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R E S U M O 

Na presente pesquisa cientifica se analisa o orgao ministerial com o objetivo de avaliar se 

existe possibilidade do orgao em tela diligenciar investigacoes pre-processual. Convem 

observar que no Direito Penal e Processual Penal, a palavra investigar, tern o significado de: 

colhimento de provas para a elucidacao do fato criminoso. demonstrando a sua materialidade 

e autoria..A metodologia usada sera o exegetico-juridico, abordando doutrinas, 

jurisprudenciais acerca do tema, com o objetivo de estabelecer urn concepcao entre as 

opinioes que abordam o assunto.O fato crucial para provar o tema reside nos principios 

constitucionais, assim como nas funcoes institucionais que formam a instituicao ministerial. 

A coletividade e o principal publico beneficiado com a presenca de urn orgao dotado de total 

imparcialidade no processo investigatorio.E com instituicoes transparente e qualificadas que 

um povo de uma nacao encontrara a sua real justica social, por isso, com o objetivo principal 

voltado no parquet, a partir de seu perfil constitucional, de instituicao indispensavel a defesa 

dos interesses da coletividade, surge a necessidade de mudancas perante a sociedade. nao 

mais observando o MP como um simples orgao incumbido legalmente de acusar, mas 

principalmente de defensor dos direitos e garantias fundamentals que estao enraizados na 

Constituicao Federal. 

Palavras chaves: Ministerio Publico. Investigacao criminal. Principios constitucionais 



A B S T R A C T 

In this scientific research analyzes the ministerial body aimed at assessing whether there is 

possibility o f the organ screen arrange pre-trial investigations. Please note that the Criminal 

Law and Criminal Procedure, to investigate the word has the meaning of: colhimento 

evidence for the elucidation of a criminal act, demonstrating their materiality and authorship .. 

The methodology used is the legal-exegetical, dealing doctrine, jurisprudence about the issue, 

aiming to establish a design among reviews that address the assunto.O crucial fact to prove 

the issue lies with the constitutional principles, as well as the institutional functions that form 

the ministerial institution. The community is the main public benefit from the presence of a 

body with absolute impartiality in the process transparent investigatorio.E with institutions 

and qualified as a people o f one nation find its true social justice, therefore, with the main 

goal back in the park from its constitutional profile of the institution indispensable to protect 

the interests o f the community, there is the need for change in society, no longer observing the 

MP as a single body responsible legally to acknowledge, but mainly as a protector o f 

fundamental rights and guarantees that are rooted in the Constitution. 

Keywords: Public Prosecutor. Criminal investigation. Constitutional principles 
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1 I N T R O D U C A O 

U m dos temas mais discutidos cientificamente perante a sociedade juridica e o 

poder investigatorio do Ministerio Publico ainda durante a fase pre-processual. 

E importante observar que nos ultimos anos, o orgao ministerial tern se revelado 

como uma das instituicoes de maior importancia no cenario juridico do Brasil, merecedor de 

notorio resultados positivos em sua atuacao, quer seja na area da moralidade administrativa, 

quer seja em outras materias como a exigencia de politicas publicas relacionadas ao campo 

social. 

E com este objetivo que a pesquisa monografica analisa como o papel da 

investigacao do Ministerio Publico na seara criminal, abordando a competencia institucional 

atribuida pela Carta Magna ao Ministerio Publico, no que diz respeito ao seu poder de 

investigacao perante a sociedade. 

0 trabalho tern como objetivo principal, atraves do estudo da Constituicao 

Federal, das jurisprudencias e doutrinas vigentes, investigar que a pre-persecucao criminal 

nao constitui atividade privativa de nenhuma instituicao concreta, mas papel incumbido a 

todos, seja a policia judiciaria ou federal,parquet, ou ate mesmo o particular.E seguindo esse 

contexto que pretende-se, enriquecer o raciocinio juridico e academico que posiciona-se em 

defesa da possibilidade da efetiva realizacao da atividade de investigacao criminal por parte 

do Ministerio Publico. 

A pesquisa desenvolve-se pelo metodo exegetico juridico. Busca-se, atraves da 

analise teorica de diferentes interpretacoes juridicas o entendimento se o parquet tern poder 

para efetuar investigates criminais. 

Para um melhor estudo do trabalho e ainda com o objetivo de facilitar a 

organizacao da pesquisa serao apresentados tres capitulos distintamente.No primeiro sera feito 

uma abordagem da evolucao historica do inquerito policial, desde a sua origem, formacao e 

seus principals objetivos na sociedade, fazendo uma analise de sua natureza juridica dos seus 

principios e de suas finalidades. 

O segundo capitulo, buscara conceituar e analisar os principios institucionais do 

Ministerio Publico, alem de se fazer preliminares ponderacoes referentes a fase processual, 

notadamente sobre a investigacao criminal, e realizar um breve relato sobre a nova roupagem 

concedida ao Ministerio Publico pela Constituicao Federal de 1988, conectando-se as suas 

finalidades institucionais e tambem as suas garantias. 
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O terceiro capitulo, que tera como objetivo analisar o poder de investigacao 

criminal do parquet e a sua interpretacao conforme a Constituicao, refletindo sobre a 

legitimidade e ilegitimidade da possibilidade do Ministerio Publico atuar em investigacao 

criminal e analisar as decisoes de diversos tribunais superiores, entre eles o TSF (Supremo 

Tribunal Federal) e STJ (Superior Tribunal de Justica). 

Por fim, a pesquisa cientifica nao tern como fundamento excluir da competencia 

de algum orgao estatal a realizacao de investigacao no ambito criminal, mas observar se 

existem plenas condicoes de legalidade no orgao ministerial para exercer esta funcao 

investigativa, que esta institucionalmente consagrada. 
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2 DO I N Q U E R I T O P O L I C I A L 

O presente capitulo tem como objetivo, analisar o inquerito policial preterito para 

visualizar uma real nocao de sua evolucao ao longo da historia, e o seu desenvolvimento na 

atual sociedade onde o mesmo e utilizado, levando em consideracao seus principios e suas 

fundamentacoes legais diante das constituicoes e leis que lhe dao embasamento.Dessa forma 

pode-se chegar a um entendimento das principals mudancas que o mesmo sofreu frente as 

evolucoes sociais. 

2.1 EVOLUCAO HISTORICA DO INQUERITO POLICIAL 

Desde a antiguidade sempre houve processo investigatorio, as raizes do inquerito 

policial remota a Grecia Antiga, onde existia uma pratica investigatoria para apurar a 

probidade individual e familiar daqueles que eram eleitos magistrados. Tal procedimento 

perfazia-se em uma sindicancia de cunho investigatorio, um procedimento na esfera 

administrativa com o intuito de descobrir a ocorrencia de um fato e sua autoria. 

Ja mais adiante, no alto imperio romano, onde o poder politicos eram regidos por 

imperadores, o procedimento ex officio teve grande importancia no processo investigatorio, 

pois competia ao juiz , ex oficio, realizar a inquisicao (inquisitio) e a acareacao. O inquisitio , 

poderia ser feito tambem por oficial publico atraves do requerimento do juiz romano nos 

casos de crime de flagrante delito, porem com as mudancas no ordenamento juridico romano 

o inquisitio passou a ser delegado na maioria dos casos por oficial publico. 

E importante, neste contexto, fazer um estudo do inquerito policial conhecido por 

suas atrocidades, o inquisitdrio ou inquisitivo, sistema muito diferente dos dias atuais, que 

passou a ser usado pela maioria dos paises da Europa na idade media, esta especie se 

assemelha ao ex oficio, abordado no paragrafo anterior, pois tambem era feito por uma 

autoridade, seja ela politica ou religiosa, sempre como objetivo em manter a ordem social e 

religiosa. Neste periodo, existia a figura dos quesitores, funcionarios que tinha a mesma 

funcao da policia de hoje, os mesmos eram encarregados dos trabalhos de investigacao do fato 

delituoso. 
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O historiador e jurista ARRUDA (2007, p. 134), divide o sistema inquisitivo em 

inquisitio generalis, este investigava o crime ate chegar-se ao reu, partindo do crime para o 

criminoso; e o inquisitio specialis, por sua vez, tal investigava o culpado ate chegar ao 

crime, os juizes neste sistema eram chamados de inquisitores. 

O ja citado jurista aborda de forma brilhante o processo investigatorio na idade 

media, periodo este que tern grande relacao com o inicio do inquerito policial moderno que e 

utilizado em nosso pais. 

A inquisicao foi criada na Idade Media (seculo XIII) , era composta por tribunals que 
julgavam todos aqueles considerados uma ameaca as doutrinas desta instituicao. 
Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, os condenados cumpriam penas 
que podiam variar desde prisao temporaria ou perpetua, ate a morte na fogueira, 
onde os mesmos eram queimados vivos em plena praca publica. Aos perseguidos, 
nao lhes era dado o direito de saberem quern os denunciara, mas em contrapartida, 
estes podiam dizer os nomes de todos seus inimigos para averiguacao deste tribunal 
medieval. Com o passar do tempo, esta forma de julgamento foi ganhando cada vez 
mais forca e tomando conta de paises europeus como: Portugal, Franca, Italia e 
Espanha. 

O autor deixa claro que a inquisicao foi criada na idade media, sendo que o 

mesmo tinha como objetivo julgar qualquer cidadao que fosse considerado uma ameaca a 

ordem da igreja. O individuo era julgado por tribunals e condenados a penas que dependiam 

da gravidade da infracao, desde a prisao perpetua a pena de morte.Esta especie de inquerito 

ganhou forca principalmente nos paises da Europa que por muitos anos foram palco de grande 

atrocidades. 

Ja no seculo X I X , e com o fim da inquisicao, o estado quis para si o direito de 

investigacao, passando a funcao para os agentes publicos, essa transicao, do periodo da 

inquisicao para o estado moderno, teve grande importancia com as teorias de Montesquieu, 

entendia o estado a importancia da divisao dos tres(Legislativo, Judiciario e o Executivo) 

poderes, sistematizando a reparticao de funcoes dentro de um unico poder, demonstrando a 

necessidade de serem independentes e harmonicos, onde o legislativo criar as leis, o 

judiciario perante a sociedade julga, e o executivo tern a competencia de administrar o estado 

para o seu melhor funcionamento. 

Apos abordar o inquerito a nivel mundial se faz pertinente refletir sobre a 

evolucao do inquerito no Brasil, o mesmo passa a ter a sua importancia em 1871 com o 

decreto Regulamentador n° 4824, de 22 de novembro. Convem observar que mesmo com a 

criacao do Codigo de Processo brasileiro de 1832, ele nao citava juridicamente o inquerito 
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policial, apenas fazia algumas referencias aos inspetores de quarteirao que nao era a uma 

policia, mas sim uma especie de fiscais da lei, nao existia um inquerito propriamente dito. 

pois o mesmo so surgiu com a Lei n° 2.033, de 20 de novembro de 1871. regulamentada pelo 

Decreto n° 4.824, de 28 de novembro de 1871, como ja foi abordado, surgia assim com este 

Decreto o inquerito policial propriamente dito, o artigo 42 da lei n° 2.033 definia o inquerito 

da seguinte forma: "Art.42. - 0 Inquerito Policial consiste em todas as diligencias necessarias 

para o desenvolvimento dos fatos criminosos, de suas circunstancias e de seus autores e 

cumplices. devendo ser reduzido a instrumento escrito". 

Nesta epoca o inquerito policial tinha o mesmo objetivo do utilizado nos dias 

atuais pelo Direito Processual Penal, tendo como preceito efetuar diligencias administrativas 

para embasar a denuncia feita parquet, atraves da apuracao da autoria e materialidade do 

delito. 

O atual inquerito policial tern grande importancia na persecucao do crime, 

embora ele seja dispensavel pelo Ministerio Publico, CAPEZ (2008, p. 89) faz um sintese 

deste pensamento: 

O Estado e possuidor do jus puniendi, isto e, do direito de punir a infracao penal, 
sendo este direito concretizado atraves do processo. Porem, para ingresso com a 
ac§o penal, o mesmo deve dispor de elementos probatorios que indiquem a 
ocorrencia de uma infracSo penal e sua autoria, que normalmente sera obtida com o 
inquerito policial. Como titular do jus puniendi, o Estado nao pode auto-executar o 
direito de punir, por isso cabe ao juiz dizer se o autor deve ou nao ser punido, o 
Estado-Administrativo, para fazer valer seu direito de punir, deve levar a noticia ao 
conhecimento do Estado-juiz, mostrando-lhe o respectivo autor, para que seja 
analisado se e procedente ou improcedente a acao penal. Toda essa atividade do 
Estado-Administracao se denomina "persecuito criminis". O Estado, como poder 
soberano, para se fazer jus 6 instituido em dois organismos: a Policia e o Ministerio 
Publico. A feitura do inquerito policial ate o oferecimento da denuncia e um 
trabalho de dificil elucidacao, com muitas ac5es a serem operacionalizadas, tais 
como: ouvir testemunhas e tambem o ofendido, o pretenso responsavel, realizam-se 
pericias, buscas, apreensSes e reconhecimentos, formando assim um conjunto de 
diligencias chamado Inquerito. 

