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RESUMO 

Esta producao estuda o Inquerito Policial com um enfoque especifico sob sua 

importancia e relevancia no ambito do Processo Penal, analisando seu valor 

informativo e probatorio para a persecucao penal como corolario a caracteristicas de 

seus institutos e capacidade de seus sujeitos. Tal tematica resta ainda controversa 

no meio doutrinario, o qual se divide sobre suas caracteristicas, seu valor probatorio 

e sua atribuigao. O estudo utilizara uma abordagem metodologica empirico-dedutiva, 

bibliografica e interpretativa da lei. £ instituto peculiar, um dos unicos exemplos de 

autodefesa do Estado, e procedimento inquisitorio e envolve tanto provas baseadas 

em depoimentos sem crivo judicial como provas tecnico-cientificas realizadas pela 

Policia Tecnico Cientifica, brago da Policia Judiciaria. Tais peculiaridades sao 

responsaveis por grande parte das controversas a seu respeito, por isso, esse 

estudo visa a determinagao nao s6 do valor probatorio do Inquerito Policial como 

ferramenta formadora da culpa, mas a determinagao de sua importancia de fato na 

administragao da justiga penal do Brasil, abordando teorias de extingao, ampliagao, 

transferencia de sua atribuigao ao Ministerio Publico, capacidade probatoria real e 

relativa e justificando-se com o estudo de conceitos, principios, sua evolugao, 

sujeitos e institutos, numa analise conexa e dedutiva, chegando a determinagao da 

atual importancia desse instituto no Processo Penal do Brasil. 

Palavras-chave: Inquerito Policial; Policia Judiciaria; Persecugao Penal; Valor 

Probatorio. 



ABSTRACT 

This production examines the police investigation with a specific focus in its 

importance and relevance within the Criminal Procedure, and analyzing its 

information value evidence for criminal prosecution as a corollary characteristic of 

their institutions and their capacity subjects. This issue remains controversial 

among doctrine, which is divided about its characteristics, its probative value and its 

allocation. The study will use an empirical-deductive methodological 

approach, bibliographical and interpretative of the law. Institute is peculiar, one of the 

only examples of self-defense of the state, is inquisitorial procedure and evidence 

involves both based on reports as evidence without judicial scrutiny Technical-

Scientific Forum held by the Police Scientific arm of the Judicial 

Police. Such peculiarities are responsible for much of controversial about it, so this 

study aims to determining not only the probative value of the Survey Police trainer as 

a tool of guilt, but determine their importance in the administration actually Criminal 

Justice in Brazil, addressing theories of: extinction, expansion, transfer their 

allocation to Prosecution, and capacity on real evidence and justifying the study of 

concepts, principles, trends, individuals and institutions, an analysis related and 

deductive, reaching importance in determining the current Institute of Criminal 

Procedure in Brazil. 

Keywords: Police Investigations; Criminal Investigation Department; Criminal 

Prosecution; Probative Value. 
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1 INTRODUQAO 

A principal pega administrativa da Policia Judiciaria e tambem a base de 

construgao do Processo Penal Brasileiro. De forma imparcial e formal, traz ao 

processo os fatos ocorridos, cingindo-os de forga probatoria na medida em que 

observa meios oficiais e cientificos na sua construgao: investigagao material, tomada 

de depoimentos, acareagoes, pericias tecno-cientificas e procedimentos incidentes. 

Discriminado e nao raro tendo sua extingao defendida, o Inquerito Policial 

ainda e um procedimento sem substituto no ordenamento juridico. Nem seus mais 

ardorosos antagonistas podem olvidar o fato da sua larga utilizagSo no ambito do 

Processo Penal, o que reflete, queira-se ou n§o, num atestado pratico de sua 

importancia. Na verdade, trata-se de um dos mais antigos procedimentos de todo 

direito brasileiro, tendo sua estrutura formal e material se mantido intacta em grande 

parte, desde sua insergao em 1871, pela Lei 2.033. 

A Policia Judiciaria cumpre seu papel de forma imparcial, como um terceiro. 

Nao e julgador, defensor ou acusador. Ela fornece ao Processo Penal meios solidos 

para o alcance da verdade real. Sem duvidas, e um aparelho ativo, consciente, que 

se mantem afora dos interesses das partes envolvidas. Mas, ao inadvertido, tern 

consanguinidade com a acusagSo em seu sentido mais amplo. Essa aparencia e 

calcificada pela escassez de serios estudos especificos e imparciais a cerca do 

Inquerito Policial. 

Essa produgao busca na analise por ela feita vislumbrar os fatos que 

justificam a atual importancia dessa pega policial. Atraves de um estudo sistematico, 

entender a parte que cabe ao Inquerito, por conseguinte, que cabe a pessoa do 

Delegado de Policia de carreira, desde os primeiros procedimentos em face do 

acontecimento do crime ate aqueles que complementam o inquerito em havendo 

arestas ou pontos obscuros quanto ao fato supostamente criminoso. 

A importancia do Inquerito vem da sua exclusividade, tanto ao que se refere 

a competencia da sua feitura, quanto a seu objetivo. Poderia-se de forma preliminar 

nos referir ao inquerito como "fim" da atividade policial judiciaria, ja. que todas as 

suas atividades parecem convergir num ponto em comum e finalistico, qual seja, o 

Inquerito Policial, objeto do nosso estudo. 



De forma majoritaria, utilizar-se-a. o metodo empirico-dedutivo e a pesquisa 

bibliografica, no entanto, por existirem serias limitagoes verticais nas doutrinas 

pcitrias, ou seja, a maioria da bibliografia e ampla em seu horizonte, contudo, falta de 

profundidade, utilizaremos de forma complementar o metodo interpretativo da lei. 

No primeiro capitulo, "Consideracoes Preliminares sobre o Inquerito Policial", 

sera tragada uma breve evolugao historica do assunto, seguindo-se a uma analise 

de seu conceito, principios, natureza juridica e caracteristicas. Alem de delimitar os 

objetivos do trabalho, esse capitulo servira de base e fundamento para as 

interposigoes teoricas do trabalho como um todo. Buscando-se um entendimento do 

objeto sua em sua finalidade. 

No capitulo dois, serao tratados os sujeitos, estrutura, atribuigoes, materia e 

ferramentas do Inquerito Policial e suas interagoes, se iniciando o estudo de seus 

pontos mais complexos e controversos, e ao mesmo tempo assentando o 

entendimento sobre esse instituto. Nesse processo, com a explanagao de seus 

procedimentos e sujeitos, sera formada a base argumentativa para a delimitagao de 

sua forga e area de atuagao, com uma observagSo final sobre os reflexos na 

sociedade de suas diligencias, sempre com uma analise da implicagao de cada uma 

de suas atividades com base nos seus limites constitucionais. 

No ultimo capitulo, sera, o Inquerito Policial, analisado como parte 

inseparavel da persecugao penal, onde chega a ter atividade, inclusive, em ambas 

as fases desta. Sera feita uma analise interativa com o processo penal e seus 

sujeitos, quais sejam: Juiz, Defesa e Promotor Publico de Justiga ou querelante. 

Entender a forga probatoria desse instituto nao e tarefa das mais faceis, sendo que, 

em si, reune varios elementos complexos e muito distintos que variam de 

depoimentos ao famigerado corpo de delito que tern carater absolutamente tecnico. 

Entender as varias nuances desse instituto e de fundamental relevSncia para a 

compreensao de seu valor probatorio. 

Sua importancia no ambito processual penal sera desenhada com base em 

seus limites de aplicabilidade e sua polemica qualidade probatoria, onde sera 

tornado o lugar da conclusSo que, sem olvidar as conclusoes sobre seu valor 

probatorio relativo e sua caracteristica informativa, exibira as razoes pelas quais 

esse instituto, nao obstante a sua dispensabilidade, ainda e decisivo, importante e 

largamente utilizado na Agao Penal. 



2 CONSIDERAQOES PRELIMINARES SOBRE O INQUERITO POLICIAL 

Nos primordios da civilizacao humana havia os "atos". Em algum momento 

na evolugao da sociedade alguns deles se tornaram crime. No principio, nao havia 

dificuldade em se destacar o criminoso, ate que para o crime foi criada uma punicao. 

Entao o medo uniu-se a inteligencia humana, a qual e objeto tanto do bem como do 

mal, dessa uniao, nasceu a obscuridade da autoria material, ou mesmo da 

existencia do crime em si, este manto negro, pai da impunidade, recobre os crimes 

ate hoje, desafiando a justica, a margem da moral e da lei, como um nevoeiro, que 

pune inocentes e encoberta os maus. Esta cada vez mais densa capa e rasgada 

pela investigacao. 

A investigacao resume a alma do Inquerito Policial, basta um olhar sob a sua 

origem latina quaeritare (andar sempre em busca; buscar por muito tempo; 

questionar) para se perceber que seu bergo ideol6gico persiste incolume ate os dias 

de hoje. Esse objetivo do Inquerito tambem e a razao de ser da Policia Judiciaria, 

esse objetivo esta traduzido no artigo 4° do Codigo de Processo Penal brasileiro, in 

verbis: 

Art. 4 A policia judiciaria sera exercida pelas autoridades policiais no 
terntono de suas respectivas circunscricdes e tera por fim a apuracao das 
infracoes penais e da sua autoria. (grifo nosso) 

O regramento legal trata a area de atuagao da autoridade policial como 

circunscrigao, pois, no caso da Policia Judiciaria a area de competencia nao pode 

ser entendida como jurisdicao, mas sim, circunscricao, ja que se trata de area de 

atuagao de orgao do executivo de atuagao investigatoria e auxiliar ao judiciario, a 

Policia Judiciaria. Essa apuracao investigatoria culmina e tern seu apice no Inquerito 

Policial que sistematiza os fatos que, por sua vez, sob o crivo do devido processo 

legal, absolvem ou condenam. 
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2.1 Nascimento e evolugao do Inquerito Policial 

A investigagao de natureza penal, criminal, remonta da Grecia e da Roma 

antiga de onde advem seu conceito latino moderno, quaeritare. No entanto, 

confunde-se com a historia do prbprio crime. 

No principio, essa "investigagao de natureza penal", era feita por particulars 

que, na sua liberdade de produgao de provas, iam convencer o julgador segundo o 

que pudessem extrair de pessoas e lugares que comprovasse a verdade do que 

declaravam. No Brasil, a criagSo do Inquerito Policial, como se conhece hoje, se deu 

com a Lei n° 2.033 de 1871, que dizia em seu artigo 6 o que seria a primeira 

conceituagao legal brasileira de Inquerito Policial: 

Art 6 O Inquerito Policial consiste em todas as diligencias necessarias para 
o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstancias e de seus 
autores e cumplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito. 

Nota-se ai, uma das primeiras e principais caracteristicas dessa pega, qual 

seja, a reducao de todos os seus atos a termo escrito. Isso, implicitamente, revela 

sua natureza instrumentadora da Agao Penal, segundo aduz sabiamente Tavora e 

Alencar (2010, p. 86): 

Com a ocorrencia da infrac£o, e salutar que se investigue com o fito de 
coligir elementos que demonstrem a autoria e a materialidade do delito, 
viabilizando-se o inicio da ac3o penal. 

O sabio doutrinador se refere em seu discurso a uma das finalidades do 

Inquerito Policial, qual seja, a de filtro da Agao Penal. £ este instrumento que, uma 

vez esclarecendo as circunstancias e sujeitos do crime, esclarece em corolario, a 

viabilidade da Ag3o Penal, contribuindo, dessa forma, para a economia processual. 

Por outro lado, viabiliza a Agao Penal, fornecendo as informagoes a sua proposigao, 

mesmo que o promotor nao se limite a essas informagoes somente. 

No Brasil, existem outros tipos de inqueritos, quais sejam: Inqueritos 

Parlamentares que sao os Inqueritos constitucionalmente previstos, de atribuigao do 

Congresso Nacional, para apuragao de crimes que tenham interesse e repercussao 

nacional; Inqueritos Policiais Militares, de atribuigao da Policia Militar, visando a 
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apuracao de crimes militares. Inquerito Civil, de atribuigao do Ministerio Publico, visa 

a colheita de provas e elucidagao material para cingir a agao civil publica. Bern como 

outros tipos, como por exemplo, inqueritos por crimes praticados por magistrados ou 

promotores, inqueritos envolvendo foro especial e inqueritos particulars. 

Perfeita evolugao historica do Inquerito Policial no Brasil se pode extrair do 

trabalho de Regina Mendes (2008), "A invengao do Inquerito Policial brasileiro em 

uma perspectiva historica comparada", que diz: 

A fase de formac£o de culpa e da persecucSo penal - que, no Brasil 
imperial, estava atribuida a investigacSo um juiz de instrucSo, o juiz de paz, 
legitimamente eleito - como resultado da reforma de 1941 passou a ser 
atribuicSo de delegados do desembargador chefe de Policia judiciaria, 
nomeado pelo Imperador. Em seguida, como resultado da reforma de 1871, 
passou a ser constituida por um instrumento publico, resultado do 
procedimento inquisitorial gerado no cart6rio de Policia Judiciaria. Com a 
proclamacSo da republica, o procedimento do inquerito Policial permanece 
inalterado, porem sua competencia e deslocada do Poder Judiciario para os 
poderes executivos estaduais, segundo a estrutura federalista vencedora. 

Hoje, a elaboragao do Inquerito Policial esta sob a responsabilidade do 

Delegado de Policia de carreira, mas se sabe que nem sempre foi assim. Com 

essa iniciativa, o Estado completou a publicizagao da persecugao penal. Esse era o 

seu mais novo e decisivo passo para o fim da macula da justiga privada no meio 

social. A seriedade com que foi tratado esse procedimento investigativo revela a 

evolugao nao so do ordenamento juridico por meio dos doutos em direito ou 

legisladores, mas tambem a evolugao do proprio criminoso que comecava a buscar 

subterfugios cada vez mais eficientes para ludibriar a justiga, o Inquerito Policial 

surge como resposta a impunidade, como a ferramenta publica oficial de 

investigagao e elucidagao dos crimes cometidos na sociedade. 

2.2 Natureza juridica e conceito 

O Inquerito Policial nasce fora do crivo do juiz, e procedimento preparatorio e 

preliminar da agao. Contudo, ao longo do tempo, sua atuagao se mostrou de grande 

relevcincia no meio penal, levando a elucidagao crimes complexos e compostos, 

levando em instrumento sistematico e pratico as informagoes obtidas a pessoa 
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devida, titular da Acao Penal. Essa atuagao, Ihe rende carater importante no 

cumprimento da persecugao penal no que tange a primeira fase, a investigatoria. 

