI - ingressar e transitar livremente: 

a) nas salas de sessoes de Tribunals, mesmo alem dos limites que separam a parte 
reservada aos Magistrados; 

b) nas salas e dependencias de audiencias, secretarias, cartorios, tabelionatos, 
oficios da justiga, inclusive dos registros publicos, delegacias de policia e 
estabelecimento de internagao coletiva; 

c) em qualquer recinto publico ou privado, ressalvada a garantia constitucional de 
inviolabilidade de domicilio; 

VII - examinar, em qualquer Juizo ou Tribunal, autos de processos findos ou em 
andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar pegas e tomar 
apontamentos; 

VIII - examinar, em qualquer repartigao policial, autos de flagrante ou inquerito, 
findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar pegas e 
tomar apontamentos; 

IX - ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a 
sua incomunicabilidade; 

X - usar as vestes talares e as insignias privativas do Ministerio Publico; 

XI - tomar assento a direita dos Juizes de primeira instancia ou do Presidente do 
Tribunal, Camara ou Turma. 

Paragrafo unico. Quando no curso de investigagao, houver indicio da pratica de 
infragao penal por parte de membro do Ministerio Publico, a autoridade policial, civil 
ou militar remetera, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos 



autos ao Procurador-Geral de Justiga, a quern competira dar prosseguimento a 
apuragao. 

Art. 42. Os membros do Ministerio Publico terao carteira funcional, expedida na 
forma da Lei Organica, valendo em todo o territorio nacional como cedula de 
identidade, e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal 
de licenga ou autorizagao. 

CAPITULO VII 

Dos Deveres e Vedagoes dos Membros do Ministerio Publico 

Art. 43. Sao deveres dos membros do Ministerio Publico, alem de outros previstos 
em lei: 

I - manter ilibada conduta publica e particular; 

II - zelar pelo prestigio da Justiga, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas 
fungoes; 

III - indicar os fundamentos juridicos de seus pronunciamentos processuais, 
elaborando relatorio em sua manifestagao final ou recursal; 

IV - obedecer aos prazos processuais; 

V - assistir aos atos judiciais, quando obrigatoria ou conveniente a sua presenga; 

VI - desempenhar, com zelo e presteza, as suas fungoes; 

VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VIII - adotar, nos limites de suas atribuigoes, as providencias cabiveis em face da 
irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos servigos a seu cargo; 

IX - tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionarios e auxiliares da 
Justiga; 

X - residir, se titular, na respectiva Comarca; 

XI - prestar informagoes solicitadas pelos orgaos da instituigao; 

XII - identificar-se em suas manifestagoes funcionais; 

XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes; 

XIV - acatar, no piano administrativo, as decisoes dos orgaos da Administragao 

Superior do Ministerio Publico. 

Art. 44. Aos membros do Ministerio Publico se aplicam as seguintes vedagoes: 

I - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, honorarios, percentagens ou 
custas processuais; 



II - exercer advocacia; 

III - exercer o comercio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra fungao publica, salvo uma 
de Magisterio; 

V - exercer atividade politico-partidaria, ressalvada a filiagao e as excegoes previstas 
em lei. 

Paragrafo unico. Nao constituem acumulagao, para os efeitos do inciso IV deste. 
artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos a area de atuagao do 
Ministerio Publico, em Centra de Estudo e Aperfeigoamento de Ministerio Publico, 
em entidades de representagao de classe e o exercicio de cargos de confianga na 
sua administragao e nos orgaos auxiliares. 

CAPITULO VIII 

Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos 

Art. 45. O membro do Ministerio Publico, convocado ou designado para substituigao, 
tera direito a diferenga de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar. 

Art. 46. A revisao da remuneragao dos membros do Ministerio Publico far-se-a na 
forma da lei estadual. 

Art. 47. Os vencimentos dos membros do Ministerio Publico serao fixados com 
diferenga nao excedente a dez por cento de uma para outra entrancia ou categoria, 
ou da entrancia mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiga, 
garantindo-se aos Procuradores de Justiga nao menos de noventa e cinco por cento 
dos vencimentos atribuidos ao Procurador-Geral. 