O autor deixa claro que o estado tern a competencia de punir o delinqiiente, 

porem, e necessario que exista material que seja utilizado como prova para embasar o 

processo, pois deve existir materialidade e autoria do crime. O autor enfoca que o estado nao 

pode auto-executar o direito de punir, e necessario primeiramente levar o fato delituoso ate o 

poder judiciario, atraves de um processo, sendo desta forma que o estado tern o poder de punir 

o infrator.Diante do texto em tela fica claro que o ini t io da investigacao, que e feita pela 

policia civil e outras instituicdes ate a sentenca pelo juiz e realizado inumeros procedimentos 

de dificil elucidacao, pois, fato contrario o estado nao tern o poder de punir qualquer cidadao. 
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2.2 NOgOES GERAIS 

O inquerito policial, do latim inquisitu, inquerre, significa inquisicao, ato ou 

efeito de inquirir. E uma instrucao provisoria, preparatoria, destinada a reunir os elementos 

necessarios a apuracao da pratica de uma infracao penal e sua autoria, conforme reza Jobson 

ARRUDA(2007,pag.85). 

Fernando CAPEZ ( 2008. p. 217) informa que o inquerito policial e um 

instrumento formal de investigacao, compreendendo o conjunto de diligencias realizadas por 

agentes da autoridade policial para apurar o fato criminoso e descobrir sua autoria. Em suma, 

e a documentacao das diligencias efetuadas, ou seja. um conjunto ordenado 

cronologicamente, contendo pecas que registram as investigacoes. 

De acordo com Eugenio PECCELLI, as caracteristicas do inquerito policial sao 

classificadas da seguinte forma: dispensavel, sigiloso, escrito, movido de oficialidade e 

indisponibilidade. discricionariedade, inquisitivo, revestido, ainda, de outros elementos 

condicionais, nesta linha de raciocinio sera abordado sucessivamente todas as caracteristicas 

conforme a ordem em tela. 

E importante refletir que o inquerito nao e prescindivel para a propositura da acao 

penal, o mesmo e dispensavel, conforme reza o artigo 12 do Codigo de Processo Penal, ja que 

se os elementos lastram a inicial acusatoria forem colhidas de outra forma, nao se exige a 

instauracao do inquerito, tanto e verdade que a denuncia ou a queixa podem ter por base, 

como ja ressaltado. inqueritos nao policiais, dispensando-se a atuacao da policia judiciaria, 

porem se o inquerito policial for util para a propositura da acao, este vai acompanhar a inicial 

acusatoria apresentada, porem o juiz nunca ira sentenciar um reu utilizando como base de 

prova unicamente o inquerito policia, ja que o mesmo e peca informativa de carater 

administrativo e sempre dispensavel. 

A proxima caracteristica a ser estudada e o sigilo do inquerito policial, o mesmo e 

determinacao contida no Codigo de Processo Penal que, no artigo. 20, dispoe que a autoridade 

assegurara no inquerito o sigilo necessario a elucidacao do fato ou exigido pelo interesse da 

sociedade. O sigilo do inquerito policial e estritamente necessario ao exito das investigacoes e 

a preservacao da figura do indiciado, evitando-se um desgaste daquele que e presumivelmente 

inocente. Tal principio tern como objetivo tornar sigiloso o inquerito policial a terceiros 

estranhos a persecucao e principalmente a imprensa, no intuito de serem evitadas condenacoes 
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sumarias pela opiniao publica, com a publicacao de informacoes falsas, que muitas vezes nao 

se sustentam na fase processual. 

Nesta linha de pensamento e importante ventilar uma ressalva ao principio em 

tela, pois existem alguns dispositivos legais que comprometem o carater sigiloso do inquerito 

policial. A Constituicao de 1988, no artigo. 5° determina: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade. a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos 
seguintes: 
XXXII I - Todos tern direito a receber dos 6rgaos publicos informacoes de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serao prestados no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo sejam 
imprescindivel a seguranca e do Estado. 

Fica claro. que diante da leitura do artigo 5° e inciso X X X I I I , no paragrafo 

anterior, que nao deve existir impedimento ao acesso a informacao ao orgao publico quando 

for de interesse do particular, com ressalva unicamente para os casos de preservacao da 

seguranca da sociedade e do Estado.Por sua vez o Estatuto da Advocacia, Lei n° 8.906/94, em 

seu artigo. 7°, X I V , assegura ao advogado o direito de: 

Art.7°. Sao direitos dos advogados: 
XIV - Examinar em qualquer repartigao policial, mesmo sem procuracao, autos de 
flagrante e de inquerito, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade. 
podendo copiar pesas e tomar apontamentos. 

O advogado tern direito ao acesso nao so aos departamentos internos da delegacia. 

mas tambem de examinar, mesmo sem procuracao autos do inquerito policial, porem este 

direito se limita a defesa de seu constituinte.Fica claro que o principio do sigilo do inquerito 

policial tern caido em desuso nos ultimos anos em face dessas disposicoes abordadas, sendo 

importante afirmar que este principio nao tera continuidade com as inovacoes da Constituicao 

Federal, que assegura o direito a informacao aos documentos publicos quando eles nao forem 

sigilosos como em alguns casos que a lei elenca , importante afirmar que na pratica nao ha 

mais sigilo para o inquerito policial e que, do ponto de vista tecnico, nao se deve mais tratar o 

inquerito policial como procedimento sigiloso. 

A terceira caracteristica e o carater escrito do inquerito policial, o Codigo de 

Processo Penal, no artigo. 9°, determina que, todas as pecas do inquerito policial serao, num 

so processado. reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. 
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Com a leitura do artigo 9° do CPP, evidencia que o inquerito policial e 

procedimento que deve ser materializado, isto e, com seus atos reduzidos a termo. A doutrina, 

de forma unanime, ensina que o inquerito policial e procedimento escrito, ja que e um 

procedimento administrativo que e destinado a fornecer elementos ao titular da acao penal. 

A lei n° 11.719 de 2008 acrescentou no artigo 405, o inciso 1° no CPP, fato este 

de grande importancia para o processamento de investigacao na fase preliminar: 

Sempre que possivel o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido 
e testemunha sera feito pelos meios ou recursos e de gravacSo magnetica, 
estenotipia, digital ou tecnicas similar, inclusive audiovisual, destinado a obter 
maior fidelidade as informa(?5es . 

O legislador ao acrescentar o inciso 1° no artigo 405 do CPP se preocupou em 

acompanhar a evolucao tecnologica ao admitir que os atos produzidos oralmente que devam 

ser reduzidos a termos possam ser utilizados como ferramentas complementar possibilitando a 

gravacao do som e imagem na oitiva das testemunhas do ofendido e de qualquer suspeito, e 

importante deixar claro que estes artificios servem para dar maior seguranca ao material 

probatorio existente no processo investigatorio. 

A quarta caracteristica do inquerito e a oficialidade, diz respeito ao fato de ser o 

mesmo um procedimento efetuado por orgao do poder publico, isto e, pela policia judiciaria. 

ficando defeso ao particular, mesmo nos crimes de acao penal privada. A oficiosidade refere-

se ao fato do inquerito policial ser um procedimento instaurado, regra geral, de oficio, isto e, 

independentemente de provocacao da parte ofendida, assim como e de instauracao 

compulsoria, a partir da noticia da infracao penal, por forca do artigo. 5°, I do Codigo de 

Processo Penal, exceto nos casos de infracoes penais de acao penal publica condicionada e de 

acao penal privada, consoante o artigo. 5°, §§ 4° e 5° do Codigo de Processo Penal, pois nestes 

casos e necessario a representacao e a requisicao da parte ofendida. 

Outra caracteristica do inquerito policial e a indisponibilidade, desta forma, apos a 

instauracao do inquerito, este nao pode ser arquivado pela autoridade policial, pois o mesmo 

deve fazer todas as diligencias necessarias: colheita de provas efetuar a apreensao do produto 

do crime, ouvir testemunhas e o ofendido entre outras diligencias, e so depois de remeter o 

inquerito para o magistrado e que este ira fazer ojuizo de admissibilidade do arquivamento. 

Reza no artigo 17 do Codigo de Processo Penal, que a autoridade policial nao tern 

competencia para arquivar o inquerito, ja que esta competencia e do parquet, apos a 

autorizacao do magistrado. 
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Outra caracteristica importante do inquerito e a discricionariedade, a fase de 

inquerito nao tern o rigor procedimental da persecucao em juizo, o delegado de policia conduz 

as investigacoes da forma que achar mais produtiva, os procedimentos das diligencias esta a 

cargo do delegado, e os artigos 6° e 7° do CPP indicam as diligencias que podem ou devem 

ser desenvolvidas por ele. Autoridade policial pode atender ou nao aos requerimentos 

patrocinados pelo indiciado ou pela propria vitima, fazendo um juizo de conveniencia e 

oportunidade quanto a relevancia daquilo que lhe foi solicitado, a peca informatica nao tern 

como objetivo principal condenar o acusado, o seu objetivo maior e fazer com que a as provas 

sejam colhidas e analisadas no processo pelas partes do litigio. 

A ultima caracteristica do inquerito policial e o quesito inquisitivo, pois as 

atividades persecutorias ficam concentradas nas maos de uma unica autoridade e nao ha 

oportunidade para o exercicio de contraditorio ou da ampla defesa.Na fase pre-processual nao 

existem partes, apenas uma autoridades investigando e o um suposto autor sendo indiciado. 

A inquisitoriedade permite agilidade nas investigacoes, otimizando a atuacao da 

autoridade policial, contudo, como nao houve a participacao do indiciado ou suspeito no 

transcorrer do procedimento, nao podera o magistrado, na fase processual, valer-se apenas do 

inquerito para proferir sentenca condenatoria, pois incorreria em clara violacao ao texto 

constitucional. O quesito inquisitivo se refere ao fato de existir sofre o indiciado uma 

investigacao preliminar pela policia civi l ou federal, porem nao existe um processo real, mas 

uma expectativa de o mesmo ser denunciado e passar a responder a um crime. 

Apos analisar as principals caracteristicas do inquerito policial se faz necessario 

refletir com maior profundidade o fato do principio do contraditorio nao ser aplicado no 

inquerito policial. O contraditorio e garantia expressa na Constituicao Federal de 1988. no 

artigo. 5°, L V , in verbis; 

Art.5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos 
seguintes: 
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. 

Fica claro com a leitura do artigo em tela que o principio do contraditorio nao e 

utilizado no inquerito, pois o mesmo so tern validade a partir do processo judicial. No 

inquerito nao ha um acusado e sim um indiciado, o principio do contraditorio e garantia 
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constitucional do acusado que esta respondendo um processo judicial, conforme ja foi 

afirmado, inquerito e peca informativa administrativa de cunho preliminar. 

O principio do contraditorio esta expresso no artigo 5°, inciso L V da CF, como ja 

foi abordado. o mesmo assegura as partes o direito de participacao em todas os atos 

processuais, em igualdade de condicoes com a parte contraria. Assegura ao acusado, o direito 

de defesa sem restricoes, e por forca deste principio que nao se admite a condenacao 

fundamentada por provas reduzidas. exclusivamente em sede de inquerito policial, visto que 

aqui nao vigora o contraditorio como ja foi afirmado. 

Apos abordar as caracteristicas do inquerito policial e importante refletir sobre a 

finalidade e a natureza juridica do inquerito, pois nenhum trabalho sobre o tema ficara 

completo se nao for abordados estes pontos substancias para a compreensao do papel do 

inquerito na investigacao pre-processual, desta forma sera mencionado os dois quesitos de 

forma sucessiva. 

O inquerito policial tern a finalidade de apurar o delito no sentido de colher todas 

as informacoes possiveis a respeito do fato criminoso como o dia, local, hora, maneira de 

execucao, vitima e testemunha, para que o titular da acao penal disponha de elementos para 

promove-la. Apurar a autoria significa desenvolver a necessaria atividade com o intuito de 

descobrir o verdadeiro autor, co-autor ou participe do fato infringente da norma. 

Os elementos introdutorios do inquerito policial sao principalmente destinados ao 

orgao da acusacao publica ou privada, Ministerio Publico ou advogado, para instaurar a 

persecutio criminis in judicio (persecucao penal em juizo), que vem a ser a soma da atividade 

investigadora com a acao penal promovida pelo Ministerio Publico ou ofendido. 

Constata-se, portanto. que o inquerito policial e um meio legal destinado a 

investigar e descobrir a existencia de um fato e sua autoria, que pode ou nao constituir uma 

infracao penal, e eventualmente servir de base para uma acao penal. 

Neste contexto e importante definir a natureza juridica do inquerito policial, pois 

o mesmo e um procedimento de indole eminentemente administrativo, de carater informativo, 

preparatorio da acao penal, a sua funcao e objetiva, apurar indicios de autoria e prova de 

materialidade delitiva, dessa forma fica claro que para a existencia de uma acao e importante 

a existencia de prova pre-constituida, ou seja, deve demonstrar a presenca de fomus boni iuris 

para que o fato seja processado. 