Assim esta posto nas palavras de Tourinho (2010, p. 234): 

Como o Estado Soberano, titular do direito de punir, por raz6es analisadas 
anteriormente, autolimitou tal direito, e claro que, quando alguem transgride 
a norma penal incriminadora, sua punicSo somente se efetivara por meio do 
processo. E, para que isso ocorra, e preciso que o Estado-Administraceio 
leve a noticia daquele fato ao conhecimento do Estado-Juiz (apontando-lhe 
o respectivo autor), a fim de que, apreciando-o, declare se procede ou 
improcede, se e fundada ou infundada a pretens§o estatal. 

No Inquerito Policial, nao e dado o acesso a ampla defesa e ao contraditorio, 

nao ha, nele, um reu. Isto, porque sua natureza juridica e administrativa por 

excelencia. Sua natureza e confirmada por varias de suas caracteristicas que o 

diferenciam radicalmente de procedimentos judiciais. Como por exemplo, o fato de 

ser inquisitorio, de suas falhas nao anularem a agao penal ou mesmo de tratar-se de 

instrumento nascido no ambito do poder Executivo que tern a Policia Judiciaria como 

um de seus orgaos. Portanto, trata-se o Inquerito Policial, de procedimento 

administrativo informativo, o qual norteia toda a persecugao penal, se nao se 

observe as palavras do douto Mirabete (2006, p. 60): 

N§o e o inquerito "processo", mas procedimento administrativo informativo, 
destinado a fornecer ao 6rg§o da acusacSo o minimo de elementos 
necessarios a propositura da acao penal. A investigaccio procedida pela 
autoridade policial n§o se confunde com a instrucdo criminal, distinguindo o 
C6digo de Processo Penal o "inquerito policial" (arts. 4° a 23) da "instruc£o 
criminal" (arts. 394 a 405). Por essa raz3o, nao se aplicam ao inquerito 
policial os principios processuais ja mencionados, nem mesmo o do 
contraditorio. Constitui-se em um dos poucos poderes de autodefesa que 
s3o reservados ao Estado na esfera da repressao ao crime, com carater 
nitidamente inquisitive em que o reu e simples objeto de um procedimento 
administrativo, salvo em situagSes excepcionais em que a lei o ampara 
(formalidades do auto de prisao em flagrante, direito de permanecer calado 
etc.). 

De acordo com a citag§o esposada verifica-se que o doutrinador conceitua o 

Inquerito Policial como procedimento administrativo informativo, ja que e produzido 

pela Policial Judiciaria, orgao executivo; e inquisitorio por excelencia, em virtude de 

sua natureza administrativa; consequentemente, nao possui carater vinculante junto 

a autoridade judicial, nem tern em seu escopo a indole de julgar; mesmo porque nao 

possui os principios e caracteristicas inerentes ao processo judicial. Tendo em 

contra partida, a celeridade de uma maquina investigativa executiva que, por seu 
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carater investigatorio inquisitivo, e considerado um dos raros exemplos de 

autodefesa do Estado. 

Apesar do fato de o legislador nao haver conceituado o Inquerito Policial de 

forma clara e minuciosa, pode-se langar mao de grandes conceituacoes de doutos 

doutrinadores patrios, dentre os quais se encontra, Mirabete (2006, p. 60) que, com 

sua ponderagao costumeira, conceitua o Inquerito Policial como: 

Inquerito policial e todo procedimento policial destinado a reunir os 
elementos necessarios a apurac§o da pratica de uma infracSo penal e de 
sua autoria. Trata-se de uma i n s t r u c t provisbria, preparat6ria, informativa, 
em que se colhem elementos por vezes diffceis de obter na instrucao 
judiciaria, como auto de flagrante, exames periciais e etc. Seu destinatario 
imediato e o Ministerio Publico (no caso de crime que se apura mediante 
acao penal publica) ou o ofendido (na hip6tese de ac§o penal privada), que 
com ele formam sua opinio delicti para a propositura da denuncia ou queixa. 
O destinatario mediato e o Juiz, que nele tambem pode encontrar 
fundamentos para julgar. 

Certas provas colhidas no Inquerito Policial tern dificuldades de serem 

colhidas, refeitas ou reafirmadas no curso da Agao Penal, isso torna o Inquerito 

Policial uma pega instrutiva que, apesar de preparatbria, traz elementos definitivos 

ao processo. Certas provas, sao irrepetiveis e o destinatario mediato do Inquerito 

Policial, o juiz, nao poderia reafirm£-las sob crivo judicial, como porexemplo: o corpo 

de delito e os exames periciais. Outra nao menos sabia conceituagao de Inquerito 

Policial se tern atraves de Tavora e Alencar (2010, p. 86), vejamos: 

O inquerito policial vem a ser o procedimento administrativo, preliminar, 
presidido pelo delegado de policia, no intuito de identificar o autor do ilicito e 
os elementos que atestem a sua materialidade (existencia), contribuindo 
para a formac3o da opini§o delitiva do titular da ac3o penal, ou seja, 
fornecendo elementos para convencer o titular da ac§o penal se o processo 
deve ou n§o ser deflagrado. 

A formagao da opiniao delitiva por parte do Ministerio Publico ou do 

ofendido, conforme o caso, nasce da instrugao dos autos do Inquerito Policial. A 

investigagao, formagao da materialidade do crime, delimitagao dos sujeitos, 

elucidagao das circunstancias especificas do crime, contribuem para que haja uma 

convicgao intima da necessidade de propositura de Agao Penal por parte do 

responsavel pela pega inaugural da mesma. Messias Barbosa (2009, p. 27) 

complementa a conceituagao do Inquerito Policial, dizendo: 
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Inquerito Policial e, pois, um procedimento administrativo, investigatbrio, 
elaborado pela policia judiciaria, sob a presidencia do Delegado de Policia, 
e tern como finalidade colher todas as provas da existencia da infragao 
penal, das suas circunstancias e de sua autoria. 

Tal conceituagao, lembra a figura do Delegado de Policia, presidente do 

Inquerito Policial, ele tern o escopo de liderar os procedimentos investigatorios, 

sistematiza-los, fornecer relatorios parciais de operacoes ao juiz e elaborar relatorio 

final, onde, de forma imparcial, colocara suas conclusoes tecnicas factuais 

resultantes da investigagao desenvolvida. Contudo, se tern como a mais completa 

conceituagao a apresentada por Fernando Capez (2011, p. 109), o mesmo informa 

que: 

£ o conjunto de diligencias realizadas pela policia judiciaria para a apurag§o 
de uma infragao penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ac3o penal 
possa ingressar em juizo (CPP art. 4). Trata-se de procedimento 
persecutors de carater administrativo instaurado pela autoridade policial. 
Tera como destinatarios imediatos o Ministerio Publico, titular exclusivo da 
acao penal publica (CE art. 129, I), e o ofendido, titular da agSo penal 
privada (CPR art. 30); como destinatario mediato tern o juiz, que se utilizara 
dos elementos de informag§o nele constantes, para o recebimento da pega 
inicial e para a formac§o do seu convencimento quanto a necessidade de 
decretacao de medidas cautelares. 

Tal conceituagao trata tanto do inlcio do procedimento, com a delimitagao 

dos seus destinatarios mediato (juiz) e imediato (Promotor Publico ou particular no 

caso de queixa), ressaltando sua caracteristica de procedimento administrativo 

situado na ceara da persecugao penal, bem como seus objetivos secundarios de 

fundamentagao de medidas cautelares. 

2.3 Caracteristicas do Inquerito Policial 

As caracteristicas unicas do Inquerito Policial Ihe tornam um dos poucos 

institutos de autodefesa do Estado na ceara penal. Ele possui caracteristicas 

especificas que o diferenciam de procedimentos investigatorios comuns, bem como 

do Processo Penal, ambito da Agao Penal. £ pega inquisitoria muito debatida e 

incentivadora de celeumas por isso, tras no seu escopo, instrumentos que refletem 
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seu carater celere e nao burocratico ao mesmo tempo em que procura a defesa dos 
direitos e garantias constitucionais. 

2.3.1 Imparcial 

0 Inquerito Policial serve a instrumentacao da Acao Penal, e nao apenas a 

instrumentacao do promotor, este instrumento pode inclusive, desmotivar o titular da 

Agao Penal a propositura da mesma, se demonstrada a imaterialidade do crime. 

Como o Inquerito Policial e instrumento de responsabilidade publica, nao tern 

compromisso com a acusagao, mas de forma imediata, com a justiga, ja que ele visa 

a elucidagao dos fatos, nao a incriminagao do indiciado de forma simples e direta. 

Tal afirmagao e facilmente comprovada com a leitura do artigo 14 do C6digo de 

Processo Penal, in verbis: 

Art 14 O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderSo 
requerer qualquer diligencia, que sera realizada, ou nao, a juizo da 
autoridade. 

Dai se compreende a caracteristica neutra do Inquerito Policial que oferece 

ao indiciado a possibilidade de requerimento de diligencias do seu interesse, visando 

a elucidagao do caso em toda fase da persecugao penal, esta comporta a fase 

investigatoria precedente a agao penal, bem como, a fase judicial em si, ou seja, a 

Agao Penal em si, como nos ensina Tourinho Filho (2010, p. 235): 

£ a Policia Civil, como denomina o paragrafo 4° do art. 144 da Carta Politica 
(mais conhecida como Policia Judiciaria), cuja finalidade e investigar o fato 
infringente da norma e quern tenha sido o autor, colhendo os necessarios 
elementos probat6rios a respeito. Feita essa investigagao, as informagSes 
que a compSem sao levadas ao Ministerio Publico, a fim de que este, se for 
o caso, promova a competente Ag§o Penal. 
A essa atividade do Estado denomina-se persecutio criminis. 

Tais procedimentos so demonstram a relevancia deste principio norteador 

da autoridade policial, o qual e intrinsecamente ligado a busca da Verdade Real no 

processo penal, esse principio deve ser observado do inicio ao fim na elaboracao do 
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Inquerito Policial. Tal situacao nada mais e que a aplicacao pratica de magna aula 

do ilustre doutrinador Mirabete (2006, p. 79): 

N3o cabe a autoridade em sua exposigSo emitir qualquer julzo de valor, 
expender opiniSes ou julgamentos, mas apenas prestar todas as 
informagdes colhidas durante as invest iga tes e as diligencias realizadas. 
Pode, porem, exprimir impressCes deixadas pelas pessoas que intervieram 
no inquerito: indiciado, vitima, testemunhas etc. 

Quando ha a elucidagao do fato criminoso, com a identificagao da autoria 

material e das circunstancias do crime, o Inquerito Policial cumpre a sua Fungao 

Social, seu objetivo finalistico, instruindo a Agao Penal com informagoes necessarias 

a busca da verdade real que e condigao sine qua non a realizagao do bom 

julgamento, consequentemente, da Justiga. 

2.3.2 Escrito 

E em todo seu corpo, escrito, conforme preve o artigo 9° do Codigo de 

Processo Penal, mesmo em gravagoes telefonicas, ou videos, tern as falas e atos 

importantes desses arquivos reduzidas a termo. E por uma questao de 

instrumentagao que seus procedimentos sao escritos, ja que serao anexos a pega 

inaugural da Agao Penal e vao cingir o processo, por isso, mesmo as filmagens com 

falas, audios de escutas telefonicas ou ambientais, serao reduzidos a escrito. Assim 

aduz Fernando Capez (2011, p. 115): 

Tendo em vista as finalidades do inquerito (item 10.4), n§o se concebe a 
existencia de uma investigagao verbal. Por isso, todas as pegas do inquerito 
policial serao, num s6 processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, 
neste caso, rubricadas pela autoridade. 

A redugao a termo de toda instrumentagao do Inquerito Policial tern por fim, 

igualmente, a garantia de autenticidade dos procedimentos. Contudo, seu ponto 

mais importante, como aduz Fernando Capez, e sua concretizagao do acesso a 

defesa, fornecendo meios de acesso a provas formais e imputagoes escritas, j£ que 

a adogao de uma investigagao verbal remontaria a epocas medievais e seriam 

absolutamente inaplicaveis ao Processo Penal brasileiro. 
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2.3.3 Sigiloso 

£ sigiloso na sua forma de atuagao, o sigilo esse fundamental ao seu 

sucesso investigative Por muitas vezes se utilizando de escutas telefonicas e outras 

formas de quebra de sigilo, a discrigao das operagoes e diretamente proporcional a 

qualidade das evidencias coletadas. Segundo nos ensina Mirabete (2006, p. 61): 

0 Inquerito Policial e ainda sigiloso, qualidade necessaria a que possa a 
autoridade policial providenciar as diligencias necessarias para a completa 
elucidag§o do fato sem que se Ihe oponham, no caminho, empecilhos para 
impedir ou dificultar a colheita de informagdes com ocultagao ou destruigao 
de provas, influencia sobre testemunhas e etc. 

Esse sigilo e necessario, pois o indiciado e inclusive a suposta vitima, 

podem vir a alterar provas ou induzir pessoas segundo o transcorrer das 

investigagoes. A norma que fala de sigilo do Inquerito Policial e permissiva no que se 

refere a autoridade policial. Quern pode o mais, pode o menos, portanto, quando for 

do interesse das investigagoes, nada obsta que a autoridade divulgue as 

informagoes contidas no Inquerito Policial. Ha decisao jurisprudencial que assegura 

o sigilo do Inquerito Policial, como respeito a seguranga publica e incolumidade do 

todo, em detrimento do privado, na ementa de decisao do Superior Tribunal de 

Justiga que teve por relatora a Min. Eliana Calmon: 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANQA. 
INQUERITO POLICIAL. ADVOGADO. ACESSO. NECESSIDADE DE 
SIGILO. JUSTIFICATIVE AUSENCIA DE DIREITO LiQUIDO E CERTO. 
I - O inquerito policial, ao contrario do que ocorre com a agao penal, e 
procedimento meramente informativo de natureza administrativa e, como 
tal, nao e informado pelos principios do contradit6rio e da ampla defesa, 
tendo por objetivo exatamente verificar a existencia ou nao de elementos 
suficientes para dar inicio a persecugao penal. Precedentes. 
II - O direito do advogado a ter acesso aos autos de inquerito nao e 
absoluto, devendo ceder diante da necessidade do sigilo da investigacao, 
devidamente justificada na especie (Art. 7°, § 1°, 1, da Lei n° 8.906/94). 
Nesse sentido: RMS n° 12.516/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, j . em 
20/08/2002). Recurso desprovido. 