Art. 48. A remuneragao dos membros dos Ministerios Publicos dos Estados' 
observara, como limite maximo, os valores percebidos como remuneragao, em 
especie, a qualquer titulo, pelos membros do Poder Judiciario local. 

Art. 49. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiga, em cada Estado, para 
efeito do disposto no § 1° do art. 39 da Constituigao Federal, guardarao equivalencia 
com os vencimentos dos Desembargadores dos Tribunals de Justiga. 

Art. 50. Alem dos vencimentos, poderao ser outorgadas, a membro do Ministerio 
Publico, nos termos da lei, as seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudanga; 

II - auxilio-moradia, nas Comarcas em que nao haja residencia oficial condigna para 
o membro do Ministerio Publico; 

III - salario-familia; 

IV - diarias; 



V - verba de representagao de Ministerio Publico; 

VI - gratificagao pela prestagao de servigo a Justiga Eleitoral, equivalente aquela 
devida ao Magistrado ante o qual oficiar; 

VII - gratificagao pela prestagao de servigo a Justiga do Trabalho, nas Comarcas em 
que nao haja Junta de Conciliagao e Julgamento; 

VIII - gratificagao adicional por ano de servigo, incidente sobre o vencimento basico 
e a verba de representagao, observado o disposto no § 3° deste artigo e no inciso 
XIV do art. 37 da Constituigao Federal; 

IX - gratificagao pelo efetivo exercicio em Comarca de dificil provimento, assim 
definida e indicada em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiga; 

X - gratificagao pelo exercicio cumulativo de cargos ou fungoes; 

XI - verba de representagao pelo exercicio de cargos de diregao ou de confianga 
junto aos orgaos da Administragao Superior; 

XII - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores. 
publicos em geral. 

§ 1° Aplicam-se aos membros do Ministerio Publico os direitos sociais previstos no 
art. 7°, incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituigao Federal. 

§ 2° Computar-se-a, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por 
tempo de servigo, o tempo de exercicio da advocacia, ate o maximo de quinze anos. 

§ 3°. Constitui parcela dos vencimentos, para todos os efeitos, a gratificagao de 
representagao de Ministerio Publico. 

Art. 51 . O direito a ferias anuais, coletivas e individuals, do membro do Ministerio 
Publico, sera igual ao dos Magistrados, regulando a Lei Organica a sua concessao e 
aplicando-se o disposto no art. 7°, inciso XVII, da Constituigao Federal. 

Art. 52. Conceder-se-a licenga: 

I - para tratamento de saude; 

II - por motivo de doenga de pessoa da familia; 

III - a gestante; 

IV - paternidade; 

V - em carater especial; 

VI - para casamento, ate oito dias; 

VII - por luto, em virtude de falecimento do conjuge, ascendente, descendente, 
irmaos, sogros, noras e genros, ate oito dias; 



VIII - em outros casos previstos em lei. 

Paragrafo unico. A Lei Organica disciplinary as licencas referidas neste artigo, nao 
podendo o membro do Ministerio Publico, nessas situagoes, exercer qualquer de 
suas fungoes. 

Art. 53. Sao considerados como de efetivo exercicio, para todos os efeitos legais, 
exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministerio Publico estiver 
afastado de suas fungoes em razao: 

I - de licenga prevista no artigo anterior; 

II - de ferias; 

III - de cursos ou seminarios de aperfeigoamento e estudos, no Pais ou no exterior, 
de duragao maxima de dois anos e mediante previa autorizagao do Conselho 
Superior do Ministerio Publico; 

IV - de periodo de transito; 

V - de disponibilidade remunerada, exceto para promogao, em caso de afastamento 
decorrente de punigao; 

VI - de designagao do Procurador-Geral de Justiga para: 

a) realizagao de atividade de relevancia para a instituigao; 

b) diregao de Centra de Estudos e Aperfeigoamento Funcional do Ministerio Publico; 

VII - de exercicio de cargos ou de fungoes de diregao de associagao representativa 
de classe, na forma da Lei Organica; 

VIII - de exercicio das atividades previstas no paragrafo unico do art. 44 desta lei; 

IX - de outras hipoteses definidas em lei. 