Por f im, apos a abordar o inquerito policial no seu contexto historico e suas 

nocoes gerais, finalidades e natureza juridica, tendo como objetivo principal entender o seu 

passado para fazer um aprendizado do atual inquerito que utiliza-se hoje, sendo este muito 
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mais moderno e justo, diferente de outros inqueritos utilizado na idade media que tinha como 

objetivo central punir o indiciado sem antes fazer um investigacao minucioso do caso 

concreto . No segundo capitulo sera abordado o Ministerio Publico de forma detalhada, tendo 

como objetivo principal entender o funcionamento desta instituicao como meio de minimizar 

as injusticas sociais e juridicas que brotam no seio da sociedade e entender se existe a 

possibilidade deste orgao exercer a investigacao criminal. 
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3 DO M I N I S T E R I O P U B L I C O 

3.1 FASE HISTORICA E CONCEITO 

Neste segundo capitulo sera feito uma abordagem do Ministerio Publico como 

instituicao juridica social, analisando seus conceitos conforme a Constituicao e as doutrinas 

juridicas, abordando seus principios e garantias no intuito de entender como esta instituicao 

politica funciona perante a sociedade brasileira 

E importante voltar no tempo e fazer uma abordagem detalhada do Ministerio 

Publico ao longo da historia ate chegar nos dia atuais, com este objetivo se apresenta o estudo 

de GURGEL (2007, p 11) quando o mesmo: 

Nao ha um consenso em relacao ao surgimento do Ministerio Publico, porem a 
maioria dos estudiosos alegam que a sua fonte esta situada no Egito Antigo. ha cerca 
de quatro mil anos como trabalhadores do estado real, conhecido como magiai 
(funcionario real), que possuia inumeras funcSes como exemplo os castigos aos 
rebeldes e reprimir os infratores e proteger os cidadaos pacificos, eram conhecidos 
como a lingua e os olhos do rei. Porem, outros vislumbram na Antiga Antiguidade 
Classica as principals caracteristicas da instituicao, como por exemplo, os eforos de 
Esparta, os tesmotetas gregos ou ate" mesmo o censor, que era o magistrado a quern 
competia zelar pela moralidade publica. Tambem pode ser citado o desenho dos 
procuratores caesaris encarregados de vigiar a administracao dos bens do 
Imperador Romano. 

O texto deixa claro que nao existe um consenso em relacao ao surgimento do 

Ministerio Publico, porem a unica verdade e que o seu surgimento esta no Egito Antigo, por 

volta de 4 mil anos atras e que o mesmo tinha diversas funcoes e caracteristicas 

especificas.Fica claro neste contexto que ao procurar as raizes do Ministerio Publico, o que se 

faz, e tentar de alguma forma identificar funcoes de fiscalizacao de atos ilegais em cargos de 

agentes da epoca, fato inerente ao Ministerio Publico de todas os tempos. 

Ainda na linha desse raciocinio, a origem mais aceita da instituicao esta no direito 

frances, no personagem dos procureurs du roi( procuradores do rei), nascidos e feitos no 

judiciario da Franca os procuradores do rei tinha uma certa independencia em relacao aos 

juizes, constituindo-se uma magistratura diversa da dos julgadores.Qual dar significado ao 

Ministerio Publico da franca: parquet , que significa assoalho. isto porque os procuradores do 

rei se dirigiam aos seus juizes do mesmo assoalho em que estes estavam sentados, porem o 
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faziam de pe, dai surgir a expressao cunhada ao Ministerio Publico de que ele era a 

Magistratura de pe. 

E importante neste piano abordar o surgimento do Ministerio Publico no Brasil, 

GURGEL (2007, p. 12 ) enfoca bem o surgimento deste orgao em solo brasileiro: 

O Ministerio Publico brasileiro, teve a sua fonte com o direito lusitano com as 
ordenacSes manuelinas e filipinas, que foram vigentes no periodo colonial, sao as 
ordenacdes manuelinas em 1521 que fazem referenda pela primeira vez ao promotor 
de justica no Brasil. Ja as ordenacoes filipinas consagrada em 1603, onde o 
promotor de justica era nomeado pelo rei e chamava de promotor de justica da casa 
de suplicacao. Foram essas codificacoes portuguesas que serviram como mola 
propulsora da delimitacao funcional do parquet, uma vez que elas desempenhavam 
o papel de Fiscal da lei e da justice e tambem tinham o direito de promover a 
acusacSo criminal. 

Uma boa parte do direito brasileiro teve sua fonte com a chegada dos Portugueses 

no Brasil, como aborda o texto em tela, nao sendo diferente a figura do parquet, sendo que a 

mesma teve inicio nas ordenacoes manuelinas e filipinas no periodo colonial por volta de 

1521 e 1603 em terras brasileiras, sendo com estas ordenacoes que nasce no Brasil a figura do 

promotor de justica. 

Porem, com o advento da independencia do Brasil, ocorrida em 1822 e com 

influencia das doutrinas iluministas do seculo X V I I I , o sistema juridico penal do Brasil e 

alterado. Primeiro. ha a promulgacao da Constituicao em 1824, com o carater extremamente 

liberal, ela provocou a necessidade de um novo Codigo Penal, o que ocorre em 1830 com o 

Codigo Criminal do Imperio.Em 1832 acontecem algumas mudancas no Codigo de Processo 

Penal e nele em seu artigo 36 se faz uma pequena referenda ao Ministerio Publico, 

postulando que poderia ser promotor de justica aquelas pessoas que podiam ser juradas, 

preferencialmente, aqueles que fossem conhecedores das leis do Brasil. 

De todas as Cons t i t u t e s que o Brasil ja teve aos longo de sua historia, a mais 

democratica foi a de 1988, foi nela que o Ministerio Publico consagrou-se como funcao 

institucional necessaria a protecao da ordem juridica. do regime democratico e dos interesses 

sociais e individuals indisponiveis , pois foi com esta constituicao que se passou a da o real 

valor as funcoes tipicas do Ministerio Publico em um Estado Constitucional Democratico de 

Direito . 

O doutrinador Guilherme NUCCI (2008,p.218) conceitua o Ministerio Publico 

como uma instituicao incumbida da defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos 

interesses sociais e individuals indisponiveis, significa, de uma maneira simplificada, que lhe 
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cabe zelar pelas principals formas de interesse publico, como fiscal da lei ou como orgao 

agente. A missao do Ministerio Publico deve sempre se orientar no sentido da defesa das 

instituicoes que fazem do Brasil um Estado Democratico de Direito, cabendo ao mesmo, a 

defesa dos interesses sociais atraves da acao civil publica, como reza o artigo 129 inciso I I I do 

Codigo de Processo Penal. 

A Constituicao do Brasil de 1988, define o Ministerio Publico, no caput do artigo 

127, abordando suas demais caracteristicas nos respectivos paragrafos primeiro e segundo da 

seguinte forma: 

Art. 127. O Ministerio Publico e instituicao permanente, essencial a funcao 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime 
democratico e dos interesses sociais e individuals indisponiveis. 
§ 1° Sao principios institucionais do Ministerio Publico a unidade, a indivisibilidade 
e a independencia funcional. 
§ 2° Ao Ministerio Publico e assegurada autonomia funcional e administrativa, 
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criacao e 
extincao de seus cargos e services auxiliares, provendo-os por concurso publico de 
provas ou de provas e titulos, a politica remuneratoria e os pianos de carreira; a lei 
dispora sobre sua organizacao e funcionamento. 

Fica evidenciado dessa forma que o Ministerio Publico, na Constituicao do Brasil 

de 1988, tern a natureza de um orgao especial nao subordinado a nenhum dos poderes, mas de 

natureza estatal, cujo fim precipuo repousa na defesa dos interesses mais relevantes da 

sociedade, ainda que a violacao a tais interesses provenha dos representantes dos Poderes 

Executivo, Legislativo ou Judiciario da Republica. 

3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

Antes de pesquisar qualquer assunto se faz necessario estudar os principios 

constitucionais para se ter uma analise cientifica da fonte do tema juridico abordado.O 

dicionario do lexicografo Aurelio (2010, p. 1138) conceitua principio da seguinte forma: 

momento ou local, ou trecho em que algo tern origem e causa primaria. Ao abordar os 

principios constitucionais se tern a ideia de ponto inicial, onde surge um sistema juridico. 

O estudo do assunto em tela deve ser pautado e ter por veto principal a 

Constituicao Federal. O processo investigatorio deve ser sinonimo de garantia constitucional 

aos litigiosos sem perder de vista a necessidade de efetividade da prestacao jurisdicional. 
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Neste contexto sera abordado cinco principios fundamentais para compreensao do assunto em 

tela : principio do devido processo Legal, promotor natural, contraditorio, publicidade dos 

atos processuais e o principio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilicitos. 

O art. 5°, inc. L I V da Constituicao Federal resgurda que ninguem sera privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 0 devido processo legal e o 

estabelecido em lei, devendo traduzir-se em sinonimo de garantia, atendendo assim aos 

ditames constitucionais, com isso, consagra-se a necessidade do processo tipificado, sem a 

supressao ou desvirtuamento de atos essenciais, assegurando a todos o direito a um processo 

com todas as etapas previstas em lei, e todas as garantias inerentes a constituicao.Convem 

observar que este principio e postulado como o mais importante no campo constitutional, pois 

e a partir dele que surge os demais principios.0 principio em tela se associa ao principio 

constitutional do controle judiciario, ja que este nao permite que a lei exclua da apreciacao 

do poder judiciario lesao ou ameaca a direito. 

Neste contexto e importante refletir sobre o principio do promotor natural, o qual 

veda a designacao arbitraria, pela Chefia da Instituicao, de promotor para patrocinar caso 

especifico, ou seja, o promotor natural ha de ser, sempre, aquele previamente estatuido em lei. 

O principio do promotor natural e decorrencia do principio da independencia funcional, pois 

consiste na existencia de um orgao do Ministerio Publico investido nas suas atribuicoes por 

criterios legais previos, sendo desta forma o oposto de promotor de encomenda 

E de grande importancia a presenca deste principio na sociedade que almeja uma 

Democracia em seu pleno sentido, tornando segura a atuacao do Ministerio Publico pelo seu 

Promotor de Justica, segundo as regras da independencia funcional e da inamovibilidade, 

principalmente de suas atribuicoes legais, e ver respeitado o devido processo legal, e proteger 

os valores constitucionais e preservar acima de tudo a ordem publica, uma vez que e para a 

sociedade que o parquet deve atuar, fazendo valer a Constituicao. 

Apos analisar o principio do promotor natural e importante refletir sobre o 

principio do contraditorio, que esta consagrado no artigo 5°, inciso L V , da Constituicao 

Federa. O ja citado principio refere-se ao direito de defesa do acusado ao processo Legal 

quando e concebido, visa primordialmente assegura a verdade dos fatos, justo entao que se de 

ao acusado a oportunidade de contradizer as afirmacoes feitas pelo autor da acao. A essentia 

do contraditorio exige que dele participem ao menos dois sujeitos, um interessado e um contra 

interessado, sobre um dos quais o ato e destinado a desenvolver efeitos favoraveis e sobre, 

efeitos prejudiciais.O agente, autor ou reu, sera admitida a influenciar o conteudo da decisao 



24 

judicial, o que abrange o direito de produzir prova, o direito de alegar, de se manifestar, de ser 

cientificado, dentre outros. 

O principio do contraditorio, e uma garantia constitutional que assegura a ampla 

defesa do acusado, conforme esta expresso na Constituicao Federal de 1988. Neste principio, 

o acusado goza do direito de defesa sem restricoes em todo processo, de forma a assegurar a 

igualdade das partes. 

Neste contexto faz-se necessario abordar o pensamento de MIRABETE (2007, 

p.24) da seguinte forma: 

A verdade atingida pela justica publica nao pode e nao deve valer em juizo sem, que 
haja oportunidade de defesa ao indiciado. E preciso que seja o julgamento precedido 
de atos inequivocos de comunicagao ao reu: de que vai ser acusado; dos termos 
precisos dessa acusaijao; e de seus fundamentos de fato (provas) e de direito. 
Necessario tambem e que essa comunicacao seja feita a tempo de possibilitar a 
contrariedade: nisso esta o prazo para conhecimento exato dos fundamentos 
probatorios e legais da imputagao e para a oposic3o da contrariedade e seus 
fundamentos de fato (provas) e de direito." 

O autor deixa claro na citacao que nao existe processo com justica quando nao ha 

a defesa do acusado. E necessario que exista a citacao das partes para que as mesmas no prazo 

adequado possa alegar tudo que lhe for de direito. 

A publicidade dos atos processuais e a regra. Todavia, o sigilo e admissivel 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. E relevante afirmar que o 

direito fundamental a publicidade constitui tambem um preceito basico proclamado pela 

Constituicao Federal. Importante destacar o fato que os direitos e garantias fundamentals 

presentes nesse estudo, sao conquistas diretas do povo em favor da democracia. Sao 

verdadeiros Direitos Humanos constitucionalizados em escala global. 

Em relacao aos atos Judiciais, e importante abordar que a propria Constituicao 

estatui regra especifica quanto a publicidade de seus atos, observa-se que o principio da 

publicidade no poder judiciario funciona em dois niveis, o primeiro no sentido de publicidade 

ampla, absoluta ou externa em que a atuacao do Estado juiz deve ser levada ao conhecimento 

de toda a sociedade, como fator de legitimacao do exercicio do poder e; o segundo, como 

publicidade relativa, restrita ou interna, em que se restringe o conhecimento dos atos 

processuais tao somente as partes e advogados da causa. 