O inciso citado ao final da ementa impoe limites ao livre acesso do advogado 

a informagoes que envolvam a pessoa de seu cliente, isso sempre que estas se 

encontrarem sob segredo de justiga. Contudo, esse nao e o entendimento 

majoritario. Segundo corrente jurisprudencial majoritaria e permitido o livre acesso 
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do advogado do indiciado as provas ja reduzidas a termo e finalizadas, sendo que o 

mesmo nao tera acesso as provas futuras, nem ao conhecimento do rumo de futuras 

deligencias policiais. Disto trata o Habeas Corpus julgado pelo STJ em junho de 

2008, o qual teve por relator o Min. Napoleax) Nunes Maia Filho, a ementa: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUERITO 
POLICIAL. SIGILO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DEFERIMENTO DE 
LIMINAR. ACESSO AOS AUTOS DO INQUERITO PELO ADVOGADO 
CONSTITUiDO DO INVESTIGADO. ORDEM CONCEDIDA. 
1. Hipbtese de flagrante ilegalidade, apta a ser sanada de offcio pela via do 
Habeas Corpus. 
2. Conforme orientacSo firmada pelo Pret6rio Excelso e por este STJ, n3o 
se pode negar o acesso do Advogado constituido aos autos de 
procedimento investigatbrio, ainda que nele decretado o sigilo. Contudo, tal 
prerrogativa n§o se estende a atos que por sua prbpria natureza n§o 
dispensam a mitigagSo da publicidade (v.g., futuras interceptacbes 
telefbnicas, dados relativos a outros indiciados) 3. Parecer do MPF pela 
concessao da ordem. 4. Habeas Corpus concedido. 

£ preciso que seja utilizada muita ponderagao na imposicao de limites ao 

advogado, sendo que este e baluarte inseparavel da boa aplicagao da justiga. 

Contudo, nao se pode confundir as fases da persecugao penal, nem olvidar a 

natureza e razao de ser do Inquerito Policial. Seu sigilo ainda e das grandes armas 

que possui contra a furtividade criminosa. Deixar em sigilo diligencias futuras e vital, 

mas nao se pode ser ingenuo ao ponto de se pensar que ao ter acesso a boa parte 

das investigagoes passadas, o indiciado n§o possa facilmente deduzir qual sera o 

rumo das investigagoes futuras. Quando se fala do sigilo do Inquerito Policial, 

assunto pertinente e o tratado no artigo 21 do CPP e seu paragrafo unico, a 

incomunicabilidade do indiciado: 

Art. 21 . A incomunicabilidade do indiciado dependera sempre de despacho 
nos autos e somente sera permitida quando o interesse da sociedade ou a 
conveniencia da investigacfio o exigir. 
Paragrafo unico. A incomunicabilidade, que nSo excedera de tres dias, sera 
decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da 
autoridade policial, ou do brgSo do Ministerio Publico, respeitado, em 
qualquer hipbtese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil (Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963) 

E pacifico o entendimento sobre o tema desde a estipulagao da sumula 

vinculante n. 14 do STF, a mesma informa que: "£ direito do defensor, no interesse 

do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, ja documentados 

em procedimento investigatbrio realizado por orgao de competencia de policia 
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judiciaria, digam respeito ao exercicio do direito de defesa". £ tambem de 

entendimento da doutrina majoritaria a revogagao tacita da norma que preve oi sigilo 

absoluto ao Inquerito Policial em virtude da promulgagao da Constituicao Federal de 

1988. Esta trata do assunto em dois momentos; primeiro em seu famigerado artigo 

5°, LXIII, onde assegura ao preso a assistencia de sua familia e advogado; segundo 

em seu artigo 136, §3°, IV onde proibe a incomunicabilidade em estado de defesa. 

Se a Constituicao proibiu a incomunicabilidade quando na excegao de seguranca 

nacional (estado de defesa) que dira essa proibicao nao atingira a situagSo normal 

do palco de um Inquerito Policial. Tal assunto e tratado pelo douto doutrinador 

Tourinho filho (2010, p. 261): 

Ora, se durante o estado de defesa, quando o Governo deve tomar medidas 
energicas para preservar a ordem publica ou a paz social, ameacadas por 
grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de 
grandes proporcoes na natureza, podendo determinar medidas coercitivas, 
destacando-se restrig&es aos direitos de reuniSo, ainda que exercida no 
seio das assoc ia tes , o sigilo da correspondencia e o sigilo de 
comunicacSo telegrafica e telefdnica, havendo ate pris§o sem determinac3o 
judicial, tal como disciplinado no art. 136 da CF, n§o se pode decretar a 
incomunicabilidade do preso (CF, art. 136, § 39, IV), com muito mais razSo 
nao ha que se falar em incomunicabilidade na fase do inquerito policial. 
Desse entendimento comunga Mirabete (Processo penal, 2. ed., Atlas, p. 
92). 

A interpretagao de tal situacao nao e inalcangavel, pelo contrario; se o mais 

e restringido, que dira o menos; se o especifico e olvidado, porque o comum seria 

brindado? O doutrinador citado concorre para o seu pensamento sobre a proibigao 

do sigilo total e absoluto do Inquerito Policial, conservando ao seu favor, alem da 

interpretagao logica, o fato de que tal sigilo fere a Constituigao e o estatuto da OAB 

de forma direta, ja que esses regramentos legais nao permitem o sigilo absoluto e 

irrestrito ante o advogado, restando assim que os atos ja realizados e encerrados 

dentro do Inquerito Policial serao passiveis de acesso por parte do advogado do 

indiciado. 
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2.3.4 Atribuigao 

O Inquerito Policial e exclusivamente presidido pelo Delegado de Policia de 

carreira, representante direto e chefe da Policia Judiciaria, bacharel em direito. Esta 

obrigatoriedade surgiu a partir da Constituigao Federal de 1988 que criou a figura do 

Delegado de Policia de carreira, e limitou a atuagao dos comissarios (especie de 

delegado ad-hoc). Hoje, apenas a figura do Degelado de carreira pode instaurar e 

presidir o Inquerito Policial e esta pega pode ter sua abertura feita de varias formas, 

como nos ensina Mirabete (2006, p. 60): 

O Inquerito Policial, conforme a hipbtese pode ser instaurado de oficio, por 
portaria da autoridade policial e pela lavratura de flagrante, mediante 
representacSo do ofendido, por requisic§o do juiz ou do Ministerio Publico e 
por requerimento da vitima. 

Essa atribuigao exclusiva da presidencia do Inquerito Policial pela pessoa do 

Delegado de Policia e prevista na altura do artigo 144, §4° da Constituigao Federal 

de 1988. £ de responsabilidade dele, representante do 6rgao oficial, e defesa a sua 

feitura por particulares em hipotese alguma. E trata-se de atribuigao, ja que 

"competencia" seria referenda passivel de uso apenas no ambito judiciario. 

2.3.5 Celere 

As investigagoes devem comegar obrigatoriamente tao logo a autoridade 

policial tome conhecimento do fato criminoso. Essa celeridade contribui para a 

fidelidade das provas obtidas e, por consequencia, refletira tambem na riqueza de 

detalhes com que poderao ser descritos os fatos nos laudos periciais. O ideal e que 

a policia e seus peritos cheguem ao local antes dos curiosos, pois estes, mesmo por 

desconhecimento, podem alterara a cena do crime, inserindo suas prbprias digitais, 

apagando pegadas, ou seja, com sua interagao com a cena do crime, interferem na 

pericia. O caput do artigo 6° do CPP e seus incisos, in verbis: 
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Art 6 Logo que tiver conhecimento da pratica da infrac2o penal, a autoridade 
policial devera: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que nSo se alterem o estado 
e conservac§o das coisas, ate a chegada dos peritos criminais 

II - apreender os objetos que tiverem relac3o com o fato, ap6s 
liberados pelos peritos criminais; 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato 
e suas circunstancias; 

De acordo com o texto legal supra citado, apesar de o legislador nao haver 

dito explicitamente, esse e o inicio do Inquerito Policial; com a movimentacao oficial 

e obrigatoria da autoridade para o cumprimento das diligencias, sob pena de 

prevaricacao. Tanto sua instauracao como seu arquivamento, sao fixados por lei, 

este n3o pode ser feito a gosto da autoridade policial (artigo 17 do CPP), do mesmo 

modo, aquele deve ocorrer quando do conhecimento da pratica criminosa passiva de 

Inquerito. 

2.3.6 Inquisitorio 

O carater inquisitorio do Inquerito Policial nao parece ser uma ferramenta, 

mas uma consequencia logica da sua estrutura, e procedimento administrativo, no 

qual nao ha julgamento, ha indiciacao. £ fase de colheita de provas, de identificacao 

da autoria material e do modus operandi do criminoso. Onde nao ha julgamento, nao 

ha acusagao ou defesa. Nas palavras de Fuller, Junqueira e Machado (2009, p. 22): 

Ademais, n£o se vislumbra no inquerito policial acusac3o formal, donde se 
infere nSo haver acusado nesta fase pre-processual da p e r s e c u t e penal, 
mas teio-somente "suspeito" ou "indiciado", se assim declarado pela 
autoridade policial no curso das invest igates. Consiste o indiciamento na 
declaracdo da autoria provavel, a ser realizada pela autoridade policia 
quando indicios apontarem a alguem a autoria da infrac§o penal; e a 
oficializacao ou formalizagao da suspeita, fazendo com que as 
invest iga tes se concentrem sobre o indiciado. 

Ainda assim, e procedimento oposto ao acusatorio, onde o sujeito que julga 

e diferente do que acusa que por sua vez e diferente do que defende (sistema 

adotado no poder judiciario). No inquisitorio, se tern um mesmo sujeito a acusar, 

defender e julgar. A nomenclatura desse modo de aplicacao da justiga remonta da 
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idade media, da santa inquisicao dirigida pela Igreja Catolica, onde as pessoas eram 

julgadas dessa forma. 

Parece um pouco pejorativo e, e tambem, improprio chamar o Inquerito 

Policial de procedimento inquisitorio. Ja que nesse procedimento nao ha julgamento, 

nao ha que se Ihe dar uma qualidade inerente a tipo tecnico de aplicagao de justiga. 

Isso e facilmente entendido quando relembre-se que no Inquerito Policial nao ha 

julgamento, nao ha reu. Da mesma forma, seu proposito nao se confunde com os 

interesses da acusagao ou da defesa, mas apenas com os interesses da verdade. 

Apenas o intuito de esclarecer e reconstruir o delito, esclarecendo os fatos, dando 

ao julgador, a defesa ou a acusagao, as circunstancias sob as quais poderao iniciar 

seus respectivos trabalhos. 

Cumpre lembrar que todos os Inqueritos Policiais, desenvolvidos por orgaos 

que fazem as vezes de Policia Judiciaria, possuem essa caracteristica, menos um, 

assim, sabiamente aduz Fernando Capez (2011, p. 117) sobre as excegoes dessa 

caracteristica: 

O unico inquerito que admite o contradit6rio e o instaurado pela policia 
federal, a pedido do ministerio da justiga, visando a expulsSo de estrangeiro 
(Lei. 6.815/80, art. 70). O contraditorio, alias, nesse caso, e obrigat6rio. N3o 
ha mais falar em contradit6rio em inquerito judicial para apuracSo de crimes 
falimentares (art. 106 da antiga Lei de Falencias), uma vez que a nova Lei 
de Falencias e de Recuperacao de Empresas (Lei. n. 11.101/2005) aboliu o 
inquerito judicial falimentar e, por conseguinte, o contraditbrio nesse caso. 

Diante do exposto, verifica-se que essa caracteristica e regra, e tern seus 

motivos, advem tanto da propria origem do Inquerito Policial, como do objetivo a que 

ele se propoe. Assim, como nao se trata de processo administrativo, muito menos 

judicial, conserva as caracteristicas inquisitoriais. 

2.3.7 Dispensavel 

O Inquerito Policial e procedimento preparatorio, por isso sua caracteristica 

de dispensabilidade. Se ja existem provas e testemunhas que se julguem bastantes 

ao oferecimento da denuncia, pode-se abrir meio do Inquerito. Ja que este nao e 

fase obrigatbria da persecugao penal. Nada obsta, contudo, que no decorrer da 
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Agao Penal haja o requerimento de diligencias junto a autoridade policial a fim de 

esclarecimento. A dispensabilidade do Inquerito Policial e prevista no §5° do artigo 

39 do CPP, in verbis: 

§ 5° O 6rg§o do Ministerio Publico dispensara o inquerito, se com a 
representac3o forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a 
accio penal, e, neste caso, oferecera a denuncia no prazo de quinze dias. 

A dispensabilidade do Inquerito Policial esta intimamente ligada a sua 

caracteristica instrutorio-informativa, por isso, nao apresenta vinculagSo a Agao 

Penal, podendo ser dispensado de forma que nao acompanhe a pega inaugural da 

Agao Penal. Contudo, e importante lembrar que se houver interesse a defesa pode 

ser utilizado pela mesma em suas razoes. Em sua doutrina, Tourinho (2010, p. 249) 

ensina: 

...desde que o titular da agao penal (Ministerio Publico ou ofendido) tenha 
em maos as informagSes necessarias, isto e, os elementos imprescindiveis 
ao oferecimento de denuncia ou queixa, e evidente que o inquerito sera 
perfeitamente dispensavel. £ claro que se exige o inquerito para a 
propositura da ac§o, porque, normalmente, e nele que o titular da ac3o 
penal encontra elementos que o habilitam a praticar o ato instaurador da 
instancia penal, isto e, a oferecer denuncia ou queixa. Todavia, conforme 
vimos, n§o e o inquerito necessariamente imprescindivel. O prbprio art. 12 
do CPP deixa bem claro esse raciocinio: "O inquerito policial acompanhara 
a denuncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra". 

Pelos mesmos motivos, as nulidades que porventura atingirem o Inquerito 

Policial nao afetam a Agao Penal, ja que sao absolutamente independentes. £ em 

virtude da dispensabilidade, de seu carater informativo e de instrugao que se tern 

essa independencia funcional entre esse instrumento e a Ag3o Penal. 

2.4 Principios do Inquerito Policial 

O Inquerito Policial apresenta principios garantidores gerais previstos na 

Constituigao Federal de 1988 que visam o bom cumprimento da lei e ao mesmo 

tempo a manutengao da sua fungao social. Esses principios, por vezes, confundem-

se com as caracteristicas peculiares desse instituto, o que da a ele carater exclusivo 
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dentre os institutos do Direito Processual Penal patrio, sendo, inclusive, uma das 

unicas formas de autodefesa do Estado, que tern no Inquerito Policial uma 

ferramenta de protecao direta da sociedade e indireta do particular lesado. A 

observancia desses principios vem tomando lugar no moderno Inquerito Policial 

como forma de robustecimento das provas colhidas. A Policia Judicial tanto estadual 

como federal, e orgao do Poder Executivo, sendo assim, o moderno Inquerito 

Policial nao poderia olvidar os principios observados pela Administracao Publica, 

nao apenas na forma de seus atos administrativos de expediente, mas como 

verdadeiros principios aplicaveis ao Inquerito Policial, com o objetivo de conferir-lhe 

qualidade em todas as suas diligencias e dispositivos. 