Art. 54. O membro do Ministerio Publico sera aposentado, com proventos integrals, 
compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e, facultativamente, 
aos trinta anos de servigo, apos cinco anos de efetivo exercicio na carreira. 

Art. 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderao a totalidade dos 
vencimentos percebidos no servigo ativo, a qualquer titulo, serao revistos na mesma 
proporgao e na mesma data, sempre que se modificar a remuneragao dos membros 
do Ministerio Publico em atividade, sendo tambem estendidos aos inativos quaisquer 
beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aqueles, inclusive quando 
decorrentes de transformagao ou reclassificagao do cargo ou fungao em que se deu 
a aposentadoria. 

Paragrafo unico. Os proventos dos membros do Ministerio Publico aposentados 
serao pagos na mesma ocasiao em que o forem os vencimentos dos membros do 
Ministerio Publico em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo 
Ministerio Publico. 



Art. 56. A pensao por morte, igual a totalidade dos vencimentos ou proventos 
percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministerio Publico, sera 

reajustada na mesma data e proporgao daqueles. 

Paragrafo unico. A pensao obrigatoria nao impedira a percepcao de beneficios 
decorrentes de contribuicao voluntaria para qualquer entidade de previdencia. 

Art. 57. Ao conjuge sobrevivente e, em sua falta, aos herdeiros ou dependentes de 
membro do Ministerio Publico, ainda que aposentado ou em disponibilidade, sera 
pago o auxilio-funeral, em importancia igual a um mes de vencimentos ou proventos 
percebidos pelo falecido. 

Art. 58. Para os fins deste Capitulo, equipara-se a esposa a companheira, nos 
termos da lei. 

CAPITULO IX 

Da Carreira 

Art. 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependera da aprovagao previa 
em concurso publico de provas e titulos, organizado e realizado pela Procuradoria-
Geral de Justiga, com participagao da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 1° E obrigatoria a abertura do concurso de ingresso quando o numero de vagas 
atingir a um quinto dos cargos iniciais da carreira. 

§ 2° Assegurar-se-ao ao candidato aprovado a nomeagao e a escolha do cargo, de 
acordo com a ordem de classificagao no concurso. 

§ 3° Sao requisitos para o ingresso na carreira, dentre outros estabelecidos pela Lei 
Organica: 

I - ser brasileiro; 

II - ter concluido o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou 
reconhecida; 

III - estar quite com o servigo militar; 

IV - estar em gozo dos direitos politicos. 

§ 4° O candidato nomeado devera apresentar, no ato de sua posse, declaragao de 
seus bens e prestar compromisso de desempenhar, com retidao, as fungoes do 
cargo e de cumprir a Constituigao e as leis. 

Art. 60. Suspende-se, ate definitivo julgamento, o exercicio funcional de membro do 
Ministerio Publico quando, antes do decurso do prazo de dois anos, houver 
impugnagao de seu vitaliciamento. 

§ 1° A Lei Organica disciplinary o procedimento de impugnagao, cabendo ao 
Conselho Superior do Ministerio Publico decidir, no prazo maximo de sessenta dias, 



sobre o nao vitaliciamento e ao Colegio de Procuradores, em trinta dias, eventual 
recurso. 

§ 2° Durante a tramitacao do procedimento de impugnagao, o membro do Ministerio 

Publico percebera vencimentos integrals, contando-se para todos os efeitos o tempo' 
de suspensao do exercicio funcional, no caso de vitaliciamento. 