A Constituicao Federal de 1988 estabelece como direito e garantia fundamental a 

inadmissibilidade no processo as provas advindas de meios ilicitos, principio este de grande 
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importancia para a transparencia em qualquer processo judicial, o inciso L V I do artigo 5° 

dispoe que in verbis: 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos seguintes 
termos: 

LVI - sao inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios ilicitos. 

Fica claro que o legislador quis, na verdade estabelecer um limite ao principio da 

liberdade da prova. O inciso L V I do artigo 5° da CF tern como objetivo filtrar as provas que 

nao tenham origem legal, pois e evidente que as provas na Constituicao e um direito 

puramente subjetivo sendo resguardado no devido processo legal e quando for obtido de 

forma ilicita estara em descompasso nao somente com os principios constitucionais, mas 

tambem com o direito da real democracia, assim ensina Celso RIBEIRO( 2007, p.248). 

O Direito a prova, derivacao da ampla defesa, nao significa que o interessado possa 
valer-se a qualquer momento e de qualquer prova, mas, apenas, que pode utilizar-se 
daquelas provas aptas a evidenciar os fatos cruciais a serem apreciados, ou seja, 
daqueles que podem influenciar no julgamento; o que contribui tambem para a 
celeridade da prestacao jurisdicional, elemento essencial para a efetivacao da justica. 

Sendo assim, a certeza do fato concreto deve ser obtida em consonancia com a 

forma moral e constitutional inatacavel, principalmente na ordem criminal que tern como 

fundamento cuidar de restaurar a norma violada pelo delito, sendo inconcebivel a aceitacao de 

atos que nao levem em conta a protecao das fontes constitucionais. 

Nessa perspectiva, GRINOVER (2007, p. 194)de forma brilhante analisa a 

questao das provas ilicitas, afirmando que: 

Sendo a norma constitucional-processual norma de garantia, estabelecida no 
interesse publico, o ato processual inconstitucional, quando nao juridicamente 
inexistente, sera sempre absolutamente nulo, devendo a nulidade ser decretada de 
oficio, independentemente de provocacao da parte interessada. E que as garantias 
constitucionais processuais, mesmo quando aparentemente postas em beneficio da 
parte, visam em primeiro lugar ao interesse publico na conducao do processo 
segundo as regras do devido processo legal.Resulta dai que o ato processual, 
praticado em infringencia a norma ou ao principio constitucional de garantia, podera 
ser juridicamente inexistente ou absolutamente nulo; nao ha espaco, nesse campo, 
para atos irregulares em sancao, nem para nulidades relativas. 
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O autor deixa claro os efeitos das provas ilicitas, as mesmas quando comprovadas 

a sua ilicitude sao passiveis de nulidade absoluta que podem ser alegadas em qualquer fase do 

processo pelo juiz , sendo sempre impedidas de beneficiar qualquer da part. A transparencia e 

a legalidade das provas e de interesse publico, sendo incabivel a utilizacao desse tipo de prova 

no ordenamento juridico brasileiro. 

3.3 GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

Num espaco relativamente curto de tempo, o Ministerio Publico transformou-se 

de orgao encarregado de promover a acao penal e de intervir na qualidade de custos legis em 

algumas causas civeis de reduzida repercussao social para uma instituicao permanente e 

essencial no desempenhar da funcao jurisdicional do Estado, tendo como divisor de aguas as 

garantias constitucionais que foram acrescidas com a Constituicao de 1988. 

O Ministerio Publico e um dos orgaos mais importantes na protecao dos direitos 

constitucionais de toda sociedade brasileira, a Carta Magna, porem, assegura aos membros do 

parquet alguns direitos para que os mesmos tenham condicoes de exercerem suas funcoes 

com ampla seguranca. E neste proposito que a CF de 1988 em seu artigo. 128, no seu 

paragrafo 5°, I , reflete as garantias inerentes ao Ministerio Publico, sendo elas : 

irredutibilidade de subsidios a vitaliciedade e a inamovibilidade. 

De acordo com o artigo 128 e inciso 5° , I , "C", da CF de 1988, e assegurado ao 

membro do Ministerio Publico a garantia da irredutibilidade de subsidio, fixado na forma do 

artigo 39, IV , que informa que os subsidios dos membros do Ministerio Publico nao podera 

ser reduzido, importante lembrar tambem que esta assegurada a irredutibilidade nominal, nao 

sendo assim garantindo a corrosao inflacionaria, Barbara L I M A (2007, p. 23)ventila que: 

A garantia de irredutibilidade de subsidios visa a assegurar um padrao remuneratorio 
condigno para os integrantes do Ministerio Publico. Pode-se vislumbrar finalidades 
multiplas nessa garantia, tais como : buscar recrutar bons promotores e mante-los na 
carreira; assegurar condicoes condignas para que os membros e a propria instituicao 
nao comprometam seu oficio em barganhas remuneratorias com as autoridades 
governamentais, nem tao pouco levem os membros do MP a uma atuacao 
politicamente comprometida. 

E coerente afirmar, apos a leitura do texto, que os membros do Ministerio 

Publicos devem nao so serem bem remunerados, mas tambem lhe garantir a irredutibilidade 
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de seus subsidios para que os mesmo exercam o seu trabalho com honestidade, tornando-se 

independentes de qualquer outra autoridades que nao estejam vinculados ao seu trabalho 

perante a sociedade. 

Outra garantia de grande importancia que o Ministerio Publico adquiriu com a 

Constituicao de 1988 foi a vitaliciedade profissional.Apos dois anos de efetivo exercicio do 

cargo, o membro do Ministerio Publico adquire a vitaliciedade, ou seja, so podera ser 

exonerado por decisao judicial transitada em julgado. Ressalte-se que vitaliciedade nao 

significa perpetuidade, j a que aos 70 anos o membro e aposentado compulsoriamente. A 

vitaliciedade dos membros do Ministerio Publico e de grande importancia, uma vez que 

combate os mandos e desmandos do poder executivo, e portanto, a vitaliciedade, e uma 

garantia do bom desempenho institucional de seus membros em face dos governantes. 

A terceira garantia constitutional do Ministerio Publico e a inamovibilidade. esta 

significa dizer que os membros do Ministerio Publico nao poderao ser removido ou 

promovido, unilateralmente, sem a sua autorizacao ou solicitacao, excepcionalmente, 

contudo, por motivo de interesse publico, mediante decisao do orgao colegiado competente do 

Ministerio Publico (Conselho Superior do Ministerio Publico), por voto da maioria absoluta 

de seus membros, desde que seja assegurado defesa, podera dessa forma vir a ser removido do 

cargo ou funcao, GURGEL (2007, p. 15) informa que: 

A inamovibilidade constitucional do parquet, sugere que nao se pode remover o 
agente publico de seu cargo, a nao ser em casos especificos e assegurada ampla 
defesa. Seria mais interessante ao Ministerio Publico defender a inafastabilidade do 
promotor de justice de suas atribuicoes legais, o que torna impossivel retirar todas as 
atribuicoes do agente, embora mantendo-o no cargo. Mesmo no cargo, mas sem 
poder atuar com os instruments juridicos concedidos pela Constituicao Federal, 
passaria o membro do MP a mero figurante no palco processual.A inamovibilidade, 
assim como as outras garantias constitucionais, n3o pode ser vista como mera 
protecSo ao cargo, mas como condicao necessaria para assegurar o exercicio das 
funcoes ministeriais.E por tudo isso que, com veemencia se afirma ser o sistema 
constitucional de garantias do Ministerio Publico um corpo de predicamentos a 
fortalecer a Instituicao. 

O texto aborda a questao da inamovibilidade do Ministerio Publico, refletindo que 

nao se pode remover o agente politico do seu cargo sem o consentimento do mesmo e 

assegurando sempre a ampla defesa.Esta garantia tern como objetivo evitar que os membros 

do parquet sejam removidos de forma arbitraria. 

Apos a reflexao sobre as garantias constitucionais do Ministerio Publico e 

importante deixar claro que a finalidade das garantias institucionais nao e constituir uma casta 

para favorecer servidores publicos, nem criar uma instituicao privilegiada, que exista para so 
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lutar pelo aumento ou manutencao das proprias vantagens, as garantias so terao sentido e so 

devem ser mantidas para a efetiva defesa da sociedade, de outra forma, tornam-se meros 

privilegio que serao cortados mais cedo ou mais tarde pela justa pressao da sociedade. 

3.4 DAS FUNgOES DO MINISTERIO PUBLICO DE ACORDO C O M A CONSTITUICAO 

FEDERAL 

As funcoes institucionais do Ministerio Publico estao definidas no artigo 129 da 

Constituicao Federal de 1988, sendo dessa forma obrigacao do parquet velar por todas essas 

funcoes como agente politico representante da sociedade.E importante nao esquecer que o 

mesmo deve se prender nao so a essas funcoes constitucionais, mas tambem a Lei organica do 

Ministerio Publico. N° 8.625 de 1993, os tratados aceitos no Brasil e as leis que derem 

fundamento legal ao seu exercicio funcional. Sendo dessa forma importante esclarecer os 

incisos mais importante do artigo 129 da CF que tenham referenda com a investigacao 

criminal pelo parquet: 

Art. 129. Sao funcoes institucionais do Ministerio Publico. 
1- Promover, privativamente, a acao penal publica, na forma da dei. 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servicos de relevancia 
publica aos direitos assegurados nesta Constituicao, promovendo as medidas 
necessarias a sua garantia; 
III - promover o inquerito civil e a acjfo civil publica, para a protecSo do patrimonio 
publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
V I I - exercer notificacoes nos procedimentos administrativos de sua competencia, 
requisitando informacoes e documentos para instrui-lo, na forma da lei 
complementar respectiva. 
IX - exercer outras funcoes que lhe forem conferidas desde que compativeis com sua 
finalidade, sendo-lhe vedada a representacao judicial e a consultoria juridica de 
entidades publicas. 

E exigencia do Estado Constitucional Democratico de Direito que quando o 

mesmo se depare com uma conduta lesiva a qualquer bem juridico penalmente relevante, o 

agente ativo seja punido nos estritos limites da lei, na medida justa de sua culpabilidade. 

Porem, para que haja a punicao, indispensavel a presenca de um processo penal igualmente 

justo onde o individuo tera assegurado todos os meios legais de defesa, sem abuso de poder 

por parte do Estado. 
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O Estado deve preocupar-se nao somente com a atuacao reta do direito, mas 

tambem, cobrar de toda a coletividade a sua aplicabilidade, ou seja, o direito penal deve ser 

eficaz e punir aquele que se comportou de forma contraria lei, nascendo assim a pretensao 

acusatoria estatal, devendo ser exercida via de regra por um orgao isento de qualquer 

sentimento que nao o de justica.Neste piano e plausivel analisar o artigo 129 e alguns incisos 

que tenham importancia para a perfeita sonorizacao das funcoes do Ministerio Publico no 

processo investigatorio para o melhor entendimento do poder de investigacao pelo Ministerio 

Publico. 

A constituicao atribui ao Ministerio Publico a funcao de promover privativamente 

a acao publica, como reza o inciso I do artigo 129, trata-se de norma de eficacia contida, com 

aplicabilidade direta e imediata, cabendo a lei. a definicao do procedimento a ser seguido. 

cabe ao parquet nao so promover com exclusividade, mas tambem dar a ultima palavra sobre 

a deflagracao ou nao da acao penal, a unica excecao a esta regra, e a acao penal privada 

subsidiaria da publica que e cabivel apenas na hipotese de inercia do Ministerio Publico. 

Ja no inciso I I I do artigo 129, abordara os interesses difusos, como exemplo a 

acao civi l publica, que pode abranger um numero indeterminado de pessoas unidas pelas 

mesmas circunstancias faticas e tambem os interesses coletivos, sendo estes os que pertencem 

a grupos, categorias ou classes de pessoas determinaveis, ligadas entre si ou com parte 

contraria por uma relacao juridica base, o interesse homogeneo se refere a subespecie de 

direitos coletivos, sao aqueles que tern a mesma origem comum. 

Outro inciso de grande importancia a ser abordado e o V I I do artigo artigo, o 

mesmo ventila as diligencias investigatorias e a instauracao dos inqueritos pelo parquet, 

convem ficar atento que a requisicao que o inciso aborda e a ordem do Ministerio Publico 

sobre a policia judiciaria para que a mesma faca qualquer diligencia que seja importante para 

o desenvolvimento das funcoes do parques. 