2.4.1 Principio da Legalidade 

Apesar da nomenclatura, a Policia Judiciaria e 6rg3o do poder executivo e 

como tal, esta sujeita aos famigerados principios da administracao publica afetos a 

todos os seus servidores, sao eles: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiencia. No estudo desses principios, no que se referem aos 

servidores policiais, nao ha novidades, aplicam-se a eles o estudo generico 

desenvolvido pelos doutrinadores de Direito Administrativo sob a luz da Lei n° 8.112, 

quanto ao servidor publico federal, e a lei especifica de cada estado, quanto aos 

servidores estaduais. Elster Moraes explica a aplicacao desse principio no ambito do 

Inquerito Policial: 

Manifesta-se no inquerito policial de duas formas: a) impondo ao Delegado 
de Policia a pratica de determinados atos vinculados, decorrentes da 
obrigatoriedade de instaurag3o do procedimento e da necessidade de 
apuraccio da materialidade e da autoria do crime; e b) facultando a 
autoridade policial a pratica de atos discricionarios necessarios as 
invest igates, limitando-se, contudo, o poder investigatbrio, na medida em 
que, ao 6rg£o investigador, somente e possivel tomar as medidas de 
restric3o as liberdades individuals conforme as disposicdes da lei. 

O principio da Legalidade e previsto no artigo 5°, II da Constituigao Federal 

de 1988. Ele tanto concede os poderes a autoridade policial, como os limita e 
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defende o bom cumprimento das diligencias policias, sem abusos ou ilegalidades, 

sem engessar a atividade policial ou torna-la ineficaz ao seu proposito. A celeridade 

nao e necessariamente inimiga da legalidade. 

2.4.2 Principios da Impessoalidade e Moralidade 

Peculiar e a aplicac3o dos proximos dois principios: Impessoalidade e 

Moralidade. Nao ha muita dificuldade em se imaginar a possibilidade do uso do 

Inquerito Policial como maquina usada para interesses privados. Intimidar, humilhar 

ou extorquir seriam algumas das utilizacoes da maquina publica que e o Inquerito 

Policial, quando em uso para interesses privados. Visando combater tais praticas, 

faz-se necessario a observacao dos principios da Impessoalidade e Moralidade. 

O primeiro principio delimita o objetivo do Inquerito Policial diante de toda e 

qualquer ocorrencia supostamente criminosa, seja quais forem as vitimas; suspeitos; 

testemunhas; depoentes; indiciados; delegados; promotores; juizes; assistentes de 

acusacao ou policiais civis envolvidos. O objetivo de elucidar o crime. Sem 

interesses particulares, sem desinteresses e com afinco. 

O segundo, o da moralidade, traz razoabilidade moral as condutas 

ordenadas pelo delegado de policia. Mesmo legais, certas condutas podem trazer 

asco ou nojo se desenvolvidas a publico ou se simplesmente reproduzidas. O 

perfeito exemplo de aplicagao desse principio e o artigo 7° do CPP, o qual narra: 

Art. 7o Para verificar a possibilidade de haver a infracSo sido praticada de 
determinado modo, a autoridade policial podera proceder a reproducSo 
simulada dos fatos, desde que esta nao contrarie a moralidade ou a 
ordem publica. (grifo nosso) 

A reprodugao simulada dos fatos e pega importante e tern sido largamente 

utilizada nos Inqueritos Policiais. Ela serve como uma especie de acareagao, onde 

os depoimentos dos envolvidos serao postos a prova pelos laudos periciais. Nao 

basta a simples simulagao, para efeitos probatorios, ela precisara coadunar com os 

fatos periciais e demais evidencias. £ de grande importancia dado seu carater 
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pedagogico, em comparacao com os fatos descritos em laudos periciais complexos, 

de mais facil entendimento para as partes e, se for o caso, do juri. 

2.4.3 Principio da Eficiencia 

Quanto ao principio da Eficiencia, previsto no caput do artigo 37 da Carta 

Magna, nao ha grande obscuridade, ele limita os atos policiais utilizando-se de um 

juizo de razoabilidade. Por exemplo, quando o gasto financeiro de tal procedimento 

nao corresponde a sua relevancia na instrucao, deve se repensar a sua realizagao, 

ja que seu custo n§o condiz com sua relevancia a investigagao e o mesmo possa 

ser dispensado, semelhantemente, nao e justificavel a espera de meses por um 

unico procedimento, quando jaz o inquerito inteiro imovel a esperar um unico 

resultado pericial. Contudo, existem hipoteses em que diligencias, pericias ou 

depoimentos sao decisivos e/ou indispensaveis a correta elucidagao do caso, 

nesses casos o principio toma partido inverso. Nao e correto que seja posta toda 

uma investigagao a perder em virtude de um procedimento nao efetivado. 

Se a investigagao tern como condigao de utilidade a realizagao de diligencia, 

nSo e eficiente a perda de todas as outras em virtude da n§o realizagao de apenas 

um procedimento condicionante. Esse principio da eficiencia e atribuido como 

corolario do principio da celeridade. A "otimizagao" do tempo e sinonimo de 

eficiencia e economia da maquina publica, ja que o uso de pouco tempo para a 

elaboragao de um inquerito razoavel e sinonimo de eficiencia. 

2.4.4 Principio da Publicidade 

Quanto ao principio da publicidade, se tern um interessante conflito aparente 

de interesses publicos, onde o interesse publico maior, qual seja, a seguranga 

publica, suplanta um interesse publico menor, nesse caso, a publicidade de atos 

administrativos. 
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Esse principio nao poe em risco o carater sigiloso do Inquerito Policial, 

aplicando-se, dentro do mesmo, ao que estiver fora de sigilo, bem como, aos 

procedimentos findos do seu interior. A observancia desse principio implica muito 

mais na transparencia dos atos policiais e diligencias gerais que no Inquerito Policial 

em si. No Interior deste, aplica-se apenas de forma parcial, obedecendo as regras 

impostas pela caracteristica sigilosa desse instituto, entretanto, na sua parte externa, 

ou quando se refere aos seus sujeitos e objetos, atua com mais veemencia, 

garantindo que os atos policiais de investigagao, mesmo sigilosos, possuam em si, 

transparencia. Posteriormente, sendo descritos em relatorios formais ou ate mesmo 

gravados durante a atividade policial. Procedimento que tern sido cada vez mais 

utilizado como forma de se alcangar transparencia nos atos policiais. Quando ocorre 

a filmagem da operagao ou mesmo a filmagem das provas, esta demonstrada a boa 

fe dos agentes envolvidos que filmam sua propria agao por observancia do principio 

da transparencia. 



3 INQUERITO POLICIAL: SUJEITOS, MATERIA E FERRAMENTAS 

Entender o Inquerito Policial e entender sua estrutura e seus sujeitos a luz 

da lei. Quern o faz, quern fiscaliza os procedimentos, onde se encontra a 

enumeracao e disposicao cronologica de suas diligencias, bem como as leis 

organicas da Policia Judiciaria. Apenas se estudando o interior desse instrumento, 

se pode compreender seu lugar no Processo Penal, e principalmente a raiz de sua 

natureza probante. Peritos, promotores, delegados, policiais e juizes, percorrem os 

varios passos dessa pega instrumental no processo, cada um na sua 

responsabilidade, tendo as suas atribuigoes entrelagadas as de outros agentes e, 

por vezes, corolarios. 

Buscar entender o porque da existencia de um corpo policial investigativo e 

auxiliar da justiga, possuidor da atribuigao da criagao da primeira pega elucidativa do 

crime, atraves da analise dos institutos do direito responsaveis pelas suas 

atribuigoes, resultara no entendimento da atual conjuntura em que se encontra o 

Inquerito Policial, sempre tao debatido no ambito do direito penal brasileiro. 

3.1 A Policia Judiciaria 

Quern e a Policia Judiciaria? Nao e policia de seguranga, ou preventiva. A 

Policia Judiciaria e repressiva, sendo assim indissociavelmente investigativa. De 

forma bem grosseira, este e o motivo pelo qual nao se tern carros da policia civil em 

atuagao ostensiva, paulatina, dando a sensagao de seguranga pela presenga do 

corpo policial. Essas atribuigoes sao da Policia Militar, da Policia de Seguranga. 

Observe-se o pensamento do doutrinador Tourinho Filho sobre a questao (2010, p. 

237): 

Mas, enquanto a Policia de Seguranga visa a impedir a turbac§o publica, 
adotando medidas preventivas, de verdadeira profilaxia do crime, a Policia 
Civil intervem quando os fatos que a Policia de Seguranga pretendia 
prevenir n§o puderam ser evitados... ou, ent§o, aqueles fatos que a Policia 
de Seguranga nem sequer imaginava poderem acontecer... 
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A policia Judiciaria no Brasil e exercida pelas policias civis, a nivel estadual, 

e federal, segundo a delimitacao de suas atuagoes, delimitacoes essas regidas de 

acordo com a materia, lugar, sujeito etc. A Policia Judiciaria no Brasil, como dito 

anteriormente, tern a fungao investigatoria, repressiva, e em alguns momentos uma 

fungao preventiva bastante especializada e tecnica. Para uma melhor exemplificagao 

de atribuigoes dessa policia, alguns trechos em destaque da recente lei organica da 

Policia Civil do Estado da Paraiba, LC 85/08: 

CAPITULO III 
Das FungSes Institucionais 

Art. 5° A Policia Civil do Estado da Paraiba, 6rgao integrante do Sistema de 
Seguranga Publica do Estado, tern por miss3o: 
I - praticar, com exclusividade, todos os atos necessarios ao exercicio das 
fungdes de policia judiciaria e investigat6ria de carater criminalistico e 
criminol6gico; 
III - organizar e executar os servigos de identificagSo civil e criminal, bem 
como realizar exames periciais em geral para a comprovagSo da 
materialidade da infragdo penal e de sua autoria; 
IV - colaborar com a justiga criminal: 
a) fornecendo as autoridades judiciarias as informagdes necessarias a 
instrug§o e ao julgamento dos processos; 
b) realizando as diligencias fundamentadamente requisitadas pelo Poder 
Judiciario, pelo Ministerio Publico e pelas Comissdes Parlamentares de 
Inquerito, em razSo de procedimento policial instaurado; 
d) representando pela decretagSo das prisfies preventiva e temporaria, da 
busca e apreensSo e da interceptagao telef6nica, quando entender 
necessarias ou uteis a elucidagao dos fatos. 
Paragrafo unico. As fungdes institucionais da Policia Civil do Estado 
da Paraiba s9o indelegaveis e somente poderSo ser exercidas por 
integrantes de suas carreiras, instituidas nesta Lei Complementar. 

CAPiTULO IV 
Das Atribuigoes 

Art. 6° A Policia Civil do Estado da Paraiba, no exercicio de suas fungoes 
institucionais, alem das atribuigoes insitas na legislagSo penal e processual 
penal vigente, cumpre: 
I - formalizar, com exclusividade, o inquerito policial, o termo 
circunstanciado de ocorrencia e outros procedimentos apuratdrios das 
infragdes administrativas e criminais; 
II - realizar agSes de inteligencia destinadas a instrumentar o exercicio de 
policia judiciaria e de apuracao de infragoes penais, na esfera de sua 
responsabilidade, observados os direitos e as garantias individuals; 
III - realizar coleta, busca, estatfstica e analise de dados de interesse 
policial, destinados a orientar o planejamento e a execucSo de suas 
atribuigoes; 
V - manter, nos inqueritos policiais e nos termos da lei, o sigilo necessario a 
elucidagSo do fato ou o exigido pelo interesse da sociedade; 
XI - adotar as providencias necessarias para preservar os vestigios e 
provas das infragOes penais, colhendo, resguardando e interpretando 
indicios ou provas de sua autoria; 
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XII - estabelecer intercambio permanente com entidades ou 6rg§os 
publicos ou privados que atuem em areas afins, para obtengSo de 
elementos tecnicos especializados necessarios ao desempenho de suas 
funcSes; 
XVII - realizar ac6es de inteligencia destinadas a prevengSo criminal e a 
instrumentalizar o exercicio da policia judiciaria e a preservac§o da ordem e 
da seguranga publica, na esfera de sua atribuigao; 
XXII - realizar diligencias policiais para cumprimento do exercicio de policia 
judiciaria; 

A nova lei organica da Policia Civil do Estado da Paraiba vem reforgar a 

tendencia da nova caracterizagao da Policia Judiciaria brasileira. Os principios 

positivados e ampliados estao gerando cada vez mais confianga e qualidade nas 

operagoes investigativas policiais. As garantias e direitos individuals do investigado 

estao cada vez mais fortes, sem contudo, tornar ineficaz o trabalho investigativo 

policial. 

Nota-se no corpo da lei, a nitida delimitagao do carater investigativo e 

auxiliar da Policia Judiciaria, contudo, nao e um mesmo 6rg3o, e ate essas duas 

funcionalidades suas sao conexas e trabalham em conjunto. Interessante 

consideragao sobre o papel da Policia Judiciaria vem de Mirabete (2006, p. 78-79), 

que diz: 

A Policia e, inclusive, 6rgSo auxiliar da Justiga e, por isso, em todo o 
transcorrer do inquerito, ou mesmo ap6s o encerramento deste e, 
especialmente em seu relat6rio final, incumbe a autoridade prestar todas as 
informag6es e consideragSes que possam ser de utilidade no 
esclarecimento do crime em todas as suas circunstancias. 
Deve, ainda, "realizar as diligencias requisitadas pelo juiz ou pelo Ministerio 
Publico" (inc. II). As requisig6es, que podem ser apresentadas a autoridade 
policial a qualquer momento, antes, durante ou ap6s o inquerito, s3o ordens 
a que ela esta obrigada a atender; ainda quando nSo Ihe paregam 
adequadas. Somente quando forem ilegais havera oportunidade para a 
recusa ao cumprimento das requisigSes. 

Percebe-se, ante o exposto, que o Inquerito Policial encontra-se na ceara 

investigativa da Policia Judiciaria, posto que essa tambem possui outras nuances, 

como o carater executorio e administrativo, auxiliar ao judiciario. Contudo, a 

comunicagao entre a autoridade policial e o juiz e maior que simples ordens de 

servigo, podendo ser feita no decorrer de atividades sigilosas, relatorio de escutas 

telefonicas autorizadas pelo juizo ou, da mesma forma, de operagoes de quebra de 

sigilo. Tome-se entao a parte da incumbencia que interessa (carater investigativo) 

descrita nas palavras de Tavora e Alencar (2010, p.86): 
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A policia judiciaria tern a miss§o primordial de elaboracSo do inquerito 
policial. Incumbira ainda a autoridade policial fornecer as autoridades 
judiciarias informag6es necessarias a instrucSo e julgamento dos processos; 
realizar as diligencias requisitadas pelo juiz ou pelo Ministerio Publico; 
cumprir os mandados de pris§o e representar, se necessario for, pela 
decretagSo de prisSo cautelar (art. 13 do CPP). 
De atuagSo repressiva, que age, em regra, ap6s a ocorrencia de infracSes, 
visando angariar elementos para apuracao da autoria e constatagao da 
materialidade delitiva. 