Art. 61 . A Lei Organica regulamentara o regime de remogao e promogao dos 
membros do Ministerio Publico, observados os seguintes principios: 

I - promogao voluntaria, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma 
para outra entrancia ou categoria e da entrancia ou categoria mais elevada para o 
cargo de Procurador de Justiga, aplicando-se, por assemelhagao, o disposto no art. 
93, incisos III e VI, da Constituigao Federal; 

II - apurar-se-a a antiguidade na entrancia e o merecimento pela atuagao do membro 
do Ministerio Publico em toda a carreira, com prevalencia de criterios de ordem 
objetiva levando-se inclusive em conta sua conduta, operosidade e dedicagao no 
exercicio do cargo, presteza e seguranga nas suas manifestagoes processuais, o 
numero de vezes que ja tenha participado de listas, bem como a frequencia e o 
aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfeigoamento; 

III - obrigatoriedade de promogao do Promotor de Justiga que figure por tres vezes 
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; 

IV - a promogao por merecimento pressupoe dois anos de exercicio na respectiva. 
entrancia ou categoria e integrar o Promotor de Justiga a primeira quinta parte da 
lista de antiguidade, salvo se nao houver com tais requisitos quern aceite o lugar 
vago, ou quando o numero limitado de membros do Ministerio Publico inviabilizar a 
formagao de lista triplice; 

V - a lista de merecimento resultara dos tres nomes mais votados, desde que obtida 
maioria de votos, procedendo-se, para alcanga-la, a tantas votagoes quantas 
necessarias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista 
anterior; 

VI - nao sendo caso de promogao obrigatoria, a escolha recaira no membro do 
Ministerio Publico mais votado, observada a ordem dos escrutinios, prevalecendo, 
em caso de empate, a antiguidade na entrancia ou categoria, salvo se preferir o 
Conselho Superior delegar a competencia ao Procurador-Geral de Justiga. 

Art. 62. Verificada a vaga para remogao ou promogao, o Conselho Superior do 
Ministerio Publico expedira, no prazo maximo de sessenta dias, edital para 
preenchimento do cargo, salvo se ainda nao instalado. 

Art. 63. Para cada vaga destinada ao preenchimento por remogao ou promogao, 
expedir-se-a edital distinto, sucessivamente, com a indicagao do cargo _ 
correspondente a vaga a ser preenchida. 

Art. 64. Sera permitida a remogao por permuta entre membros do Ministerio Publico 
da mesma entrancia ou categoria, observado, alem do disposto na Lei Organica: 



I - pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes; 

II - a renovagao de remogao por permuta somente permitida apos o decurso de dois 
anos; 

III - que a remogao por permuta nao confere direito a ajuda de custo. 

Art. 65. A Lei Organica podera prever a substituigao por convocagao, em caso de 
licenga do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas fungoes junto a 
Procuradoria ou Promotoria de Justiga, somente podendo ser convocados membros 
do Ministerio Publico. 

Art. 66. A reintegragao, que decorrera de sentenga transitada em julgado, e o retorno 
do membro do Ministerio Publico ao cargo, com ressarcimento dos vencimentos e 
vantagens deixados de perceber em razao do afastamento, inclusive a contagem do 
tempo de servigo. 

§ 1° Achando-se provido o cargo no qual sera reintegrado o membro do Ministerio 
Publico, o seu ocupante passara a disponibilidade, ate posterior aproveitamento. 

§ 2° O membro do Ministerio Publico reintegrado sera submetido a inspegao medica 
e, se considerado incapaz, sera aposentado compulsoriamente, com as vantagens a 
que teria direito se efetivada a reintegragao. 

Art. 67. A reversao dar-se-a na entrancia em que se aposentou o membro do 
Ministerio Publico, em vaga a ser provida pelo criterio de merecimento, observados 
os requisitos legais. 

Art. 68. O aproveitamento e o retorno do membro do Ministerio Publico em 
disponibilidade ao exercicio funcional. 

§ 1° O membro do Ministerio Publico sera aproveitado no orgao de execugao que 
ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrancia 
ou categoria, ou se for promovido. 

§ 2° Ao retornar a atividade, sera o membro do Ministerio Publico submetido a-
inspegao medica e, se julgado incapaz, sera aposentado compulsoriamente, com as 
vantagens a que teria direito se efetivado o seu retorno. 