O legislador deixou claro no inciso IX do artigo 129, que o orgao ministerial pode 

exercer outras funcoes que Ihe forem conferidas desde que compativeis com sua 

finalidade.Desta forma fica claro que o rol de competencia do parquet e indeterminado, pois o 

seu exercicio perante a sociedade nao e so de fiscalizar qualquer ato que infrinja a justica ou 

lesione o direito coletivo como bem elenca o inciso I I I ja mencionado, mas qualquer outras 

que seja compativel com sua funcao, como exemplo uma investigacao preliminar pela policia 

que em alguns casos coloquem em risco o direito de um cidadao, neste caso o Ministerio 

Publico tern competencia para fazer qualquer diligencia investigatorio para defender o direito 

do individuo prejudicado . 
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Seguindo o raciocinio do inciso anterior e importante analisar o pensamento do 

advogado GURGEL (2007, p. 23) sobre a investigacao criminal pelo parquet: 

Nao se nega o exercicio da policia em suas funcoes, mas sim exemplifica que existe 
outro legitimado para tal investigacao, que inclusive, pode ser feita em perfeita 
harmonia entre as instituicoes com ganho exclusivo da sociedade, trata-se, na 
verdade, de uma uniao da forces institucionais em nome da seguranca publica e da 
manutencao da ordem juridica.A sociedade e a unica que, efetivamente, ira ganhar 
com a investigacao direta pelo ministerio publico. 

O autor deixa claro que os mais beneficiados na uniao entre a policia judiciaria e o 

Ministerio Publico no processo de investigacao e a propria sociedade, pois em nenhum 

momento o orgao ministerial quis subtrair este papel da policia e sim unir forcas para banir da 

sociedade os atos dos infratores. 

Faz-se necessario interpretar a ideia do ja citado advogado Gurgel (2007, p. 14), 

quando mesmo faz uma analise do papel da justica perante a sociedade: 

E preciso fazer brotar nas consciencias populares que todo e qualquer cidadao possui 
o direito de buscar a protecao judiciaria, sendo que o acesso a Justica n3o se 
restringe ao direito de peticionar ao juiz ou de circular livremente nas dependencias 
dos foruns e tribunals, mas de ver apreciada com justica, e portanto, com isonomia, a 
sua pretensao, cada sentenca ha que constituir um tijolo nessa construcao da 
sociedade justa.A instituicao, por sua vocacao de zelar pelos direitos sociais, pode 
contribuir, de maneira radical, para a transformacao da sociedade, exigindo dos 
poderes publicos que implementem as politicas basicas de sobrevivencia e dignidade 
do cidadao. 

O autor escreve bem ao analisar um grande problema no Estado brasileiro, o 

cidadao nao tern a nocao do que seria a protecao de seus direitos. O direito do cidadao nao e 

apenas o de buscar perante a justica um direito atraves da simples acao, mas tambem de 

perseguir e fazer com que este direito seja respeitado e tratado acima de tudo com isonomia. 

Apos esta analise minuciosa do Ministerio Publico como orgao encarregado de 

minimizar as injusticas sociais existente na sociedade, abordando de forma empirica seus 

principios e garantias constitucionais, entendendo assim de forma estrutural seus problemas e 

suas virtudes na luta incessante de banir os diversos problemas sociais, desta forma fica 

evidenciado a importancia da analise no proximo capitulo a possibilidade juridica deste orgao 

exercer de forma legal as investigacoes criminals, analisando a Constituicao Federal a lei 

organica do Ministerio Publico e as decisoes de diversos tribunals federals e estaduais do 

Brasil. 
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4 O P A P E L DO M I N I S T E R I O NA I N V E S T I G A C A O C R I M I N A L 

4.1 DO PODER DE INVESTIGACAO DO MINISTERIO PUBLICO E SUA 

INTERPRET A C A O D I A N T E DA CF/1988 

Apos relatar nos dois primeiros capitulos acerca do inquerito policial e no 

segundo sobre o Ministerio Publico, abordando seus principios e caracteristicas especificas de 

cada um, tratar-se-a no presente capitulo sobre a hipotese do promotor investigador, assim 

como a previsao constitucional, os entendimentos dos tribunals, sendo de grande relevo aludir 

sobre a instituicao ministerial, seus conceitos e algumas caracteristicas especificas. 

Neste contexto, e importante conceituar a investigacao criminal para o 

entendimento melhor do tema em tela, GURGEL (2007,p 18) conceitua o mesmo informando 

que: 

A investigacao criminal consistente na coleta de provas com o objetivo de identificar 
a autoria e materialidade do ilicito penal, constituindo assim um dos alicerces da 
manutencao da ordem publica, pois se for fadada ao insucesso, fomentara a 
impunidade e, consequentemente o aumento da criminalidade. tendo em vista assim. 
que servira como estimulo aos criminosos a se organizarem e terem mais adeptos a 
pratica de novos delitos, dessa forma pode-se afirmar que um dos fatores 
preponderantes da intimidacao e a certeza de uma futura punicao. 

O autor do texto reflete que a investigacao consiste na juncao de provas para se ter 

a materialidade e autoria do infrator penal, sendo este um procedimento de grande 

importancia para a pacificacao da sociedade e a manutencao da ordem publica. 

O jurista e feliz ao afirmar que a intimidacao e a certeza de uma futura punicao. 

pois com uma investigacao bem organizada com profissionais que realmente tenha o objetivo 

de punir o infrator, com certeza implicara em uma diminuicao da criminalidade, ja que no 

Brasil a falta de punicao e o principal motivo do aumento da criminalidade e e com este 

objetivo que o Ministerio Publico e agraciado com diversas garantias constitucionais para 

fazer este tipo de investigacao de forma independente, fazendo em alguns casos estas 

diligencias para punir criminosos que muitas vezes estao acobertados por pessoas influentes e 

que impossibilitam a perfeita execucao da investigacao por parte das autoridades policias que 

nao tern garantias especificas. 
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O Ministro Marcus Aurelio de MELO (2009, p.24) faz uma analise minuciosa da 

importancia do artigo 144 da Constituicao Federal no processo de investigacao no seio da 

sociedade. O mesmo expoe que: 

A atribuicao de preservar a seguranca publica nao compete somente as policias, mas 
direito e responsabilidade de todos, consoante expressamente consolidado no artigo 
144 da CF, assim ja abordado. Ao defmir direito percebesse que e da 
responsabilidade de todos, e se inclui nao so a populacao em geral, mas tambem as 
outras inst i tutes do proprio Estado, dentre eles o Ministerio Publico. A 
Constituicao Federal atribui as policias federal e civil, o dever de investigar ilicitos 
penais, exposto no artigo 144, § 1°, inc. I , e § 4°, da CF, esta atribuicao 
constitucional, no entanto, nao exclui a de outras autoridades administrativas (art. 4, 
§ unico do CPP), pois, como ja frisado, a seguranca publica e direito e 
responsabilidade de todos . A proposito, se assim desejasse o legislador 
(investigacao criminal privativa pela policia), teria textualmente dito como o fez no 
artigo 129, inciso I , da CF, ao atribuir a legitimidade privativa ao Ministerio Publico 
de propor a acao penal publica. 

Desta forma verifica-se que a Constituicao atribui as policias civil e federal o 

papel da investigacao criminal, porem nao tira o direito de outros orgaos de exercer este 

papel, indo mais alem ao afirmar que ate mesmo a propria sociedade em geral tern a 

atribuicao na responsabilidade de preservar a seguranca publica, pois, se possivel um cidadao 

efetuar uma determinada diligencia com o objetivo de preservar a seguranca da sociedade ele 

estara acobertado pelo manto da justica, neste mesmo raciocinio fica claro que uma das 

figuras mais importante neste sentindo seria o proprio Ministerio Publico, papel este que ha 

muito tempo ele vem pregando e diligenciando no intuito de diminuir a criminalidade 

crescente em todas as zonas da sociedade. 

E importante abordar que tramita no congresso nacional uma lei que pode punir o 

Ministerio Publico nas investigacoes criminals quando feitas com litigancia de ma-fe, a 

polemica lei Maluf, o Jornal Folha de Sao Paulo publicou no dia 25 de agosto uma materia 

sobre esta lei, com o objetivo re enriquecer o trabalho se faz necessario analisa-la: 

A lei Maluf penalizara criminalmente promotores e procuradores que ajuizarem com 
suposta ma-fe e de maneira temeraria acao civil publica, popular e de improbidade 
para se promover pessoalmente ou visando a perseguicao politica, o projeto preve 
para promotores e procuradores pena de prisao de ate 10 meses, pagamento de multa 
e de todas as custas e honorarios das acoes, alem de indenizacao por danos morais 
ao denunciado.O Ministerio Publico pretende impedir a aprovacao pelo Congresso 
da Lei Maluf, uma referenda ao seu autor, deputado federal Paulo Maluf. Esta lei 
preve a criminalizacao, com pena de prisao, de promotores e procuradores que 
agirem por suposta ma-fe na proposicao de todos os tipos de acoes com intencao de 
promocao pessoal ou visando a perseguicao politica. A proposta da PL 265/07 esta 
prevista para ser votada apos as eleicoes de 2010. A mesma ja passou com facilidade 
na Comissao de Constituicao e Justica (CCJ) da Camara dos Deputados. Apenas 11 
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dos 41 integrantes da CCJ se posicionaram contra o PL, que obteve tambem apoio 
dos lideres para ser votado em regime de urgencia. 

E fato que esta lei pode mudar os rumos das investigacoes pelo parquet, fica 

claro que o seu objetivo maior e impedir que o Ministerio Publico continue a exercer de forma 

independente a investigar todos os crimes que seja de interesse da sociedade. 

Esta lei e uma afronta as funcoes constitucionais do Ministerio Publico, os 

legisladores deveriam dar mais autonomia para o parquet exercer suas funcoes com mais 

eficiencia, j a que os mesmos vem desempenhando de forma brilhante as suas atribuicoes 

perante a sociedade, se esta lei for aprovada fica dessa forma evidenciado que os mais 

prejudicados serao os proprios cidadaos. 

Convem relatar que existem alguns pontos que devem ser refletidos quando se 

aborda a investigacao criminal na pratica pelo Ministerio Publico, Rafael GURGEL ( 2007), 

informa que: 

Na pratica, e comum o Ministerio Publico investigar um fato em inquerito civil, 
promover a acao civil publica e, concomitantemente, com copias deste inquerito 
civil, oferecer denuncia criminal. Esta situagao, por inumeras vezes e realizada nos 
crimes de improbidade administrativa por desvio de dinheiro publico. Sendo 
propostas acoes civis publicas e denuncias criminals por peculato, como ja 
abordado, valendo-se das mesmas pecas de informacao produzidas no inquerito 
civil. As investigates conduzidas pelo Ministerio Publico tern incomodado 
inumeras pessoas, sobretudo pelo fato de grande parte delas terem produzidos 
excelentes resultados, o que motivou a punicao exemplar de organiza?oes 
criminosas, policiais corruptos, politicos e empresarios. Por outro lado, 
coincidentemente sao estas mesmas pessoas que aplaudem as raras mutilacoes de 
investigacao do Ministerio Publico pelo poder judiciario. 

Neste sentido, e importante refletir que o Ministerio Publico em determinadas 

ocasioes acaba efetuando diversas diligencias investigatorias criminals na propria acao civi l 

publica e muitas vezes com as copias do inquerito civi l oferecem denuncia criminal, como 

exemplo a ser citado, os casos de crime de improbidade administrativa onde os acusados sao 

denunciados por peculato, fato que e comprovado atraves da colheita de provas pelo 

Ministerio Publico durante as investigacoes que se iniciaram com a acao civi l publica. 

Neste mesmo raciocinio e evidenciado que os mais preocupados com as 

investigacoes crescentes do parquet sao pessoas que se sentem ameacadas de serem 

investigadas pelo orgao em tela, exemplo emblematico no Brasil seria o Deputado Paulo 

Maluf, pois o mesmo pretende que uma lei seja aprovada para que os membros do Ministerio 

Publico sejam punidos nos casos que a lei determina.Nesta analise critica salienta-se que os 
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mais beneficiados com as investigacoes criminais e sempre a propria sociedade que terao a 

certeza que seus direitos serao assegurados pela figura do parquet. 

Vale salientar que as inovacoes trazidas pela Constituicao de 1988 deram uma 

nova roupagem ao orgao ministerial brasileiro, estas mudancas consagraram as funcoes que 

antes ja eram diligenciadas pelo parquet no seio da sociedade, GURGEL( 2007, p. 12) expoe 

que: 

Quanto ao Ministerio Publico, o direito de investigacao vai alem, tornando-se um 
dever quando o interesse publico exigir. Como e cedico, a Carta Politica de 1988 
estabeleceu um novo perfil, uma nova vocacao constitucional a instituicao conforme 
o art. 127 da CF, incumbindo-lhe nao so a tutela da ordem juridica e do regime 
democratico, mas tambem dos interesses sociais e individuals indisponiveis. Para 
tanto, concedeu-lhe os poderes de acao penal publica, acao civil publica, acoes 
individuals na qualidade de substituto processual a tutela de direitos individuals 
indisponiveis e de investigacao de inquerito civil e procedimentos administrativos 
de sua competencia. Ao estabelecer o poder exclusivo de processar criminalmente, 
a Constituicao Federal concedeu ao Ministerio Publico uma parcela da soberania 
Estatal, dando-lhe o status de poder. Desta forma, nao pode figurar como mero 
espectador da policia, tendo que aceitar tudo que foi inserido no inquerito, uma vez 
que se tornou o destinatario final de uma investigacao criminal, com o poder de 
decisao se processa ou nao um ser humano. Alias, admitir esta interpretacao 
afrontaria flagrantemente o principio da independencia funcional dos membros do 
Ministerio Publico estampado no artigo 127, § 2°, da Constituicao Federal, 
tornando-os dependentes de investigacao de outra instituicao. 