Desse angulo, a caracteristica repressiva da policia Judiciaria. Ela atua 

como auxiliar instrumental para penalizacao do infrator, bem como na psique do 

meio social e do proprio individuo criminoso, pois atua junto com o aparato judicial 

para represscio de futuras praticas criminosas, diminuindo a sensacao de 

impunidade na sociedade. Essa e a grande diferenca entre a Policia Judiciaria e a 

Policia Preventiva, esta aumenta a sensacao de seguranga inibindo a pratica do 

crime, aquela, diminui a sensagao de impunidade atuando na persecugao penal. 

Para alcangar seus objetivos, o legislador instrumentou essa policia com 

aparatos legais e deixou caminhos nao taxativos, mas obrigatbrios, a serem 

seguidos na fase investigatoria, caminhos esse exemplificados na lei organica supra 

referida da policia civil paraibana. Tem-se uma bela descrigao das diligencias iniciais 

do Inquerito Policial nas palavras de Mirabete (2006, p. 70) que com um pensamento 

claro, diz: 

Inicialmente a autoridade policial deve proceder de acordo com o artigo 6° 
do CPP, embora nSo preveja a lei um rito formal nem uma ordem prefixada 
para as diligencias que devem ser empreendidas pela autoridade. Ela 
indica, porem, as diligencias que, regra geral, devem ser efetuadas para 
que a autoridade possa colher ao vivo os elementos da infragSo devendo 
por isso agir com presteza, antes que se mude o estado das coisas no local 
do crime ou desaparegam armas, instrumentos ou objetos do delito, enfim, 
colhendo as provas que sirvam para a elucidagao do fato e suas 
circunstancias. 

Contudo, ja exposto em outro momento que a obrigatoriedade de 

cumprimento de diligencias que tenham como escopo o esclarecimento dos fatos 

ligados ao crime, nao implica em subjugagao da autoridade policial aos demais 

orgaos da justiga no que tange a existencia de hierarquia entre eles. Segundo o 

artigo 18 do CPP, a autoridade policial, segundo sua conveniencia e observado os 

principios da finalidade publica da maquina policial, pode a qualquer tempo reabrir 

investigagoes que remetam a Inqueritos Arquivados, objetivando com isso fornecer 

novas provas e fatos as maos do promotor ou advogado de acusagao. Conforme o 
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caso, para que seja novamente denunciado o mesmo indiciado de outrora, ou 

porventura outra pessoa, podendo chegar a ter antigo processo penal reaberto com 

base em novas provas. 

Outro procedimento incidente de incumbencia da Policia Judiciaria e o 

cumprimento de mandado de prisao de natureza civil previsto no artigo 320 do CPP. 

No mesmo codigo, no artigo 321, ha a previsao de arbitrament de fianca em certos 

casos pela autoridade policial. Esta pode inclusive representar por instauragao de 

incidente de insanidade mental, conforme o artigo 149, no seu paragrafo 1°, ainda do 

CPP. 

3.2 Indiciado e reu? 

Seria essa a grande diferenca entre Inquerito Policial e Agao Penal, 

inclusive, em dadas circunstancias, o inquerito nao possui indiciado. Quando se 

entende que no Inquerito Policial nao ha reu, evidentemente nao ha julgamento ou 

julgador, entende-se porque esse instrumento e tao peculiar e incitador de celeumas 

juridicas, tal pensamento jaz exposto nas palavras de Demercian e Maluly (2009, p. 

68): 

Como se disse, indiciado e o suspeito. O IP pode term mar sem que 
nenhuma pessoa tenha sido indiciada. 
O indiciamento e a Formalizacdo da suspeita, e tanto pode ser feito pelo 
delegado, de oficio, como por requisicao do MP. Compreende o 
interrogatbrio (inc. V do art. 6°), a identificac§o (inc. VIII) e a qualificacao 
(incisos VIII e IX do art. 6°). Vide: arts. 186 a 188 do CPP; art. 5°, LVIII, da 
CF identificacSo. 
Quando o indiciado nSo e encontrado, ou nSo comparece, e feita a 
qualificac§o indireta, com os dados constantes dos arquivos policiais. 
Entendemos, de outra parte, que o indiciamento e ato discricionario e 
de exclusiva competencia da autoridade policial, quando se constatar 
a existencia de indicios suficientes de autoria. (grifo nosso) 

No texto supra citado, constata-se mais um paradoxo socratico; ambos, 

indiciado e reu, podem ser considerados suspeitos. Trata-se de um adjetivo comum, 

contudo, seria igualmente um conceito comum? O reu, no processo penal, e a 

pessoa (em seu sentido latu, tendo em vista os crimes ambientais comportarem 
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pessoas juridicas no polo passivo) contra a qual e movido processo, isso significa a 

presenca do crivo judicial e da acusagao. O indiciado e o suspeito investigado. 

O indiciamento de fato ainda e procedimento aparentemente discricionario 

da Policia Judiciaria, com tudo, essa aparente discricionariedade e vinculada ao 

dever publico da autoridade, ou seja, a indisponibilidade da finalidade publica do 

Inquerito Policial que a autoridade tern em suas maos, tanto que esse indiciamento e 

fundamentado com a existencia da fumaca da culpa do indiciado no decorrer das 

investigagoes. 

Muito embora, a autoridade publica n§o possa ser punida caso a 

investigagao constate que o indiciado nao tern envolvimento com a pratica criminosa 

a ele imputada, ja que se trata apenas de procedimento investigatorio sem cunho 

judicial, a simples investigagao tern influencias benignas na vida do cidadao 

investigado. Por esses ultimos motivos e que o indiciamento ainda deve ser 

considerado ato discricionario. Nas palavras de Fernando Capez (2011, p. 132) 

sobre o indiciamento: 

E a declarac3o do, ate entao, mero suspeito como sendo o provavel autor 
do fato infringente da norma penal. Deve (ou deveria) resultar da concreta 
convergencia de sinais que atribuam a provavel autoria do crime a 
determinado, ou a determinados, suspeitos. Com o indiciamento, todas as 
invest iga tes passam a se concentrar sobre a pessoa do indiciado. 

O indiciado nao e acusado, e indagado; nao e julgado, e investigado. Nem 

mesmo as testemunhas, presentes em ambos os momentos, tern as mesmas 

caracteristicas, ja que as da fase do Inquerito Policial sao praticamente declarantes, 

pois nao passam porjuramento oficial, nem crivo judicial, contudo, podem responder 

por crime de falso testemunho (artigo 342 do CPP), calunia caso estejam a imputar a 

alguem, de forma mentirosa, a pratica de um crime, ou mesmo se, de forma 

igualmente leviana, mentirem sobre locais de crime, provas ou testemunhas, 

levando o aparelho estatal a diligencias inuteis. O autor da calunia danosa podera vir 

a responder civilmente por danos financeiros causados por operagoes dispendiosas 

baseadas em falso testemunho. 

Quanto a conceituagao de acusado, em seu sentido amplo, ambos, reu e 

indiciado o sao, contudo, em seu sentido tecnico estrito, apenas o reu confunde-se 

com a pessoa do acusado na persecugao penal. As vezes o indiciado podera se 
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tornar reu quando constatada materialidade tal que justifique propositura de acao 

penal onde o indiciado figurara agora como reu. 

Finalmente, o indiciado esta apenas sob investigagao num ambito 

extraprocessual, o reu, apesar de continuar sob investigagao, agora esta sendo 

formalmente acusado dentro de um processo penal. Seria uma semelhanga entre 

eles o fato de que ambos sao considerados inocentes, apenas o condenado com 

transito em julgado e culpado perante a justiga. 

3.3 Diligencias 

O Inquerito Policial segue certo rito quanto a sua elaboragao, essas 

diligencias estao listadas de forma basica pelo artigo 6° do CPP, em seus incisos, 

contudo encontram regramento em outras partes do ordenamento juridico conforme 

suas especificidades, como por exemplo, as pericias. Langar-se-a mao dos exames 

periciais sempre que a infragao deixar vestigios, aparentes ou nao, ou seja, havendo 

duvidas, sera feito. Segundo o artigo 169 do CPP, a feitura do exame deve ser 

assegurada pela autoridade policial: 

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a 
infraccio, a autoridade providenciara imediatamente para que nao se altere o 
estado das coisas ate a chegada dos peritos, que poder§o instruir seus 
laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

Contudo, as diligencias feitas no Inquerito Policial n3o se limitam as tres 

ultimas modalidades enumeradas pelo artigo anterior, podendo ser do tipo: corpo de 

delito, balistica, de armas e outras pericias inominadas, ja que seu "hall" nao e 

taxativo. 

Quanto as acareagoes e reconhecimentos de pessoas ou objetos, ha o 

regramento dado pelos artigos 226 ao 228 do CPP. Ambos os procedimentos visam 

o esclarecimentos de controversias. Sera langada mao de tal procedimento sempre 

que houver inconsistencia em depoimento ou declaragio, seja do indiciado, seja de 

uma testemunha. 
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A reconstituigao do crime e de decisao discricionaria da autoridade policial 

ou requisitada pelo juiz ou Ministerio Publico, pode ser feita sempre que nao houver 

prejuizo a moral publica durante sua execugao. 

Se o suspeito participar da reconstituicao, ja que nao e obrigado a isso, essa 

reconstituicao, simplesmente, nao reproduz a culpa do indiciado. £ de suma 

importancia ter-se em mente que como requisito de sua validade, os laudos periciais 

terao que confirmar a versao reproduzida. 

A preservagao do estado das coisas e a primeira diligencia de todas a serem 

tomadas pela autoridade policial. A preservagao das coisas deve ser garantida pela 

autoridade policial primeira que chegar ao local do crime ate a chegada dos peritos 

que, apos a analise in situ, liberarao os instrumentos e videncias a serem recolhidas 

pela autoridade policial. Nas palavras de Demercian e Maluly (2009, p. 60): 

Tal medida e muito importante e, em determinados casos, fundamental para 
o sucesso da persecutio criminis in judicio. S6 a quisa de exemplo, 
poderfamos citar a hipbtese de um delito de homicidio. E importante que se 
preserve o local do delito, tal como encontrado, ate que a perfcia possa 
constatar circunstancias que serao decisivas para a prova. Suponha, nesse 
diapasao, que em determinado julgamento por crime de homicidio, alegue o 
acusado a legitima defesa. Tal assertiva seria desmoralizada se, numa 
vistoria no local da infragSo, os peritos fotografassem a vitima sobre a cama, 
deitada de brugos, sob os lengois. Parece intuitivo que, nessas 
circunstancias, o ofendido n§o estava em situagao de agredir injustamente 
quern quer que fosse... 

A busca e apreensao de objetos e efetivada tanto no local do crime, como 

em domicilio, sendo esta ultima dependente de mandado de busca e apreensao e 

passiva da observagao do inciso XI, do artigo 5°, da Constituicao Federal de 1988. 

Esse procedimento visa a manutengao das provas ate o termino do processo penal 

contra o acusado, assegurando o acesso tanto da defesa como da acusagao a todas 

as provas. 

A oitiva da vitima e das testemunhas, por sua vez, e tambem procedimento 

previsto da responsabilidade da Policia Judiciaria, contudo, tais depoimentos e 

declaragoes, como dito em outros momentos, serao passivos de crivo judicial 

posterior. Mesmo assim, a testemunha que depuser falsamente incorrera em crime 

de falso testemunho. 

Desta feita a oitiva do indiciado obedece a parametros diferentes, ele nao 

incorre em crime de falso testemunho, segundo jargao juridico: "ele tern o 'direito de 
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mentir"'. Entretanto, posteriormente, essa ma fe sera levada em conta quando da 

analise das circunstancias judiciais. 

Segundo o inciso V, do artigo 6°, do CPP, a oitiva do indiciado observara as 

mesmas regras do interrogator^ do reu, previstas no Capitulo III, do Titulo VII, do 

CPP. Os procedimentos relacionados ao indiciado nao envolvem apenas a sua 

oitiva. Sera feita verdadeira investigagao social do indiciado, formando seu perfil 

atraves da analise de sua vida pregressa, conduta no meio social e segundo o caso 

sera procedida a sua identificagao criminal, esta, em virtude do inciso LVIII, do artigo 

5°, da Carta Magna so podera ser feita de forma excepcional, na forma da lei 

10.054/00, como por exemplo, nas hipoteses de duvidas sobre a identidade do 

indiciado, fundada suspeita de participagao no crime organizado e casos correlatos. 

As diligencias enumeradas alhures, no ambito da Policia Judiciaria sao 

cumpridas atraves de documentos formais chamados ordens de servigo (vide anexo 
numero 6), os quais s3o feitos pela pessoa do Delegado de Policia, direcionado aos 

investigadores, ou seja, aos policiais. Estes, por sua vez, extraem relatorios de 

cumprimento da ordem de servigo (vide anexo numero 7). 

3.4 Limitagoes e falhas 

A parcialidade e o grande inimigo do Inquerito Policial. Quando este perde 

sua finalidade publica, torna-se um instrumento publico utilizado para fins 

particulares, com o objetivo de coagir, extorquir, punir, etc. Feitas tais ilegalidades 

por interesse ou por puro despreparo e incompetencia, o Inquerito Policial torna-se 

uma arma poderosa de humilhagao, barganha e vinganga. A luta desses abusos 

existe o Habeas Corpus, servindo contra a abertura temeraria e ilegal do Inquerito 

Policial, conforme jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga tratando do 

assunto, julgamento que teve como relatora a Min.a Maria Moura: 

RHC 21006 SC 2007/0049593-3 PROCESSO PENAL. RECURSO EM 
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL. ESTELIONATO. EXERCICIO 
ILEGAL DE PROFISSAO. TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. (1) 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TIPICIDADE. NAO 
RECONHECIMENTO. 
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1. O Direito Penal moderno e marcado pelo principio da intervengao 
minima, nSo sendo viavel dele se servir para tratar de questdes ligadas ao 
inadimplemento contratual. Ademais, chama a atengao a circunstancia 
de passados quase quatro anos ainda nao se ter encerrado o inquerito 
policial, sendo que o feito jaz ha dois anos e se is meses na delegacia. 
2. Recurso a que se da provimento para trancar o inquerito policial, (grifo 
nosso) 

Alem da possibilidade de desvio de finalidade no Inquerito Policial, e 

possivel que haja outros vicios e falhas nesse instrumento. As pericias tecnicas e/ou 

cientificas sao feitas por homens, estes provaram ser falhos ao longo da historia. 

Tenha-se em mente que nao se fala mais de dolo, agora remete-se tao somente a 

culpa, a uma falha tecnica com toda propriedade da palavra. Prevendo uma situacao 

perigosa de erro tecnico, a lei age mais uma vez, dando regramento as pericias, as 

envolvendo em maior burocracia nessas situacoes, segundo o CPP no seu artigo 

159, in verbis: 

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras pericias ser§o realizados por 
perito oficial, portador de diploma de curso superior. 
§ 1o Na falta de perito oficial, o exame sera realizado por 2 (duas) pessoas 
iddneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na area 
especifica, dentre as que tiverem habilitagdo tecnica relacionada com a 
natureza do exame. 