CAPJTULO X 

Das Disposigoes Finais e Transitorias 

Art. 69. Os Ministerios Publicos dos Estados adequarao suas tabelas de 
vencimentos ao disposto nesta Lei, visando a revisao da remuneragao dos seus 
membros e servidores. 

Art. 70. Fica instituida a gratificagao pela prestagao de servigo a Justiga Eleitoral, de 
que trata o art. 50, VI, desta Lei. 

Art. 7 1 . (Vetado). 



Art. 72. Ao membro ou servidor do Ministerio Publico e vedado manter, sob sua 
chefia imediata, em cargo ou fungao de confianga, conjuge, companheiro, ou-
parente ate o segundo grau civil. 

Art. 73. Para exercer as fungoes junto a Justiga Eleitoral, por solicitagao do 

Procurador-Geral da Republica, os membros do Ministerio Publico do Estado serao 
designados, se for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiga. 

§ 1° Nao ocorrendo designagao, exclusivamente para os servigos eleitorais, na 
forma do caput deste artigo, o Promotor Eleitoral sera o membro do Ministerio 
Publico local que oficie perante o Juizo incumbido daqueles servigos. 

§ 2° Havendo impedimento ou recusa justificavel, o Procurador-Geral de Justiga 
designara o substitute 

Art. 74. Para fins do disposto no art. 104, paragrafo unico, inciso II, da Constituigao 
Federal e observado o que dispoe o art. 15, inciso I, desta Lei, a lista sextupla de 
membros do Ministerio Publico sera organizada pelo Conselho Superior de cada 
Ministerio Publico dos Estados. 

Art. 75. Compete ao Procurador-Geral de Justiga, ouvido o Conselho Superior do 
Ministerio Publico, autorizar o afastamento da carreira de membro do Ministerio t 

Publico que tenha exercido a opgao de que trata o art. 29, § 3°, do Ato das 
Disposigoes Constitucionais Transitorias, para exercer o cargo, emprego ou fungao 
de nivel equivalente ou maior na Administragao Direta ou Indireta. 

Paragrafo unico. O periodo de afastamento da carreira estabelecido neste artigo 
sera considerado de efetivo exercicio, para todos os efeitos legais, exceto para 
remogao ou promogao por merecimento. 

Art. 76. A Procuradoria-Geral de Justiga devera propor, no prazo de um ano da 
promulgagao desta Lei, a criagao ou transformagao de cargos correspondentes as 
fungoes nao atribuidas aos cargos ja existentes. 

Paragrafo unico. Aos Promotores de Justiga que executem as fungoes previstas 
neste artigo assegurar-se-a preferencia no concurso de remogao. 

Art. 77. No ambito do Ministerio Publico, para os fins do disposto no art. 37, inciso 
XI, da Constituigao Federal, ficam estabelecidos como limite de remuneragao os 
valores percebidos em especie, a qualquer titulo, pelo Procurador-Geral de Justiga. 

Art. 78. O Ministerio Publico podera firmar convenios com as associagoes de 
membros de instituigao com vistas a manutengao de servigos assistenciais e 
culturais a seus associados. 

Art. 79. O disposto nos arts. 57 e 58 desta Lei aplica-se, a partir de sua publicagao, 
aos proventos e pensoes anteriormente concedidos, nao gerando efeitos financeiros 
anteriormente a sua vigencia. 

Art. 80. Aplicam-se aos Ministerios Publicos dos Estados, subsidiariamente, as 
normas da Lei Organica do Ministerio Publico da Uniao. 



Art. 81 . Os Estados adaptarao a organizagao de seu Ministerio Publico aos preceitos 
desta lei, no prazo de cento e vinte dias a contar de sua publicacao. 

Art. 82. O dia 14 de dezembro sera considerado "Dia Nacional do Ministerio Publico". 

Art. 83. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 84. Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Brasilia, 12 de fevereiro de 1993, 172° da Independencia e 105° da Republica.. 
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