No texto em tela e abordado o poder do Ministerio Publico em realizar a 

investigacao criminal, o autor reflete que este direito vai alem quando o interesse publico o 

exigir, sendo dessa forma uma obrigacao em efetuar as providencias investigatorias para a 

elucidacao de qualquer delito, este poder por parte do Ministerio Publico foi consagrado com 

a Constituicao de 1988, pois a mesma aumentou o rol de funcoes do parquet, lhe atribuindo 

um novo perfil no ordenamento juridico patrio. 

O texto deixa claro que Ministerio Publico e o titular privativo da acao penal 

publica e que ganhara uma grande parcela de poder estatal com a promulgacao da 

Constituicao de 1988, o mesmo nao pode depender da policia judiciaria para fazer as 

diligencias necessarias para a propositura da acao, pois seria incompativel em ter o poder de 

propor a acao e aceitar todas as instrucoes probatorias do delegado de policia civi l . 

Analisando neste contexto a Carta Magna em seu artigo 129, onde ela de forma 

clara distribui ao Ministerio Publico varias funcoes institucionais importantes para seu 

funcionamento, pode se citar, tambem, o estatuto do MP da Uniao (Lei Complementar N° 75 

de 1993) e a Lei Organica Nacional do MP (Lei N° 8625 de 1993). A primeira em seu artigo 

8°, inciso V , estabelece com clareza que para o exercicio de suas atribuicoes o MP da Uniao 
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podera, nos procedimentos de sua competencia, realizar inspecoes e diligencias 

investigatorias, em uma interpretacao mais clara, entende-se o poder de fazer determinadas 

investigacoes criminais para a apuracao do fato delituoso, ja no segunda postulado, a Lei 

Organica nacional do MP, em seu artigo 26, inciso I , permite ao mesmo instaurar outros 

procedimentos administrativos pertinentes, em uma interpretacao equivalente a ja abordadas 

se tern as mesmas conclusoes, que o Ministerio Publico atraves de diligencias administrativas 

tern o poder de efetuar investigacoes que acarretem no final da mesma no embasamento para 

denunciar infracoes criminais. 

Apos analise deste tema, cumpre esclarecer que, quando existe o sustendo da 

possibilidade de investigacao criminal direta pelo parquet, inclusive de maneira outorgada 

pela constituicao, o faz o Ministerio Publico com legitimidade o suficiente, concorrendo com 

outros setores integrantes da conformacao organica do estado, a exemplo das policias, das 

comissoes parlamentares de inquerito da Fazenda Publica( em crime contra a ordem 

tributaria) e do Judiciario (nos crimes falimentares e nos praticados por seus membros). 

E salutar imprimir o pensamento do eminente advogado Rafael GURGEL (2007, 

p. 12), que de forma brilhante faz uma explanacao do assunto em tela : 

Historicamente, as investigates criminais entestadas pela instituicao situam-se no 
campo da macrocriminalidade. E um fato concreto no pais que o crime evoluiu, 
organizou-se, estatizou-se, profissionalizou-se, ou seja, assumiu outras e novas 
modalidades. Paralelamente, o crime entrou na veia estatal, numa emaranhada rede 
de corrupcao e de trafico de influencia, de tal maneira que a sua apuracao ja nao 
pode ser feita a base antiga. Sao os chamados crimes de colarinho branco, que 
ousam desafiar a maquina do estado e miram como principal vitima a propria 
sociedade.Em outras palavras, a vida seguiu e o nosso sistema criminal parou no 
tempo e no espaco. 

Sao fatos como o narrados nesta citacao que criam a necessidade de uma apuracao 

dos fatos de tal sorte que nao deixem brechas, que concretizem resultados e conclusoes 

efetivos.E ai onde aparece o Ministerio Publico, muito bem legitimado pela constituicao, vem 

suprir essa necessidade, esse vacuo da seguranca publica, ja que seus membros sao agentes 

politicos do aparelho estatal que gozam das garantias da vitaliciedade e inamovibilidade, 

imunes a injuncoes indevidas e a influencia externa capazes de mitigar ou inviabilizar as 

apuracoes. 
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4.2 DA L E G I T I M I D A D E OU I L E G I T I M I D A D E DO PODER DE INVESTIGACAO DO 

MINISTERIO PUBLICO CONFORME OS TRIBUNAIS 

Estudando o assunto em tela, e interessante discutir os entendimentos pretorianos 

para que assim, as indagacoes acerca do tema proposito sejam devidamente esclarecido, desta 

forma sera abordado as decisoes do Supremo Tribunal Federa e do Supremo Tribunal de 

Justica. 

O assunto a ser abordado ja esteve em sabatina no Supremo Tribunal Federal em 

inumeras ocasioes. Divergindo do que ocorre no STJ, onde o poder investigatorio do 

Ministerio Publico em materia criminal ja e aceito de forma pacifica, no STF, a questao ainda 

nao assumiu um posicionamento definitivo. O Supremo Tribunal Federal ao debater sobre o 

tema em comento pronunciou-se de diversas maneiras, como vai ser abordado em linhas 

posteriores em seus julgados. 

No julgado em tela o Supremo Tribunal Federal (RE n° 205.473-1-AL) 

posicionou-se contra. A 2° turma teve o entendimento do nao cabimento do Ministerio 

Publico em realizar investigacao criminal, afirmando que o MP nestes casos deve requisitar 

a investigacao ao delegado de policia conforme reza o art. 144, e inciso 1° e 4° da 

Constituicao. Neste julgado, o referido tribunal rejeitou de forma clara a possibilidade de 

investigacao pelo orgao ministerial. 

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal repetiu a posicao do julgado 

anterior perante o HC n° 233.072-1-RJ, o tribunal em tela teve a concepcao que oparque t nao 

tern competencia juridica para diligenciar o inquerito policial, portanto, nega novamente ao 

promotor a realizacao da investigacao pre-processual. 

E importante analisar que o Supremo Tribunal Federal ao analisar o HC n° 

75.769-3-MG, se posicionou a favor do Ministerio Publico em realizar investigacao criminal e 

que as provas obtidas com estas investigacoes sejam validas para a utilizacao na denuncia, 

nao gerando assim nenhum impedimento, fato que se mostrou contrario aos julgados 

analisados pelo mesmo orgao, aumentando ainda mais a polemica em relacao ao assunto 

abordado. 

Ja no Habeas Corpus n° 81.326-7 DF a 2° do STF teve a conclusao que as norma 

constitucionais nao contemplaram a possibilidade do parquet em realizar o inquerito policial, 

sendo desta forma mais uma vez a favor que a peca pre-processual seja presidida apenas pelo 

delegado de policia civi l ou federal. 
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O Superior Tribunal de Justica tern entendimento divergente, sendo de sua autoria 

a sumula mais importante referente ao tema em protecao ao Ministerio Publico em efetuar as 

investigacoes criminais, na sumula n° 234 do STJ, ela reza que a participacao de membros do 

Ministerio Publico na fase investigatoria criminal nao acarreta o seu impedimento ou 

suspeicao para o oferecimento da denuncia, esta sumula se resume na possibilidade claro que 

o parquet tern poderes se fazer a investigacao criminal e mesmo assim denunciar, esta decisao 

esclarece qualquer duvida sobre o tema, ficando claro neste contexto que o papel de denunciar 

se correlaciona com o de investigar, dessa forma o Ministerio Publico tera condicoes de 

exercer as suas funcoes sem receios de tomar decisoes infundadas e fundamentadas 

puramente pela policia judiciaria, orgao este mergulhado na corrupcao em todos os estados do 

Brasil, pois a mesma na atualidade nao tern as garantias que sao oferecidas ao parquet, fato 

este de grande importancia para a prestacao de um trabalho com respaldo na probidade de 

suas diligencias no seio da sociedade, tais garantias e uma especie de escudo protetor do 

Ministerio Publico no exercicio de suas diligencias. 

Ja na decisao do HC n°.38.495-SC, teve o STJ posicao contraria aos julgados 

abordados pelo STF, o mesmo teve como relator o ministro Helio Quaglia Barbosa , a 6° 

turma se posicionou na tese que a Constituicao Federal atribui de acordo com o artigo 129 e 

inciso I e IX , poderes ao parquet para efetuar a investigacao criminal, ja que a mesma tern o 

poder privativo de propor a acao penal sendo tambem dever do parquet em diligenciar 

investigacoes que afrontem direito da sociedade . 

Outro tribunal de segunda instancia que teve posicionamento a favor do 

Ministerio Publico foi o Tribunal de Justica de Sao Paulo no acordao n° .116.008 de 2006 o 

mesmo teve o entendimento da possibilidade da pratica investigatoria por parte do parquet, 

alegando o tribunal que esta nao pode ser uma atribuicao de exclusividade da Policia civil e 

federal. 

E importante refletir que o Supremo Tribunal de Justica em seus julgados 

referente ao assunto em tela defende a possibilidade da investigacao criminal pelo Ministerio 

Publico, alegando que o mesmo tem o poder privativo de promover a acao penal publica e 

tambem de fazer determinadas diligencias investigatorias para enriquecer a denuncia com 

material probatorio.Ja o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando claramente na 

impossibilidade conforme os julgados abordados, alegando sempre que esta e uma atribuicao 

exclusiva das autoridades policial. 

Com os posicionamentos j a realizados ficou claro nao so a possibilidade de 

investigacao criminal por parte do MP, mas tambem da sua necessidade, devido ao crescente 
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aumento da criminalidade no Brasil, sendo assim essencial a cooperacao entre a policia 

judiciaria e o orgao ministerial para o combate ao crime. 

E de grande importancia abordar no fim deste trabalho o pensamento do Barbara 

L I M A (2007), o mesmo faz uma abordagem importante sobre o assunto em tela: 

O que se discute nao e quern seja titular do inquerito policial, pois e inegavel que tal 
procedimento integra a esfera das atividades policial judiciaria.A questSo e bem 
diferente, diz respeito a legitimidade do MP, atraves de seus proprios 
procedimentos, realizar, em determinadas circunstancias muito bem justificadas, 
diligencias investigatoria que venha a substituir a formacao da convic?ao para a 
propositura da aqao penal.A investigacao conduzidas pelo MP tern incomodado 
inumeras pessoas, sobretudo pelo fato de grande parte delas terem produzido 
resultados excelentes, o que motivou a punicao exemplar de organizacoes 
criminosas, policiais corruptos, politicos e empresarios . 

Este texto reflete o que j a foi abordado em linhas anteriores, sendo sempre 

importante deixar claro que o Ministerio Publico nao tern o objetivo de subtrair para a sua 

competencia o papel de efetuar todas as investigacoes criminais, ate porque e humanamente 

impossivel para este agente politico que ja e encarregado de um rol imenso de atribuicoes 

perante a sociedade. O que o parquet pretende e que em excepcionas ocasioes o mesmo tenha 

o poder de fazer investigacoes para embasar a sua denuncia. 

O tema proposto neste trabalho tern grande importancia para a sociedade em geral, 

sendo hoje um dos assuntos mais polemicos no ordenamento juridico brasileiro, fica claro 

diante de tudo que foi trabalhado que o Ministerio Publico tern competencia para efetuar a 

investigacao pre-processual como foi abordado neste ultimo capitulo, dessa forma e 

importante mais uma vez refletir sobre a ideia do professor Marcus AKIRA(2007, p 13) em 

relacao ao assunto em estudo: 

Entende-se que o Ministerio Publico tern poder de investigacao criminal 
considerando os dispositivos legais e constitucionais. Este poder e mais uma 
garantia da cidadania, ampliando o exercicio da tutela da ordem publica por meio da 
investigacao criminal. O Membro do Ministerio Publico, dentro de sua margem de 
discricao, podera avaliar a oportunidade e conveniencia de avocar ou nao uma 
investigacao, tendo como norte sempre o interesse publico primario para suprir as 
omissSes, deficiencias ou, infelizmente, de excluir da investigacao policiais 
corrompidos pela criminalidade, e nunca por vaidade, competicao ou ate para ser 
foco de imprensa. Todavia, considerando que esta e uma funcao tipica da policia 
judiciaria, a portaria administrativa de instauracao pelo Ministerio Publico, deve ser 
motivada, descrevendo, alem dos fatos a serem investigados, os fundamentos do 
porque desta investigacao estar sendo conduzida pelo Ministerio Publico, para que 
n3o configure abuso de poder e ingerencia indevida nas atribuicoes tambem 
outorgadas para outras instituicOes, desta forma fica claro que existe diante de nossa 
Constituicao e de diversos postulados juridico a possibilidade do parquet em realizar 
investigacSes criminais. 
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O autor de forma brilhante deixa claro que o poder de investigacao pelo 

Ministerio Publico e uma garantia da cidadania, ampliando desta forma a protecao da 

sociedade que nao confia no processo investigatorio por parte da policia judiciaria. orgao este 

que esta inserido em inumeros escandalos de corrupcao em todos os estados da federacao. E 

com este objetivo que a sociedade confia em um processo investigatorio por profissionais que 

tenham garantias constitucionais que lhe assegurem uma investigacao voltada para banir da 

sociedade os delinquentes. 