A previsao de perito oficial assegura a presenga de um profissional 

juramentado e a presenga de dois profissionais nao oficiais, onde um assina a 

conclusao do outro, promove uma maior firmeza juridica, bem como um maior 

afinco, ja que seus nomes subscrevem a pericia que contera em sua letra o 

resultado factual do crime, a pericia seguira signalada por ambos os profissionais. 

As limitagoes do Inquerito Policial podem ser encontradas tambem no fato de um 

suposto distanciamento entre o Delegado de Policia, o qual preside o processo 

investigativo, e o Promotor Publico de Justiga. Segundo Rafael Costa, em seu artigo 

publicado na internet (2006), o mesmo expoe: 

Suas principals desvantagens sSo o distanciamento entre o titular da ag£o 
penal e o encarregado do inquerito, ficando ao alvedrio da policia judiciaria 
a conducSo da investigagao, o que muitas vezes pode prejudicar a futura 
propositura da ag§o penal, e o descontrole sobre os procedimentos da 
investigagao. 

Como se observa, o primeiro ponto sustentado pelo estudioso e o fato do 

Inquerito estar distanciado da pessoa do titular da agao. No entanto, se tern pleno 
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conhecimento que este aparelho investigatorio possui comunicacao com Juiz e 

Ministerio Publico numa via mais que cristalina, sendo inclusive, o Delegado de 

Policia obrigado a efetivar as diligencias judiciais e ministeriais e, segundo seu juizo, 

as diligencias requisitadas pela parte privada. Cabendo, quanto a recusa desta 

ultima, recurso para que se salvaguarde o direito a cumprimento de diligencia 

razoavel, requisitada por parte privada, em face de possivel abuso da autoridade 

policial 

O Segundo ponto levantado como caracteristica prejudicial do Inquerito 

Policial e o seu descontrole sobre os procedimentos da investigacao. Quanto a isso, 

basta lembrar que o Inquerito Policial tern todas as suas areas e formas de atuagao 

previstas no CPP de forma nao taxativa. 

O legislador, claramente, nao quis engessar esse procedimento, ja que os 

criminosos parecem sempre estar um passo a frente, sendo assim, dar a Policia 

Judiciaria instrumentos ultrapassados, rigidos e limitados, nao seria razoavel, ja que 

todo o arcabougo policial ja observa principios e normas que garantem limites as 

suas atividades. 

Gragas a observancia desses principios do moderno Inquerito Policial, 

apesar de sua maleabilidade procedimental, esta ferramenta nao anda a margem da 

lei. A tendencia do Inquerito Policial, bem como de todo o aparelho policial, tern sido 

procurar fortalecer as evidencias, esclarecendo o crime nao pela quantidade de 

provas, mas pela qualidade das mesmas. 

3.5 Qualidades e vantagens 

O bom Inquerito Policial, feito com respeito as normas do Estado 

Democratico de Direito, e uma grande ferramenta democratica da justiga. A 

crescente evolugao da atuagao e interagao dessa ferramenta com a Ag§o Penal so 

tern trazido avangos. A observancia das garantias e direitos fundamentals do 

indiciado e investigados e outro fato que deve ser observado constantemente de 

forma incansavel por parte da autoridade policial. Essa atitude garantidora fortalece 

o carater neutro do Inquerito Policial e o consolida no alcance de sua fungao no 
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ambito do processo penal. Segundo as palavras de um defensor da extincao do 

inquerito policial, Rafael Costa: 

Mais grave do que deixar um culpado impune e punir um inocente, e o 
principal fundamento da investigacao preliminar e evitar acusacSes 
infundadas, submetendo ao processo penal investigado sem o minimo de 
probabilidade de ser o autor do fato 

A primeira e mais notavel de suas caracteristicas, e tambem a sua marca, 

celeridade. Basta a analise do caput do artigo 6°, do CPP, onde se le: "Logo que 

tiver conhecimento da pratica da infracao penal, a autoridade policial devera:". Aqui 

o legislador liberou a autoridade policial de amarras na fase inicial da investigagao, 

visando a rapida locomogao ao local do crime, ja que havendo demora por parte da 

policia, nessa ocasiao, o criminoso estaria em vantagem, com tempo de esconder o 

cadaver, intimidar testemunhas, destruir provas e etc. Analise-se alguns incisos 

pontuais do artigo 6°, do CPP, que bem caracterizam essa celeridade: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que nao se alterem o estado e 
conservagao das coisas, ate a chegada dos peritos criminais; 
II - apreender os objetos que tiverem relacao com o fato, apos liberados 
pelos peritos criminais; 
III - coiner todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 
suas circunstancias; 
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareacdes; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a 
quaisquer outras pericias; 

Todos os procedimentos acima apostos tern sua qualidade probatoria 

diretamente proporcional a velocidade com que sao efetivamente colhidos ou 

assegurados pela autoridade policial. 

O Inquerito Policial e permeado de caracteristicas que o aproximam das 

capacidades tecnicas do crime organizado, talvez seja a ferramenta estatal mais 

celere e nao burocratica da ceara penal. O mesmo possui em seu escopo, 

flexibilidade e agilidade, tanto quando no momento da colheita da evidencias, quanto 

no momento da apresentagao das evidencias na fase judicial da persecugao penal. 

Apesar de sua forma escrita obrigatoria, o Inquerito Policial nao se limita a 

provas escritas, podendo langar mao de audio, video ou mesmo graficos (vide 
anexo numero 1). Essas suas caracteristicas de agilidade e flexibilidade de 

diligencias e relat6rios, foram previstos para que a Policia nao estivesse em ampla 

disparidade perante o crime organizado, que nao apresenta tanta burocracia como o 



41 

ambito publico. O resultado dessas suas caracteristicas unicas, principalmente de 

seu carater inquisitorio, sao as grandes discussoes juridicas em torno de sua 

necessidade como fase da persecucao penal, bem como de sua legitimidade em 

agoes, que segundo parte da doutrina, seriam abusivas. 

Eis o grande desafio posto nas maos do legislador, fazer uma maquina tao 

celere, agil e capaz quanto a do crime organizado, tendo, contudo, o respeito a 

todas as garantia constitucionais, legais e morais em suas diligencias. Essa celeuma 

ja encontra palco quanto a atua?ao do agente infiltrado e sua area de livre atuagao 

durante sua infiltracao no crime. 
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4 INQUERITO POLICIAL NO AMBITO DO PROCESSO PENAL 

A abordagem finalistica dessa peca na sua area de atuacao original, 

Processo Penal, e decisiva para a compreensao de sua finalidade. No Processo 

Penal ha o despejo de todas as informacoes colhidas nas atividades policiais 

investigatorias da Policia Judiciaria. Contudo, nao morre ai o Inquerito Policial. Aqui, 

em sua nova fase, sera exaurido atraves do requerimento de diligencias que ainda 

restem e tera seu valor probatorio definido segundo cada urn dos seus tipos de 

provas e segundo as teorias que as definem, cada uma cumprindo seu valor 

informativo ou probante. 

O encaixe do Inquerito Policial na segunda fase da persecucao penal e mais 

preciso na pratica que na lei. Seu carater informativo suplanta, dada a sua 

importancia, a possibilidade de dispensabilidade desse instituto. A aparente 

perenidade dele ultrapassa os limites de primeira fase da persecucao penal, apesar 

de possuir nela a sua genese e desenvolvimento, tern seu objetivo finalistico na 

segunda fase onde podera, inclusive, perdurar seu desenvolvimento com a feitura de 

novas diligencias ou ampliacao de outras. 

4.1 Juiz, Acusagao, Defesa e o Inquerito Policial 

Interessante artigo e o 182, do CPP, que diz: "O juiz nao ficara. adstrito ao 

laudo, podendo aceita-lo ou rejeita-lo, no todo ou em parte.". Esta ai a 

fundamentacao daqueles que utilizam o jargao: "O juiz pensa que e deus; o 

desembargador tern certeza.". Esse artigo confere poderes extremos ao juiz ao 

deixar ao seu arbitrio a aceitacao de laudos tecnicos, periciais e cientificos, pois, 

pode o juiz aceita-lo em parte, segundo Ihe convenha. Marques da Silva (2009), 

professor da PUC-SP e juiz de direito em Sao Paulo, levanta interessante 

posicionamento sobre a ponderacSo entre poderes do juiz e seguranca juridica: 
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Evidentemente que urn dos objetivos da prestacao jurisdicional deve ser 
alcancar a seguranca juridica. Nao podemos aceitar que o ato decis6rio, 
naturalmente ligado ao entendimento pessoal, pautado na norma e nos 
elementos informadores da justica, deixe de indicar urn carater vinculat6rio 
e, em algumas hip6teses, sancionador, que proporcione estabilidade as 
relacoes juridico-sociais estabelecidas. A subjetividade na promogao da 
prestagao jurisdicional importa, necessariamente, adequar a norma ao 
caso concreto, de acordo com os elementos de fato e de direito que 
levaram o juizo, em um exercicio de seu livre convencimento, a 
proclamar uma decisao que considera justa e apropriada. (grifo nosso) 

A norma, outrora citada, contida no artigo 182 do CPP reforca o livre 

convencimento jurisdicional na busca da justica. £ inafastavel, porem, a 

fundamentacao de toda decisao do juiz, como reza o No CPP: "Art. 381. A sentenca 

contera: III -a indicacao dos motivos de fato e de direito em que se fundar a 

decisao;". E ainda a constituicao Federal de 1988, no inciso IX, do artigo 93, afirma: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
dispora sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
principios: 
IX todos os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao 
publicos, e fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presenca, em determinados atos, as pr6prias partes 
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservacao do direito a intimidade do interessado no sigilo nao prejudique 
o interesse publico a informacao; (grifo nosso) 

Portanto, o livre convencimento do juiz nao e sinonimo de arbitrio ou jufzo 

temerario, pois e certo que a inobservancia dolosa de provas periciais e tecnicas 

robustas ensejariam recurso que se justificaria na inobservancia judicial de tais 

provas veementes, interpondo-as a novo juizo. Quando utilizado com 

responsabilidade, o livre convencimento do juiz serve para costurar as provas 

periciais, materiais, depoimentos e demais circunstancias probatorias policiais ou 

judiciais, com a vivencia pessoal do juiz, o que certamente resultara na boa 

aplicacao da lei. 

O Ministerio Publico exerce uma atividade conjunta ao Delegado de Policia 

buscando junto com este o esclarecimento dos fatos. Contudo, como ja exposto, nao 

ha relagao hierarquica daquele para com este, nem vice-versa. Polemica juridica 

tambem envolve aqueles que defendem o poder investigativo autonomo do 

Ministerio Publico, o que hoje ainda nao possui fulcro legal, nem na constituicao, 

nem em leis organicas estaduais. Claro que o Ministerio Publico pode fazer visitas in 

loco, ter acesso a documentos, no entanto, restam a Policia Judiciaria as atribuigoes 
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de investigagoes tecnicas e periciais avangadas, acareagoes, bem como todo o 

aparelho tecnico e pessoal para a realizagao de toda investigagao criminal. 

Primordialmente, de forma empirica, a Policia Judiciaria tern acesso ao fato 

quando este se encontra em cinzas mornas, se ainda nao em brasas. Ela ainda e o 

orgao oficial e legal constituido que tern a atribuigao de manter investigagSes 

criminais. Coadunando com tal pensamento, Tourinho Filho (2010, p. 343) sobre a 

possivel atribuigao de poder de policia ao Ministerio Publico: 

£ como disp6e o nosso Pacto Fundamental. Sabe-se que na Franca, 
Alemanha, Espanha, Italia, Estados Unidos, por exemplo, confere-se ao 
Ministerio Publico o direito de investigar. Entre n6s, nao, salvo se houver 
emenda constitucional. Ademais, sabemos que os nossos Delegados de 
Policia tern a mesma formacao universitaria dos membros do Ministerio 
Publico. Sao Bachareis em Direito. Por que, entao, diminuir as atividades da 
Policia e aumentar as do Ministerio Publico? 
Por outro lado, sempre que o Ministerio Publico procede a investigagctes (e 
a crdnica judiciaria tern registrado certos casos) ele procura, apenas, as 
provas que Ihe interessam e os casos que tern repercussao. Note-se que, 
mesmo quando denunciam, os Promotores arrolam as testemunhas que 
interessam a Acusagao... Embora devessem agir com absoluta 
imparcialidade, mesmo porque, sendo o Estado o titular do direito de punir, 
repugna-lhe uma condenagao iniqua. Se e assim quando denunciam, e facil 
imaginar qual seria sua postura se devessem investigar... 

Tanto a defesa, como a acusagao e dado o direito de requerer a autoridade 

policial certas diligencias, no entanto, apenas o juiz e o promotor tern o direito de 

requerer e vincular a autoridade policial a feitura de novas diligencias. Aqui, o CPP, 

no que tange a materia: 

Art. 13. Incumbira ainda a autoridade policial: 
II - realizar as diligencias requisitadas pelo juiz ou pelo Ministerio Publico; 
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderao 
requerer qualquer diligencia, que sera realizada, ou nao, a juizo da 
autoridade. 

A mesma norma se aplica a possibilidade de formulagao de quesitos quando 

da feitura das pericias. A defesa pode formular seus quesitos que serao ou nao 

respondidos pelos peritos com respeito a relevancia e razoabilidade destes. 

A defesa normalmente trata o Inquerito Policial como vilao, como se 

inquisigao fosse, e nao inquisitorio. Contudo, nao ha pretensao punitoria ou 

temeraria no seu escopo, nele ha o respeito a finalidade publica afeta a 

investigagao, bem como o respeito a dignidade da pessoa humana. Nao se olvide 

que sua caracteristica sigilosa visa tanto o bom andamento das investigagoes como 
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o respeito a intimidade do indiciado. Podem, inclusive, serem punidas as autoridades 

policiais que vazarem informagoes sigilosas ou antecipadamente externarem juizo 

de valor temerario com relagao a pessoa do indiciado, tal direcionamento jaz 

exposto na lei organica da Policia Civil paraibana: 

CAPlTULO II 
Dos Princfpios, dos Preceitos, dos Fundamentos e dos Sfmbolos 

Art. 3° As fungdes da Policia Civil do Estado da Paralba devem ser 
exercidas de acordo com os seguintes preceitos: 
II - respeito a pessoa humana, garantindo a integridade fisica e moral da 
populagao; 
IV - impedimento de sentimentos ou animosidades pessoais que influam 
nos procedimentos e nas decisdes de seus agentes; 
V - exercfcio da fungao policial com probidade, discrigao e moderagao; 
VI - condugao dentro de padrdes etico-morais compativeis com a instituigao 
que integra e com a sociedade a que serve; 

No rumo das investigagoes, nada obsta a apresentagao de testemunhas por 

parte do indiciado. Claro que a tomada de depoimento dessas testemunhas tern 

carater esclarecedor, nao se tratam, ja a partir desse esse momento, de 

testemunhas judiciais, num crivo judicial. Contudo eles bastariam para que se 

alcangasse esclarecimento tal, que fosse observado a imaterialidade do crime ou 

mesmo que o indiciado nao seja o autor, inclusive fazendo com que o Ministerio 

Publico pega o arquivamento do Inquerito. 