Convem observar que apenas nos casos em que exista conveniencia e 

oportunidade e que o parquet podera fazer as investigacoes. caso contrario esta competencia 

sera exclusiva da policia judiciaria. 

Diante de tudo que foi exposto ao longo deste trabalho fica evidenciado que os 

Membros do Ministerio Publico tern o poder de participar e de efetuar em determinados casos 

diligencias investigatorias, exemplo constantemente abordado neste trabalho sao os casos de 

investigacoes nos crimes de improbidade administrativa onde o orgao ministerial passam a 

denunciar um individuo por peculato. E importante neste trabalho afirmar que raramente se 

tern informacao que os membros do orgao ministerial se relacionaram com atos de corrupcao, 

as autoridades policiais sao constantemente capa de revista e de denuncias de corrupcao.O 

direito da seguranca nacional e dever de todos, seja a policia os magistrados ou qualquer 

cidadao comum. a ordem social deve ser sempre respeitada, e e com este objetivo que o 

Ministerio Publico tern a obrigacao de sempre se manifestar com o proposito maior de 

impedir que um ato contrario ao ordenamento juridico prejudique um cidadao, e com esta 

concepcao que a maioria dos trabalhos cientificos se manifestam a favor da investigacao pre-

processual pelo orgao ministerial. 
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5 C O N C L U S O E S 

Perante tudo que foi exposto, a pesquisa teve como fundamento central apresentar 

a possibilidade do parquet diligenciar investigates na area criminal, comprovando este papel 

em consonancia com a Constituicao Federal de 1988, o trabalho foi desenvolvido a fim de 

assegurar o orgao Ministerial os objetivos necessarios para desenvolver suas funcoes 

institucionais investigativa, assegurando a sociedade uma atuacao com a devida seguranca e 

total respeito a sociedade, e destinada sempre a defesa dos direitos constitucionais 

fundamentals da coletividade. 

O orgao ministerial e antes de tudo uma instituicao voltada para o servico social 

permanente, exigindo, se necessario for, a reparacao de todas e qualquer lesoes ao direito 

constitucional que esta sendo resguardado para o respeito a sociedade conforme reza a 

Constituicao Federal. 

O Ministerio Publico tern a titularidade privativa de propor a acao penal publica 

perante a sociedade, conforme esta expresso na Carta Maior, tomando para a sua 

competencia, o onus da prova no momento da apresentacao da inicial, baseando sempre nas 

provas seguras e limitadas ao ordenamento juridico vigente, referente a Constituicao Federal. 

O inquerito policial nao e um procedimento obrigatorio, podendo o parquet neste caso 

oferecer a denuncia embasada nas informacao formadas pelas suas diligencias de praxe, ja 

que a propria sociedade atraves da Constituicao Ihe assegurou a responsabilidade na 

fiscalizacao da ordem publica social, sendo que a mesma sempre teve interesse em apura o 

fato criminoso. 

Ficou provado neste trabalho que a sociedade espera sempre um Ministerio 

Publico que afronte os criminosos e nao aquele limitado e dependente das investigacoes da 

policia civil e federal que muitas vezes estao emerge a corrupcao, dessa forma e certo que 

privar aquele orgao do papel investigativo e afrontar o direito constitucional do cidadao 

brasileiro, que sempre esperou de um orgao estatal que seja movido pela transparencia e por 

eficiencia profissional, fato este estranho a maioria da policia. 

Ao longo da sabatina cientifica ficou evidenciado que privar o parquet do papel 

da investigacao e o mesmo que desnatura-lo de sua competencia sobre a marginalizacao 

crescente nos estados da federacao brasileira. O Ministerio Publico sempre investigou, mas 

limitado ao devido processo legal assegurando ampla defesa e o contraditorio, e e neste ponto 

que incomoda alguns setores do poder publico do estado e tambem de uma boa parte da 
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iniciativa privada que por muitos anos se beneficiaram da falta de eficiencia investigativa por 

partes dos orgaos publico deste pais. 

Por f im, a persecucao criminal pelo parquet, deve ser observada nao somente 

como um poder dever por parte deste orgao, mas sim, ser observada como uma real garantia 

constitucional da sociedade que tern o direito subjetivo publico de poder exigir do nosso 

estado medidas plausiveis para a repressao e combate as condutas ilicitas ao ordenamento 

juridico. 
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A N E X O A - L E I O R G A N I C A N A C I O N A L D O M I N I S T E R I O P U B L I C O - L E I N. 

8.625, D E 12 D E F E V E R E I R O D E 1993 

Institui a Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, dispoe 

sobre normas gerais para a organizacao do Ministerio Pubico 

dos Estados e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBL1CA 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

C A P I T U L O I 

DAS D I S P O S I C O E S G E R A I S 

Art. 1° - O Ministerio Publico e instituicao permanente, essencial a funcao jurisdicional doEstado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses 

sociais e individuals indisponiveis. 

Paragrafo linico - Sao principios institucionais do Ministerio Publico a unidade, aindividualidade e a 

independencia funcional. 

Art. 2° - Lei complementar, denominada Lei Organica do Ministerio Publico, cuja iniciativa e 

facultada aos Procuradores-Gerais de Justica dos Estados, estabelecera, no ambito de cadauma dessas 

unidades federativas, normas especificas de organizacao, atribuicoes e estatuto do respectivo 

Ministerio Publico. 

Paragrafo unico - A organizacao, atribuicoes e estatuto do Ministerio Publico do Distrito Federal e 

Territorios serao objeto da Lei Organica do Ministerio Publico da Uniao. 

Art. 3° - Ao Ministerio Publico e assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, 

cabendo-lhe, especialmente: 

I - praticar atos proprios da gestao; 

II - praticar atos e decidir sobre a situacao funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da 

carreira e dos servicos auxiliares, organizados em quadros proprios; 
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III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstratives; 

IV - adquirir bens e contratar servicos, efetuando a respectiva contabilizacao; 

V - propor ao Poder Legislativo a criacao e a extincao de seus cargos, bem como a fixacao e o reajuste 

dos vencimentos de seus membros; 

VI - propor ao Poder Legislativo a criacao e a extincao dos cargos de seus servicos auxiliares, bem 

como a fixacao e o reajuste dos vencimentos de seus servidores; 

VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos servicos auxiliares, bem como nos casos de remocao, 

promocao e demais formas de provimento derivado; 

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneracao e outros que importem em vacancia de cargos de 

carreira e dos servicos auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministerio Publico 

e de seus servidores; 

IX - organizar suas secretarias e os servicos auxiliares das Procuradorias e Promotorias de Justica; 

X - compor os seus orgaos de administracao; 

XI - elaborar seus regimentos internos; 

XII - exercer outras competencias dela decorrentes; 

Paragrafo linico - As decisoes do Ministerio Publico fundadas em sua autonomia 

funcional,administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, tern eficacia plena 

eexecutoriedade imediata, ressalvada a competencia constitucional do Poder Judiciario e do Tribunal 

de Contas. 

Art. 4° - O Ministerio Publico elaborara sua proposta orcamentaria dentro dos limites estabelecidos na 

Lei de Diretrizes Orcamentarias, encaminhando-a diretamente ao Governador 

do Estado, que a submetera ao Poder Legislativo. 

§ 1° - Os recursos correspondentes as suas dotacoes orcamentarias proprias e globais, compreendidos 

os creditos suplementares e especiais, ser-lhe-ao entregues ate o dia vinte de cada mes, sem vinculacao 

a qualquer tipo de despesa. 
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§ 2° - A fiscalizacao contabil, financeira. orcamentaria, operacional e patrimonial do Ministerio 

Publico, quanto a legalidade, iegitimidade, economicidade, aplicacao de dotacoes e recursosproprios e 

renuncia de receitas, sera exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de 

controle interno estabelecido na Lei Organica. 

SECAO VI 

DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 

Art. 23 - As Promotorias de Justica sao orgaos de administracao do Ministerio Publico com pelo 

menos um cargo de Promotor de Justica e servicos auxiliares necessarios ao desempenho das funcoes 

que Ihe forem cometidas pela Lei Organica. 

§ 1° - As Promotorias de Justica poderao ser judiciais ou extrajudiciais. especializadas. gerais 

ou cumulativas. 

§ 2° - As atribuicoes das Promotorias de Justica e dos cargos dos Promotores de Justica que 

a integram serao fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justica, aprovada peloColegio de 

Procuradores de Justica. 

§ 3° - A exclusao, inclusao ou outra modificacao nas atribuicoes das Promotorias de Justica ou dos 

cargos dos Promotores de Justica que a integram serao efetuadas mediante proposta do Procurador-

Geral de Justica, aprovada por maioria absoluta do Colegio de Procuradores. 

Art. 24 - O Procurador-Geral de Justica podera, com a concordancia do Promotor de Justica 

titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuicao daquele. 

C A P I T U L O I V 

DAS F U N C O E S DOS O R G A O S D E E X E C U C A O 

SECAO I 

DAS FUNCOES G E R A I S 

Art. 25 - Alem das funcoes previstas nas Constituicoes Federal e Estadual, na Lei Organica e em 

outras leis, incumbe, ainda. ao Ministerio Publico: 
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I - propor acao de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipals, face a 

Constituicao Estadual; 

II - promover a representacao de inconstitucionalidade para efeito de intervencao do Estado nos 

Municipios; 

I I I - promover, privativamente, a acao penal publica, na forma da lei; 

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

a) para a protecao, prevencao e reparacao dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos 

bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico, e a outros interesses 

difusos, coletivos e individuals indisponiveis e homogeneos; 

b) para a anulacao ou declaracao de nulidade de atos lesivos ao patrimonio publico ou a moralidade 

administrativa do Estado ou de Municipio, de suas administracoes indiretas ou fundacionais ou de 

entidades privadas de que participem. 

V - manifestar-se nos processos em que sua presenca seja obrigatoria por lei e, ainda, sempre que 

cabivel a intervencao, para assegurar o exercicio de suas funcoes institucionais, nao importando a fase 

ou grau de jurisdicao em que se encontrem os processos; 

VI - exercer a fiscalizacao dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, 

incapazes ou pessoas portadoras de deficiencia; 

VII - deliberar sobre a participacao em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste 

compreendido o do trabalho, do consumidor, de politica penal e penitenciaria e outros afetos a sua area 

de atuacao; 

VIII - ingressar em juizo, de oficio, para responsabilizar os gestores do dinheiro publico condenados 

por tribunais e conselhos de contas; 

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

X-{Vetado.) 

X\-{Vetado.) 
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Paragrafo unico - E vedado o exercicio das funcoes do Ministerio Publico a pessoas a ele estranhas, 

sob pena de nulidade do ato praticado. 

Art. 26 - No exercicio de suas funcoes. o Ministerio Publico podera: 

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

instrui-los: 

a) expedir notificacoes para collier depoimento ou esclarecimentos e, em caso de nao comparecimento 

injustificado, requisitar conducao coercitiva, inclusive pela Policia Civil ou Militar, ressalvadas as 

prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informacoes, exames periciais e documentos de autoridades federals, estaduais e 

municipals, bem como dos orgaos e entidades da administracao direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 

c) promover inspecoes e diligencias investigatorias junto as autoridades, orgaos e entidades a que se 

refere a alinea anterior; 

II - requisitar informacoes e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo 

em que oficie; 

I I I - requisitar a autoridade competente a instauracao de sindicancia ou procedimento administrativo 

cabivel; 

IV - requisitar diligencias investigatorias e a instauracao de inquerito policial e de inquerito policial 

militar, observado o disposto no art. 129, inciso VII I , da Constituicao Federal, podendo 

acompanha-los; 

V - praticar atos administrativos executorios, de carater preparatorio; 

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

adotadas; 

VII - sugerir ao Poder competente a edicao de normas e a alteracao da legislacao em vigor, bem como 

a adocao de medidas propostas, destinadas a prevencao e controle da criminalidade; 
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VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitacao do juiz. da parte ou por sua 

iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervencao. 

§ 1° - As notificacoes e requisicoes previstas neste artigo, quando tiverem como destinatarios 

0 Govemador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serao 

encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justica. 

§ 2° - O membro do Ministerio Publico sera responsavel pelo uso indevido das informacoes e 

documentos que requisitar. inclusive nas hipoteses legais de sigilo. 

§ 3° - Serao cumpridas gratuitamente as requisicoes feitas pelo Ministerio Publico as autoridades, 

orgaos e entidades da Administracao Publica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

§ 4° - A falta ao trabalho, em virtude de atendimento a notificac3o ou requisicao, na forma do inciso I 

deste artigo, nao autoriza desconto de vencimentos ou salario, considerando-se de efetivo exercicio, 

para todos os efeitos, mediante comprovac-ao escrita do membro do Ministerio Publico. 

§ 5° - Toda representacao ou peticao formulada ao Ministerio Publico sera distribuida entre os 

membros da instituicao que tenham atribuicoes para aprecia-la, observados os criterios fixados pelo 

Colegio de Procuradores. 

Art. 27 - Cabe ao Ministerio Publico exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituicoes 

Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: 

1 - pelos poderes estaduais ou municipals; 

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

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

IV - por entidades que exercam outra funcao delegada do Estado ou do Municipio ou executem 

servico de relevancia publica; 

Paragrafo unico - No exercicio das atribuicoes a que se refere este artigo, cabe ao Ministerio Publico, 

entre outras providencias: 
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I - receber noticias de irregularidades, peticoes ou reclamacoes de qualquer natureza, promover as 

apuracoes cabiveis que Hie sejam proprias e dar-lhes as solucoes adequadas; 

II - zelar pela celeridade e racionalizacao dos procedimentos administrativos; 

I I I - dar andamento, no prazo de trinta dias, as noticias de irregularidades, peticoes ou reclamacoes 

referidas no inciso I: 

IV - promover audiencias publicas e emitir relatorios, anual ou especiais, e recomendacoes dirigidas 

aos orgaos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatario sua divulgacao 

adequada e imediata, assim como resposta por escrito. 

Art. 28 -(Vetado.) 

SECAO II 

DO P R O C U R A D O R - G E R A L DE JUSTICA 

Art. 29 - Alem das atribuicoes previstas nas Constituicoes Federal e Estadual, na Lei Organica em 

outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justica: 

I - representar aos Tribunals locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 

municipais, face a Constituicao Estadual; 

II - representar para fins de intervencao do Estado no Municipio. com o objetivo de assegurar a 

observancia de principios indicados na Constituicao Estadual ou prover a execucao de lei, de ordem ou 

de decisao judicial; 

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

\ \ -(Vetado.) 

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

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

Organica; 



51 

VII - determinar o arquivamento de representacao, noticia de crime, pecas de informacao, conclusao 

de comissoes parlamentares de inquerito ou inquerito policial, nas hipoteses de suas atribuicSes legais; 

VIII - exercer as atribuicoes do art. 129, II e III , da Constituicao Federal, quando a autoridade 

reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa ou os Presidentes de 

Tribunals, bem como quando contra estes, por ato praticado em razao de suas funcoes, deva ser 

ajuizada a competente acao; 

IX - delegar a membro do Ministerio Publico suas funcoes de orgao de execucao. 

SECAO III 

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO 

Art. 30 - Cabe ao Conselho Superior do Ministerio Publico rever o arquivamento de inquerito c iv i l , na 

forma da lei. 

S E ^ A O IV 

DOS PROCURADORES DE JUSTICA 

Art. 31 - Cabe aos Procuradores de Justica exercer as atribuicoes junto aos Tribunals, desde que nao 

cometidas ao Procurador-Geral de Justica, e inclusive por delegacao deste. 

SECAO V 

DOS PROMOTORES DE JUSTICA 

Art. 32 - Alem de outras funcoes cometidas nas Constituicoes Federal e Estadual, na LeiOrganica e 

demais leis, compete aos Promotores de Justica, dentro de suas esferas de atribuicoes: 

I - impetrar habeas-corpus e mandado de seguranca e requerer correicao parcial, inclusive perante aos 

Tribunals locais competentes; 

II - atender a qualquer do povo, tomando as providencias cabiveis; 
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III - oficiar perante a Justica Eleitoral de primeira instancia, com as atribuicoes do Ministerio Publico 

Eleitoral previstas na Lei Organica do Ministerio Publico da Uniao que forem pertinentes, alem de 

outras estabelecidas na legislacao eleitoral e partidaria. 

C A P I T U L O V I 

DAS G A R A N T I A S E P R E R R O G A T I V A S 

DOS M E M B R O S DO M I N I S T E R I O P U B L I C O 

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

garantias: 

I - vitaliciedade. apos dois anos de exercicio, nao podendo perder o cargo senao por sentenca judicial 

transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse publico; 

I I I - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto a remuneracao, o disposto na Constituicao 

Federal. 

§ 1° - O membro vitalicio do Ministerio Publico somente perdera o cargo por sentenca judicial 

transitada em julgado, proferida em acao civi l propria, nos seguintes casos: 

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

julgado; 

II - exercicio da advocacia; 

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

§ 2° - A acao civi l para a decretacao da perda do cargo sera proposta pelo Procurador-Geral 

de Justica perante o Tribunal de Justica local, apos autorizacao do Colegio de Procuradores, 

na forma da Lei Organica. 

Art. 39 - Em caso de extincao do orgao de execucao, da Comarca ou mudanc-a da sede da Promotoria 

de Justica, sera facultado ao Promotor de Justica remover-se para outra Promotoria 
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de igual entrancia ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrals e a contagem do 

tempo de servico como se em exercicio estivesse. 

§ 1° - O membro do Ministerio Publico em disponibilidade remunerada continuara sujeito as 

vedacoes constitucionais e sera classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que 

ocorrer. 

§ 2° - A disponibilidade, nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao membro do Ministerio 

Publico o direito a percepcao de vencimentos e vantagens integrals e a contagem do tempo de servico 

como se em exercicio estivesse. 

Art. 40 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministerio Publico, alem de outras previstas 

na Lei Organica: 

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquerito, em dia, hora e local 

previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente; 

II - estar sujeito a intimacao ou convocacao para comparecimento, somente se expedida pela 

autoridade judiciaria ou por orgao da Administracao Superior do Ministerio Publico competente. 

ressalvadas as hipoteses constitucionais; 

III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafianc-avel, caso em 

que a autoridade fara, no prazo maximo de vinte e quatro horas, a comunicacao e a apresentacao do 

membro do Ministerio Publico ao Procurador-Geral de Justica; 

IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justica de seu Estado, nos crimes 

comuns e de responsabilidade, ressalvada excecao de ordem constitucional; 

V - ser custodiado ou recolhido a prisao domiciliar ou a sala especial de Estado Maior, por ordem e a 

disposicao do Tribunal competente, quando sujeito a prisao antes do julgamento final; 

VI - ter assegurado o direito de acesso, retificacao e complementacao dos dados e informacoes 

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

Art. 41 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministerio Publico, no exercicio de sua funcao, 

alem de outras previstas na Lei Organica: 
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I - receber o mesmo tratamento juridico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciario 

junto aos quais oficiem; 

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

III - ter vista dos autos apos distribuicao as Turmas ou Camaras e intervir nas sessoes de julgamento, 

para sustentacao oral ou esclarecimento de materia de fato; 

IV - receber intimacao pessoal em qualquer processo e grau de jurisdicao, atraves da entrega dos autos 

com vista; 

V - gozar de inviolabilidade pelas opinioes que externar ou pelo teor de suas manifestaeSes 

processuais ou procedimentos, nos limites de sua independencia funcional; 

VI - ingressar e transitar livremente: 

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

Magistrados; 

b) nas salas e dependencias de audiencias, secretarias, cartorios, tabelionatos, oficios da justica, 

inclusive dos registros publicos. delegacias de policia e estabelecimento de internac-ao coletiva; 

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

domicilio. 

VII - examinar, em qualquer Juizo ou Tribunal, autos de processos findos ou em andamento, ainda 

que conclusos a autoridade, podendo copiar pecas e tomar apontamentos; 

VIII - examinar, em qualquer reparticao policial, autos de flagrante ou inquerito, findos ou em 

andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar pecas e tomar apontamentos; 

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

incomunicabil idade; 

X - usar as vestes talares e as insignias privativas do Ministerio Publico; 
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X I - tomar assento a direita dos Juizes de primeira instancia ou do Presidente do Tribunal, Camara ou 

Turma. 

Paragrafo linico - Quando no curso de investigacao, houver indfcio da pratica de infracao penal por 

parte de membro do Ministerio Publico, a autoridade policial, c ivi l ou militar remetera, 

imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justica, a 

quern competira dar prosseguimento a apuracao. 

Art. 42 - Os membros do Ministerio Publico terao carteira funcional, expedida na forma da Lei 

Organica, valendo em todo o territorio nacional como cedula de identidade, e porte de arma, 

independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licenca ou autorizacao. 

C A P I T U L O V I I 

DOS D E V E R E S E V E D A ^ O E S DOS 

M E M B R O S DO M I N I S T E R I O P U B L I C O 

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

I - manter ilibada conduta publica e particular. 

I I - zelar pelo prestigio da Justica, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funcoes; 

I I I - indicar os fundamentos juridicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando relatorio em 

sua manifestacao final ou recursal; 

IV - obedecer aos prazos processuais; 

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

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

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

VIII - adotar, nos limites de suas atribuicoes, as providencias cabiveis face a irregularidade de que 

tenha conhecimento ou que ocorra nos servicos a seu cargo; 
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IX - tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionarios e auxiliares da Justica; 

X - residir, se titular, na respectiva Comarca; 

XI - prestar informacoes solicitadas pelos orgaos da instituicao; 

XII - identificar-se em suas manifestacoes funcionais; 

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

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

do Ministerio Publico. 

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

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

II - exercer advocacia; 

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

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

V - exercer atividade politico-partidaria, ressalvada a filiacao e as excecoes previstas em lei. 

Paragrafo unico - Nao constituem acumulacao, para os efeitos do inciso IV deste artigo, as 

atividades exercidas em organismos estatais afetos a area de atuacao do Ministerio Publico, em Centro 

de Estudo e Aperfeicoamento de Ministerio Publico, em entidades de representacao de classe e o 

exercicio de cargos de confianca na sua administracao e nos orgaos auxiliares. 

C A P I T U L O V I I I 

DOS V E N C I M E N T O S , V A N T A G E N S E D I R E I T O S 

Art. 45 - O membro do Ministerio Publico, convocado ou designado para substituicao, tera direito 

a diferenca de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar. 
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Art. 46 - A revisao da remuneracao dos membros do Ministerio Publico far-se-a na forma da lei 

estadual. 

Art. 47 - Os vencimentos dos membros do Ministerio Publico serao fixados com diferenca nao 

excedente a dez por cento de uma para outra entrancia ou categoria, ou da entrancia mais elevada para 

0 cargo de Procurador-Geral de Justica, garantindo-se aos Procuradores de Justica nao menos de 

noventa e cinco por cento dos vencimentos atribuidos ao Procurador-Geral. 

Art. 48 - A remuneracao dos membros dos Ministerios Publicos dos Estados observara, como 

limite maximo, os valores percebidos como remuneracao, em especie, a qualquer tftulo, pelos 

membros do Poder Judiciario local. 

Art. 49 - Os vencimentos do Procurador-Geral de Justica, em cada Estado, para efeito do disposto no 

§ 1° do art. 39 da Constituicao Federal, guardarao equivalencia com osvencimentos dos 

Desembargadores dos Tribunals de Justica. 

Art. 50 - Alem dos vencimentos, poderao ser outorgadas, a membro do Ministerio Publico, nos 

termos da lei, as seguintes vantagens: 

1 - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudanca; 

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

Ministerio Publico; 

I I I - salario-familia; 

IV - diarias; 

V - verba de representacao de Ministerio Publico; 

VI - gratificacao pela prestacao de servico a Justica Eleitoral, equivalente aquela devida ao Magistrado 

ante o qual oficiar; 

VII - gratificacao pela prestacao de servico a Justica do Trabalho, nas Comarcas em que nao aja Junta 

de Conciliacao e Julgamento; 
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VIII - gratificacao adicional por ano de servico, incidente sobre o vencimento basico e a verba de 

representacao, observado o disposto no § 3° deste artigo e no inciso X I V do art. 37 da Constituicao 

Federal; 

IX - gratificacao pelo efetivo exercicio em Comarca de difici l provimento, assim definida e indicada 

em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justica; 

X - gratificacao pelo exercicio cumulativo de cargos ou funcoes; 

XI - verba de representacao pelo exercicio de cargos de direc-ao ou de confianca junto aos orgaos da 

Administracao Superior; 

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

§ 1° - Aplicam-se aos membros do Ministerio Publico os direitos sociais previstos no art. 7°, incisos 

VIII, XII, XVII , X V I I I e XIX, da Constituicao Federal. 

§ 2°- Computar-se-a, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de servico, o 

tempo de exercicio da advocacia, ate o maximo de quinze anos. 

§ 3° - Constitui parcela dos vencimentos, para todos os efeitos, a gratificacao de representacao de 

Ministerio Publico. 

Art. 5 1 - 0 direito a ferias anuais, coletivas e individuals, do membro do Ministerio Publico, sera 

igual ao dos Magistrados, regulando a Lei Organica a sua concessao e aplicando-se o disposto 

no art. 7°, inciso X V I I , da Constituicao Federal. 

Art. 53 - Sao considerados como de efetivo exercicio, para todos os efeitos legais, exceto para 

vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministerio Publico estiver afastado de suas funcoes em 

razao: 

I - de licenca prevista no artigo anterior; 

II - de ferias; 

I I I - de cursos ou seminarios de aperfeicoamento e estudos, no Pais ou no exterior, de 

duracao maxima de dois anos e mediante previa autorizacao do Conselho Superior do 

Ministerio Publico; 

IV - de periodo de transito; 

V - de disponibilidade remunerada, exceto para promocao, em caso de afastamento 
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decorrente de punicao; 

VI - de designacao do Procurador-Geral de Justice para: 

a) realizacao de atividade de relevancia para a instituicao; 

b) direcao de Centra de Estudos e Aperfeicoamento Funcional do Ministerio Publico; 

VII - de exercicio de cargos ou de funcoes de direcao de associaciio representativa de classe, na forma 

da Lei Organica; 

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

hipoteses defmidas em lei. 

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

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