4.2 O valor probat6rio do Inquerito Policial 

Grande parte da celeuma juridica que gira em torno do Inquerito Policial foca 

num ponto principal, numa de suas primeiras caracteristicas e das mais visiveis, 

qual seja, sua natureza inquisitorial. Por assim ser, nao permite ampla defesa, 

tampouco o contraditbrio. Segundo a doutrina majoritaria, a falta de acesso, por 

parte do indiciado, a essas duas faculdades, torna as provas obtidas no Inquerito 

Policial, com excegao das provas tecnico-cientificas, meros direcionamentos 

passivos de crivo posterior, sendo, nesse segundo momento, observado o 

contraditorio e a ampla defesa. 
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Parece, diante do exposto, ser o inquerito Policial objeto paJido e timido. 

Num estudo parcial, a primeira fase da persecucao penal moderna seria 

praticamente protelatoria e pirotecnica. Porem, a investigagao conduzida pela Policia 

Judiciaria tern se tornado uma ciencia, este proprio orgao tern se ramificado em 

diregoes que acompanham a ciencia nas suas ultimas conclusoes, tern sido dificil 

delimitar onde acaba a parte tecnico-cientifica no Inquerito Policial. Eis delimitagao 

feita por Tavora e Alencar (2010, p. 85) das duas fases da persecugao penal: 

A persecugao criminal para a apuragao das infragoes penais e sua 
respectiva autoria comporta duas fases bem delineadas. A primeira, 
preliminar, inquisitiva, e objeto do presente capitulo, e o inquerito policial. A 
segunda, submissa ao contraditbrio e a ampla defesa, e denominada de 
fase processual. 

Segundo Smanio (2007, p. 3), eminente Promotor de Justiga do Estado de 

Sao Paulo, em se tratando do Inquerito Policial"... as provas tecnicas ali colhidas, os 

laudos periciais, tern valor identico & prova colhida em juizo". Certas provas, como a 

escuta telefonica, apenas sao colhidas pelo aparato policial, mas tern em sua 

natureza o crivo judicial, ja que passam por autorizagao deste, essas provas sao 

gravadas em audio que, quando na oportunidade da denuncia, sera posto em 

apenso no processo e reduzido a termo (vide anexos numero 4 e 5). Outras, 

cientificamente baseadas, restam provadas por sua propria natureza logica. Com a 

evolugcio da ciencia, se verifica urn estranho paradoxo em torno do limite probatorio 

do Inquerito Policial, tome-se como exemplo o uso de detectores de mentira, eles 

utilizam a mais alta tecnologia militar israelense (pais de referenda internacional em 

tecnologia militar), a psicologia criminal avangada e os procedimentos legais oficiais 

que dao fe publica aos atos praticados por profissionais juramentados, estes 

procedimentos estao deixando cada vez mais ampla e forte a area das provas 

colhidas na fase do Inquerito e, como corolario, mais tenue a linha que divide as 

provas relativas e provas perfeitas. Segundo Fernando Capez (2011, p. 118) o valor 

probatorio do Inquerito Policial e relativo, o mesmo informa que: 

No entanto, tern valor probat6rio, embora relativo, haja vista que os 
elementos de informagao nao sao colhidos sob a egide do contraditbrio e da 
ampla defesa, nem tampouco na presenga do juiz de direito. Assim, a 
confissao extrajudicial, por exemplo, tera validade como elemento de 
convicgao do juiz apenas se confirmada por outros elementos colhidos 
durante a instrugao processual. 
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A possibilidade de contraditorio e da ampla defesa quando o Inquerito 

Policial chega a Acao Penal tern varias vestimentas e formas. Quando se trata de 

depoimentos e declaracoes, o contraditorio jaz resguardado na sua forma direta, 

original, ja que, diante do juiz, as testemunhas, declarantes, bem como as partes, 

estarao sob crivo judicial. Nesta feita, as testemunhas e partes, sao consideradas 

provas repetiveis, na mais perfeita acepcao da palavra. Elas podem ser refeitas com 

a mesma qualidade e propriedade com que foram urn dia colhidas na primeira fase 

da persecugao penal, resguardando todas as caracteristicas e qualidades inerentes 

a seu tipo de prova. 

Semelhantemente, existem as provas nao repetiveis, as quais, se colhidas 

num segundo momento, nao guardam em si as mesmas qualidades que possuiam 

em sua origem. Essas provas, sao colhidas pela autoridade policial no primeiro 

momento de contato com o local do delito ou dos sujeitos, sao exemplos desse tipo 

de prova: o corpo de delito, o exame cadaverico, o exame toxicologico, dentre 

outros. A essas provas, nao e dada a possibilidade de contraditorio perfeito em seu 

proposito e aplicagao, mas sim, nesses casos e feito urn contraditorio diferido, que 

h£ de examinar pontos tecnicos, ou seja, a materia em si restaria morta, intoca.vel, 

impossivel de questionamento; contudo, a forma da colheita, os procedimentos, bem 

como o questionamento dos peritos em si, seriam possibilidades de inquirigoes por 

parte do interessado. 

E certo que a forga probatoria do Inquerito Policial jaz sobre a observancia 

dos principios que o regem. Um exemplo disso e o termo de tomada de ciencia das 

garantias constitucionais em face de prisao (vide anexo numero 3). A tomada deste 

termo so demonstra o cumprimento da lei, quando informa todos os direitos do preso 

e garante a ele sua incolumidade fisica. Quando sem ilegalidade, excessos, 

corrupgao e pessoalidade, o Inquerito Policial ganha forga quando no momento de 

livre analise das provas para formagao do convencimento judicial, este, ponderara e 

atribuira no seu intimo o valor a cada uma, pondo em sua decisao a fundamentagao 

do seu julgamento, respeitando-se a impossibilidade de se fundamentar 

exclusivamente nas provas colhidas pelo Inquerito Policial. 

Nao se pode olvidar, portanto, que o convencimento intimo do juiz e de 

relevante conceito quando da feitura do Inquerito Policial, e assim pensa o moderno 

operador do direito incumbido deste. O pecar pelo excesso de observancia aos 
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principios e garantias, se aplica perfeitamente a este momento final em que o 

Inquerito cumpre seu objetivo, provar. 

Quando o Delegado de Policia, sabendo da natureza juridica inquisitoria do 

Inquerito Policial, sabendo que nao haveria a obrigatoriedade de acompanhamento 

de advogado quando da tomada de depoimento, ainda assim, oficia a defensoha 

publica para acompanhamento de depoimento, ele permeia o Inquerito Policial de 

boa fe, criando maior poder de convencimento Judicial, pois, no seu intimo, o juiz 

tera muito mais tranquilidade em se apoiar em depoimento sob o qual houve 

acompanhamento de advogado que sob outro onde nao existiu tal acompanhamento 

(vide anexo numero 2). 

4.3 A finalidade do Inquerito Policial 

Entendendo seu escopo se pode dizer qual o fim do Inquerito Policial, qual o 

objetivo de suas diligencias apostas em escrito e seu papel no ambito penal. A raiz, 

a origem desse instrumento nos mostra muito do que vem a ser seu objetivo. Como 

e medida protetiva direta da sociedade e indireta do particular que teve seu bem 

juridico lesado; como e instrumento de investigagao; como tern em seu escopo o 

objetivo de informar e cingir a Agao Penal dos esclarecimentos minimos devidos a 

propositura da mesma; e instrumento celere e agil, singular no Direito Processual 

Penal patrio, essa ideia e exposta nas palavras de Margarida Gomes, Bernardo 

Ribeiro e Ivna Cruz (2007), com relagao aos objetivos primarios do Inquerito Policial: 

Ha consenso doutrinario e jurisprudencial de que a finalidade do inquerito 
policial e tao somente possibilitar a reuniao de elementos de prova que 
reforcem e fundamentem as suspeitas acerca da pratica de delito de 
natureza penal, sendo urn procedimento preparat6rio para eventual 
ajuizamento da agao penal. Alem disso, esse procedimento preliminar na 
apuragao de crimes serve tambem como "filtragem" do sistema penal, ao 
prevenir a movimentagao do Poder Judiciario para o processamento de 
fatos nao esclarecidos ou de autoria ainda desconhecida. 
Conclui-se que a finalidade investigatoria do inquerito cumpre dois 
objetivos: dar elementos para a formacao da opinio delicti e dar o 
embasamento probatorio suficiente para que a acao penal tenha justa 
causa, que e o principio de prova minima razoaveis sobre a existencia do 
crime e da autoria. (grifo nosso) 

Com uma abordagem mais tecnica, se pode dizer que a formalizagao da 

suspeita seria o indiciamento, e que a concretizagao da suspeita seria a denuncia. O 
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Inquerito Policial vem fazer essa filtragem quando formaliza a suspeita. Com a 

formalizagao da suspeita, que e o indiciamento, se tern o inicio da investigagao do 

possivel delinquente, o que resultara, caso haja alguma fumaga de culpa, na 

denuncia do indiciado. Pode parecer abusivo denunciar alguem pela aparencia de 

culpa, contudo, ha de se vislumbrar que se trata apenas do inicio da fase judicial e 

que ainda durante o processo, nSo sera o reu considerado culpado, ou seja, em 

quanto estiver em curso o seu julgamento. 

O Inquerito Policial ainda possui objetivos secundarios que caracterizam sua 

atuacao na persecugao penal. Esses objetivos foram tragados com maestria por 

Gustavo Picolin (2007): 

Sustenta-se, ainda, a existencia de duas finalidades acessbrias. A primeira 
delas, embasar o julgador na decisao sobre a concessao de eventuais 
medidas cautelares, ainda na fase pre-processual: prisoes (temporaria e 
preventiva), busca e apreensao, interceptagao telefbnica e sequestra de 
bens. Quanto a segunda das finalidades acess6rias, fala-se naquela de 
embasar o juizo de admissibilidade da agao penal, demonstrando o que 
se convencionou chamar dejusta causa para a propositura da agao penal, 
ou seja, a existencia de prova da materialidade do fato e de indicios 
razoaveis de autoria pesando sobre o acusado ou, procurando demonstrar 
que o exercicio da agao nao se revestiu de arbitrariedade, nao havendo 
reparo a ser feito. 

O Inquerito e uma forte ferramenta de fundamentagSo de medidas 

cautelares, talvez a unica de natureza publica, dai sua importancia no momento da 

instituigao das medidas cautelares e preventivas que tomam as informagoes 

colhidas na primeira fase da persecugao penal como embasamento para tanto. 

Nesse momento, a qualidade da colheita de provas e fatos e, por conseguinte, da 

apuragao da infragao, definirSo a seguranga do juiz em sede das medidas 

cautelares, bem como servirao de base por parte da acusagao para o pedido das 

mesmas. Essa caracteristica se encaixa no Inquerito Policial principalmente porque 

este visa a investigagao da vida pregressa do indiciado. 



5 C O N C L U S A O 

O Inquerito Policial e peca meramente informativa. Essa assertiva, 

largamente utilizada nos trabalhos sobre esse instituto, se refere ao valor do 

Inquerito Policial como prova, ou, ao seu valor probante relativo. Se refere ao mero 

carater de informar as partes e o juiz as circunstancias e sujeitos do crime em foco 

na Agao Penal. Contudo o que e a informagao se nao a base para a construgao de 

qualquer decisao a ser tomada? O valor do Inquerito Policial excede e nao se limita 

ao seu valor probante na Agao Penal, este e limitado, aquele encontra leito no intimo 

do juiz, que julga segundo seu livre convencimento fundamentado. Na 

fundamentagao precisara de provas que confiram carater legal a sua 

fundamentagao, ja que a justificagao exclusiva em Inquerito Policial de decisao 

judicial e ilegal. 

Mas qual a real importancia do Inquerito Policial brasileiro? No Brasil, a lei 

nSo possibilita a condugao de procedimentos policiais pelo Ministerio Publico, 

contudo, os simpatizantes deste orgao defendem ferrenhamente a necessidade de 

se colocar sob a egide do Promotor Publico de Justiga essa atribuigao. O Inquerito 

Policial vem cumprir urn papel fundamental na promogao da justiga informando de 

forma legal; completa; sistematica; aprofundada; imparcial e tecnica, as 

circunstancias do fato e seus sujeitos. 

O Inquerito Policial nao e condigao obrigatoria a propositura da Agao Penal, 

ou ainda, e dispensavel, nao sendo obrigatorio o seu entranhamento aos autos. 

Essa realidade legal e vontade do legislador, contudo, nao se reflete com a realidade 

dos foruns brasileiros. A proporgao de Agoes Penais munidas de Inqueritos Policiais 

sobrepuja largamente a das Agoes que nao langam mSo desse instituto no seu bojo. 

Ja fora enunciado em oportunidade anterior, as peculiaridades inerentes ao 

Inquerito Policial que o tornam uma pega importante e, por muitas vezes, 

fundamental a Agao Penal e ao Processo Penal como urn todo, contudo, em anaJise 

de sua importancia especifica no interior do Processo Penal, de forma mais restrita, 

na Agao Penal, ha de se destacar algumas dessas peculiaridades que caracterizam 

o resultado, natureza e fungao do Inquerito Policial na segunda fase da persecugao 

penal. 
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Destaca-se sobremaneira, a sua celeridade em capturar os fatos e transpo-

los na escrita, fotos, video e audio. Capturando os momentos ainda vivos em suas 

intengoes, por muitas vezes, deparando-se com vitima e agressor ainda tremulos, 

exalando os vestigios fortes da agao recentemente ocorrida. Esse e um dos motivos 

pelos quais se considera o Inquerito Policial uma pega fundamental. Ele age quando 

o narcoleptico Processo Penal brasileiro nao conseguiria e nunca poderia, ja que 

essa nao e a natureza a que se propoe. E solidamente logico que as evidencias 

colhidas no locus delicti muito depois de ocorrido o crime nao reproduzirao com 

fidelidade o ocorrido, diferentemente das evidencias colhidas com o crime recem 

ocorrido. 

Ter um aparato especifico para essa colheita de provas, obter a elucidagao 

do fato criminoso, colher os esclarecimentos da vitima, do indiciado e de 

testemunhas quando o fato ainda grita nos seus interiores; sao caracteristicas que 

providenciam a Agao Penal, tragam uma linha que determina o bom andamento do 

julgamento, servem de base, de norte para o caminho a ser seguido pelas partes 

processuais. 

Nao ha compromisso com acusagao ou defesa, tampouco o Inquerito Policial 

resta fixo e imutavel quando a partir da propositura da denuncia. Na verdade, na 

segunda fase da persecugao penal, no crivo judicial, quaisquer duvidas, 

inconsistencias, novos fatos ou agentes que surjam, podem ser investigados 

novamente ou pela primeira vez mediante requisigao e observadas as devidas 

formalidades. Erroneamente se mantem o conceito de que o Inquerito Policial e 

primeira fase da persecugao penal, quando se pode observar de forma clara que ele 

atravessa a segunda parte, se mantendo disposto ao esclarecimento das partes. 

No entranhamento dos institutos e atribuigoes de seus sujeitos, o Inquerito 

Policial possui um papel fundamental na aplicagao da justiga penal brasileira. 

Contudo, subsiste a dificuldade em se delimitar sua finalidade, seus objetivos 

primdrios e secundarios. Esse papel tern relagao intima com suas qualidades 

probatorias e elucidatorias. Na doutrina, se pode achar basicamente tres teorias 

sobre a capacidade probatoria do Inquerito Policial. Quais sejam: A corrente que 

afirma ser o Inquerito Policial apenas e tao somente pega informativa; a que afirma 

ter o Inquerito Policial capacidade probatoria plena; e a mista, na qual se considera o 

valor probatorio relativo do Inquerito Policial, aplicando-se essa ponderagao quanto 

ao tipo de prova (depoimento, pericia...) e quanto ao meio de obtengao (retrato 
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falado, filmagem de cameras de seguranga...), ponderando-se a qualidade 

probatoria em virtude da natureza de cada tipo de prova. 

Importante responsabilidade atribuida ao Inquerito Policial, o embasamento 

de medidas cautelares. As interceptagoes telefonicas, as prisoes cautelares, o 

servigo de protegao as testemunhas, tudo isso pode ser embasado nas informagoes 

trazidas pelo Inquerito Policial. Faz-se importante saber, que a comunicagao 

Delegado-Juiz nao ocorre apenas e tao somente no momento do relatorio final do 

Inquerito Policial, mas no decorrer do mesmo, relatorios referentes a atuagoes 

cautelares (interceptagao telefonica, busca e apreensao e etc.) sao fornecidos a todo 

momento ao juiz que toma conhecimento dos resultados de suas decisoes 

cautelares tao logo as mesmas sao efetivadas. 

O embasamento do juizo de admissibilidade esta intrinsecamente ligado ao 

principio da imparcialidade do Inquerito Policial, ja que de acordo com as 

informagoes obtidas por parte do Promotor Publico de Justiga, este tera condigoes 

de apreender dos autos se ha ou nao o juizo de admissibilidade da agao penal, 

podendo evitar, assim, futuros abusos, ja que a agao penal, mesmo sendo mero 

julgamento, tende a, de pronto, condenar moralmente perante a sociedade aquele 

que esta sob sua egide. 

O Inquerito Policial e a resposta do Estado, a representagao de um dos 

poucos poderes de autodefesa que ele possui. Seu surgimento e evolugao 

confundem-se com a propria evolugao do crime. Hoje, mais do que nunca, suas 

evolugoes principiologicas e caracteristicas garantidoras, tern conferido forga as 

evidencias e depoimentos contidos no seu interior. O Inquerito Policial tern assumiu 

um grau de importancia crescente na execugao da justiga e aplicagao da lei no 

ambito processual penal e apesar de suas limitagoes, ainda e a principal fonte 

informativa, muitas vezes com poder probante, na Agao Penal desde a sua insergao 

no ordenamento juridico patrio em 1871. 
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NUMERO 2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
S E C R E T ARIA DA SEGURANCA PUBLIC A E D E F E S A SOCIAL - S E S E D 

'// DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL - DEGEPOL 
DIRETORIA D E POLICIA DO INTERIOR - DPCIN 

4" DELEGACIA REGIONAL D E POLICIA CIVIL D E PAU DOS F E R R O S / R N 

Oficio n° 1008/2010 Pau dos Ferros/RN, 09 de Setembro 2 0 1 0 . 

A Senhora Defensora Pub l i ca 

Atraves do presente, so l i c i tamos a presenca de Vossa Senhor i a 
nesta Un idade de Policia n a d a t a de 14.09.10, a p a r t i r das 0 8 h 3 0 m i n , p a r a 
a c o m p a n h a r a o i t i va de pessoas que se e n c o n t r a m presas no CDPPF e nao 
possuem advogados cons t i tu idos , para p r e s t a ram depo imento re ferentes a s u a 
par t i c ipagao Operacao Stone, def lagrada nes ta u r b e n a s da tas de 19 e 20 do 
mes de agosto do corrente ano. 

Sem ma is pa ra o momen to , apresentamos votos de e s t i m a e 
e levada consideracao. 

Atencios 

Delegado de Pol icia C iv i l 

S enhora Defensora Pub l i ca 
C e n t r a l do C idadao 
Pau dos Fer ros/RN 

r C D p pAU DOS FERROS 
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NUMERO 3 

GRANDE DO NORTE 
- 3 T A D 0 DA D E F E S A SOCIAL 

OIVI8AO DE POLICIA CIVIL DO O E S T E - DIVIPOE 
- l " I )l I I (iA» IA REGIONAL DE PAU DOS FERROS - RN 

Him Umd Meirolias Ponchot 151 - S a b Benedito - Fone 084 3351-9650 

NQTA O E CIENCIAS D A S GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

O Bel. 
de Policia 

Delegado 
localizada no Civil da 4 a DRPC, 

municipio de Pau dos ferros-RN, em cumprimento 
ao disposto no Art 306, caput, do CPP, e na forma 
da lei etc 

DA CIENCIA a conhecido por I [ ja 
quallfii 800 riOl BUtOB, preso e autuado em flagrante de delito nesta Delegacia Regional de 
PolfciB como Incurso na pena prevista no artigo 33 da lei 11.343/06. Fato ocorrido por volta 
dan 07h30mln do hoje, 19.07 10, nesta cidade de Pau dos Ferros/RN, que o mesmo tern os 
seguintes Dnoilm; assegurados pelo Art. 5° da Constituipao Federal: 

1" - O Rospoito a sua intogridade f isica e Moral; 
2" - O Dirolto do Pormanecer Calado, sendo-lhe assegurado Ass is tenc ia de Advogado e 
Famlliaroa; 
3° - Comunicacf lo do sua Pr isSo e o local onde s e encontre recolhido ao Ju iz de Direito 
compotonto e aos s e u s Famil iares, ou a p e s s o a por ele indicada; 
4" - A identlficagfio dos responsaveis por su a prisSo e por seu interrogatorio Policial. 

Para dar ciencia, mandou a Autorii 
G A R A N T I A S CONSTITUCIONAIS, entregandcyfrie 
Hoc, que o digitei, subscrevo e assino. 

DP em Pau dosFerro;f - ^ N , 19 de^ulho de 

ler e passar-lhe a p 
a 1° Via. Eu 

Sente NOTA D A S 
Escrivao Ad-

Delegado de Policia Civil 

CIENTE 

As 17 h 15min do dia 19 de julho de 2010. 

Autuado 
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NUMERO4 

Guard iao 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Sec r e t a r y de Estado da Seguranca Publica e da Defesa 

Centro de Intel igencia - CI 

Centra l de Comutacao Digital 

Guardiao - Dados da Gravacao 

NOME DO ALVO 
STONE 22 

14700934 1 

MARIO 

INTERLOCUTORIDATA/HORAINICIALID/ . |DURACAO|AUDIO|INTERLOCUTORES/COMENTARIO 

I J 
I BESS 

23/07/2010 1045:43 23/07/2010 10.51:52 00:06-09 Q [MARIO E CARLA 

conversa com e pergunta onde ela esta. CARLA disse que esta n 
centro. l " ^ 1 0 pergunta se CARLA f e z a e n t r e g a e diz que ja. MARIO , f a| a para CARLA 
que invadiram la e CARLA d i z que tava tudo sossegado, MARIO , p e r g u n t a se o que esta em 
casa esta enterrado, CARLA d i z que s im , o detento (MARIO ) m a n d a CARLA i r pra casa porque 
pode os homens (pol ic ia ) querer i r la, ai voce diz que foi cobrar um dinheiro a outra 
mulher ), ai CARLA d i z que nao, ia dizer que foi comprar umas calcinhas a ela 
(ANA ). MARIO , pergunta se CARLA comprou, CARLA d iz que nao. que ela (ANA ' esposa 

de ROGER D nao estava em casa, >«fc«o i pergunta se C A S 1 ^ deixou, CARLA disse que sim. 
que deixou c o m o irmao da "mu lhe r de R O G E R !" (ZE >), que o irmao da "mulher de R 0 G E R 

ligou para ela (**\, ) e

 R O G E R I tambem l igou, CARLA pergunta se vai envoiver ela ( CARLA 
no meio e se falaram o nome dela (de CARLA ^ MARIO , acha que nao, CARLA d iz que n 
domingo nao vai entrar nao (temendo uma revista mais minuciosa). MARIO , pergunta 
quern ficou em casa, CARLA d iz que foi a mae dela (de CARLA , MARIO , pergunta novamente 

o que esta em casa esta enterrado, CARLA d iz que sim. MARIO pergunta se esta bem 
enterrado e fundo. CARLA d i z que s im, que enterrou bem enterrado num canto de parede la, 
e la esta " t r o i a d o " , C K K L J L fala que os policiais sabem que la nao tern como enterrar. 
CAIUA diz que agora se preocupou e pergunta se la (na casa de ™ \ ) encontraram 
alguraa coisa dela (de CARLA (, ela ( C A W A ,i d i z que o homem e vacilao ( Z E ) demais e que 
ele TZE ) de ixou em c ima 'da mesa e que disse que falou para o homem sumir com isso 
i coma droga) ele ( f ^ 1 0 i) pergunta se passou muito tempo la, CARLA diz que nao, 
que foi e veio de moto , a ™ * d iz que ficou preocupada e disse que nao vai para la nao 
(para casa) c pergunta se nko foi uma entrega, MARIO" , diz que nao, e que esta tudo 
\ igiado, [MAKIO , pergunta novamente se esta tudo enterrado, CARLA a f i r m a que sim e diz 
que se forem (a po l ic ia ) procurar la (na casa de « « * , ela acha que eles nao v5o 
encontrar. 



NUMERO 5 

(i i iunlii io 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Seguranga Publica 
e da Defesa Social 
Centro de Inteligencia - CI 
Central de Comutacao Digital 

GuardiSo - Dados da Gravacao 

V I ONI ()', 

INTF.RIOMJ?OR| l iA IA /HORA INIUAI | l )A r A/IK1RA F-IHAI ll/,ll;M*t.<»|filil»lL»] INTf-RLOCUTORES/COMENTARiO 

O L I M P I O E CARLOS 
11/7/2010 07:53:08 11/7/2010 08 00 04 00 04 56 Q 

OLIMFIO E CARLOS conversam. CARLOS rjisse que foi deixar a encomenda a 
Francisco e fala da boa impressao que teve das meninas do bar. CARLOS relata que 
Francisco quer mais duzentas camisetas (crack) e informa que ele (Francisco) 
tomou um prejuizo de 8 conto (oito mil), pois caiu um fumo (maconha) dele em Pau 
dos Ferros - relativo a prisao d e ^ ' na data de 02.07.10 IP. 004/10-DMRF. CARLOS 
aduziu que Francisco antes de sua chegada estava sem mercadoria e assim que 
realizou a entrega ele saiu para mexer (vender). 

Guardiio 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Seguranga Publica 
e da Defesa Social 
Centro de Inteligencia - CI 
Central de Comutagao Digital 

Guardi§o - Dados da Gravagao 

NOME 00 A l V O 

STONE 0! 

I N T E R L O C U T O R DATA/HORA INICIAl lDATA/HORA FINAL 

147 40 15 14' 010 1241 42 00 01 28 O 
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T A R I O 

E COR 
oLiMpio conversa com CARLOS diz que vai mandar cem e sugeri a divisao da 

mercadoria com Francisco (cinquenta para cada). CARLOS diz que nao vai a 
Alexandria esta semana nao. 



NUMERO 6 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE^O~NORTE~ 
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL 

DIRETORIA DE POLICIA CIVIL DO INTERIOR-DPCIN 
4 a DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL - SEDE 

D E L E G A C I A MUNIf.lPAl n r PQLJCIA DE PAU DOS FERROS/RN 

ORDEM DE SERVigO 

0 Bel. 
Delegado de Policia Civil, no uso de suas 
atribuicoes legais, etc, 

Determina ao Setor de Investigacao que realize diligencias 
no sentido de se descobrir onde se localiza a casa de propriedade de 
OLIMPIO BERNARDES DE MUNHOZ neSt3 Ufbe. 

Parte integrante do LP. 0114/2010, audios 
interceptados deram conta que OLIMP'IO e possuidor de uma casa em Pau 
dos Ferros e que a mesma foi colocada a disposicao de presos do 
regime semi-aberto do CPRPF, fato este intermediado pelo preso de 
justica conhecido por CRIAN?A'DO'SANDUBA 

Ciente do envolvimento de°LiiiPio no trafico de drogas 
e podendo ser a casa produto advindo do trafico de droga, determina 
esta Autoridade a sua localizacao para futuras providencias a serem 
tomadas no corpo do inquerito policial. 

Pau dos Ferros, 30 de junho de 2010. 

Delegado de Policia Civil 

Recebi uma nesta data — 

Assinatura: 



NUMERO 7 

REFERENTE AO INQUERITO POLICIAL N° 0114/2010 
DeU 
Para o Delegado 

Apos recebimento da ordem de servico e 
acesso ao teor dos audios interceptados, foram realizadas campanas onde presos 
do regime semi-aberto do CPRPF foram monitorados, findando assim na 
localizacao de uma casa na Rua S E M NOME ' A l t 0 S a o G e r a l d o ' P a u 

dos Ferros. 

Em conversa com um morador da local idade, 
descobrimos que a citada casa ja serviu de residencia para r™™° -, pessoa esta 
conhecida no meio policial como traficante. Relatos tambem confirmaram que a 
moradia estava com o fornecimento de energia eletrica suspenso antes da 
chegada dos novos moradores, que todos sao pessoas estranhas, nao se sabendo 
ao certo a quantidade de residentes no local. 

Assim, ante as conversas interceptadas e as 
informacoes colhidas, identifi'cada esta a casa objeto da ordem de servico -
entre os numeros 773 e 777, na Rua SEM NOME A l to Sao Geraldo, 
Pau dos Ferros/RN, lado esquerdo saida para a cidade de Francisco Dantas/RN. 

Juntem-se tres ilustracoes fotograf icas da casa 
de propriedade d e o L i M P i o BERNADES "MUNHOZ nesta urbe (casa branca). 

E o relaton'o. 

Pau dos Ferros/RN, 15 de julho de 2010. 

Agente de Policia Civil 


